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Nota de apresenta~ao 

Este numero da Studia Kantiana esta inteiramente dedicado a artigos so

bre temas concernentes a Critica do ]uizo . Em sua maior parte, trata-se de 

versoes reelaboradas de textos apresentados no II Col6quio Kant: Proble

mas abertos da terceira Critica, promovido pelo Departamento de Filoso

fia do Institute de Filosofia e Ciencias Humanas da Unicamp. Pudemos 

tambem contar com outras colaborar;oes, em particular com a do Prof. 

Jens Kulenkampff, famoso especial ista e editor de livros sobre a terceira 

Critica. 

Gostariarnos de aproveitar a ocasiao para conclamar os estudio

sos e pesquisadores no sentido de submeterem resenhas (criticas) de livros 

sobre a fuosofia kantiana ao conselho editorial da Studia Kantiana. Poises

tamos convencidos de que somente com a publicar;ao de resenhas, alem 

dos artigos, nossa Revista tera cumprido seu papel de divulgadora e esti

muladora de debates e de reflexao critica. 

Por fim, gostariamos de expressar nossos agradecimentos a 
PUC-RJ e a FAPERJ, e, em especial, a Jurema Pires, pelo fundamental 

apoio financeiro dado para a publicar;ao do terceiro numero da Studia 

Kantiana. 

Os Editores 



Studia Kantiana 

Artigos 

7 A chave da critica do gosto 
]ens Kulenkampff 

29 Magnanimitas 
Urn problema de relac;:ao entre estetica e etica 
Valerio Rohden 

volume 5 mi m er o l 
n ovembro d e 2001 

ISS 1518-405X 

49 Acerca da sintaxe e da semantica dos juizos esteticos 
Zeljko Loparic 

91 A Racionalizac;:ao da Natureza e a Naturalizac;:ao 
da Razao na Critica da Faculdade de Julgar 
Julio Cesar Ramos Esteves 

125 0 belo como simbolo do born ou a estetizac;:ao da moralidade 
Maria de Lourdes Borges 

141 0 Gosto e a Fundac;:ao Estetica dos Juizos na 3i! Critica de Kant 
Pedro Costa Rego 

161 A natureza conivente: a importancia transcendental 
do gosto para o conhecimento em Kant 
Vinicius de Figueiredo 

195 Kant e a mimese 
Virginia de Araujo Figueiredo 



A chave da critica do gosto 

Jens Kulenkampff 1 

lnstitut filr Philosophie der Friedrich-Aiexander-Universitat Erlangen-Nilrnberg 

I 

A soluyao do problema, nomeadamente a " investjgayao da questao se no 

juizo de gosto o sentimento de prazer precede o ajuizamento do objeto ou 

se este ajuizamento precede 0 prazer [ ... ], e a chave da critica do gosto e 

por isso digna de toda a atenyao" (27/2 16)2 - Alguns pontos oeste prelu

dio ao panigrafo 9 carecem de esclarecimento, antes que se possa indicar o 

que Kant pretende alcanyar nesse panigrafo e mediante que proposta ele 

ere poder alcanyar essa meta. 

0 uso que Kant faz do termo "jufzo" e notoriamente equivoco: 

com ele se pode ter em mente uma proposic;:ao <Proposition> ou tambem 

a sentenc;:a <Satz>3 que expressa uma determinada proposic;:ao; mas com 

Professor Titular de Filosofia da Universitiit Erlangen-Niirnberg, Alemanha. 
Onde niio for indicado diversamente, as cita~oes provem da Kritik der Urteilskraft <Critica 

da facu/dade do jufzo> e sao comprovadas pelo numero da pagina da edi~ao original B, <2a edio 
~iio> de 1793 (primeiro numero ), e da pagina no vo lume V da edi~ao da Academia das Kants 
Werke <Obras de Kant>. [Pelo fato de a tradu~iio brasileira daquela obra- KANT, ImmanueL 
Crftica da faC!Ildade do jufzo. Trad. Valerio Rob den e Antonio Marques. 2• ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitaria, 1995- canter a margem a paginac;ao da referida edic;ao B, dispensa-se, 
pa ra niio sobreca rregar, o acn!scimo de uma terceira numerac;ao. 0 tradutor agradece a Paulo 
E. Faria (UFRGS) e Ricardo Rabenscblag (UNISC) a colaborac;ao e as d iscussoes para a tradu
c;ao de alguns termos tecnicos. (N. Trad) ]. 

A prop6sito da utilizac;ao desses termos, o Autor ofereceu ao tradutor o seguinte esclareci
mento: "Uso esses termos no sentido de Frege. Um Satz e uma construc;ao lingiifstica <sprach
liches Gebilde>, enquanto uma Proposition e a entidade abstrata, que pode ser expressa atraves 
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isso pode entender-se tambem urn tipo de opera<;:6es mentais que consti

tuem uma especie de julgar e que conduzem a articula<;:ao de proposi<;:6es 

correspondentes ou a forma<;:ao de senten<;:as adequadas. Se Kant apresenta 

a tese: "0 juizo de gosto e estetico" (3/203), porque seu fundamento deter

minante seja subjetivo, a expressao "juizo de gosto" nao significa senten<;:as 

de uma especie determinada mas urn determinado tipo de opera<;:6es men

tais. Pois urn juizo de gosto no sentido de uma senten<;:a seria uma confi

gura<;:ao lingiiistica da forma "isso af4 e belo', sobre o qual fazer a asser<;:ao 

de que ele seja estetico seria urn erro categorial. 0 mesmo vale para a ex

pressao "juizo de gosto" no titulo do paragrafo 9 e, na verdade, simples

mente porque "no juizo de gosto", se pelo ultimo se entendesse uma sen

ten<;:a, nao ocorre nada da especie de que urn prazer precede urn ajuiza

mento ou que este precede aquele . Para isso presta-se tambem o uso que 

Kant faz da palavra "gosto", pois como gosto J designada "a faculdade de 

ajuizamento do belo", com o que e mentada a capacidade "de distinguir. se 

algo e belo ou nao" (3/203n.); se esta faculdade e posta em a<;:ao, entao se 

efetua urn juizo de gosto, que afora isso ainda pode encontrar sua expres

sao em uma senten<;:a. 

Ora, que e que numa "critica do gosto" carece de uma chave? 

Que problema mostra-se quando se investiga criticamente o gosto? Isto, 

segundo OS paragrafos 1 a 8 da "crftica do gosto", e cJaro: quem decide a 

questao se algo e belo ou nao, e eventualmente chega a convic<;:ao de que e 

belo, ere tambem ter constatado algo que e urn estado de coisas objetivo e 

por isso igualmente valido para todos. Quem niio participa de minha opi

niao de que isto e belo engana-se, e quem participa deJa concorda comigo 

em referencia ao objeto <in der Sache> - e o que pensamos. A incerteza 

para o ajuizante do belo reside apenas em que, se ele deve fundamentar o 

seu juizo, ele, em caso de duvida, ao fim e ao cabo nao pode recorrer senao 

a seu sentimento na contempla<;:ao do objeto em questao, mas que seu sen

tim en to, como cada urn concedeni, em principia nao e nenhum funda

mento consistente, e claramente nao o e em rela<;:ao com quem niio experi

menta o sentimento correspondente, mas tambem em rela<;:ao com quem 

as coisas se passam como comigo, pois nossa concordfmcia poderia ser 
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contingente. Com isso a racionalidade e inteligibilidade do ajuizamento do 

gosto seria posta em questao. Pois quem pode apelar apenas para o seu 

sentimento nao tern nenhum dire ito de apresentar seu juizo como sese 

tratasse de uma asser<;:ao objetivamente valida; portanto o jufzo de gosto, 

do modo como se apresenta, parece ser algo absurdo e por isso irracional. 

Para o ajuizante do belo dar-se-ia uma outra situa<;:iio, sese pu

desse mostrar que no seu caso (no qual o sentimento positivo de prazer 

deve ser uma complacencia desinteressada) este sentimento contudo ex

pressa de urn modo ou outro urn estado de coisas vinculado ao objeto belo 

enquanto tal, e por isso igualmente valido para todos OS que julgam. Isto 

equivaleria, em prindpio, a uma justifica<;:ao para todos os juizos de gosto. 

Esta possibilidade existe, porem, somente se o sentimento (de 

prazer) puder ser entendido como conseqiiencia (do resultado ) do ajuiza

mento do objeto dado eo juizo nao se orientar pelo sentimento (de prazer 

ou desprazer). Esta versao e a chave da critica do gosto, que conclui, se po

demos prova-lo, que assim e. Logo se tern que fazer duas coisas: de urn !a

do, se tern que especificar o modo de ajuizamento, isto e, demonstrar a que 

o ajuizante do belo da aten<;:ao e a que nao, e que coisa ele constata no ca

so; e, de outro, se tern que mostrar aos demais que e por que segue-se urn 

sentimento de complacencia (ou descomplacencia) desinteressada como 

conseqiiencia de urn tal ajuizamento, e sendo urn indicio seguro do juizo 

antecedente. 

Demonstrar o segundo e tao importante como o primeiro, mas 

e considerado por Kant menos dificil e por isso designado como a menor 

de ambas as quest6es (cf. 30/218). 0 primeiro parece, pois, constituir a 

questao mais dificil. Por que? Ora, simplesmente porque primeiro nem se

quer seve que ajuizamento de urn objeto possa ser esse, se deve valer que o 

de urn Satz (ou tambem de varios "Siitze" diversos). Por exemplo, "Die Sonne geht auf' e "Th e 
sun rises" sao diversos Siitze, que expressam a mesma Proposition." (N. Trad.) 
4 Em cujo caso a expressao do sujeito tam bern pode soar: "este objeto': "esta rosa': "esta !lor" 
etc.; importante e apenas a ocorrencia de uma expressao que, em primeiro Iugar, cuida para 
que a senten~a se refira a urn e somente a urn objeto e, em segundo Iugar, que a referenda ao 
objeto da expressao do sujeito seja estabelecida mediante a situa~ao de emprego da sen ten~. 
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bela e alga que "e representado sem conceitos como objeto de uma compla

cencia universal" (17 /211 - grifado par J. K.) . Esse e o enigma que tern de 

ser resolvido com o panigrafo 9, muito antes, para cuja soluc;:ao o paragra

fo prepara o caminho. Pais o paragrafo 9 nao nos revela ainda de que ajui

zamento de objeto, que ocorre num ajuizamento de gosto, efetivamente se 

trata, mas nos revela apenas de que especie esse ajuizamento tern de ser, no 

caso em que deva concordar com a analise do juizo de gosto levada a cabo 

nos paragrafos 1 a 8. Portanto o paragrafo 9 da o polimento (para perma

necermos na imagem) na chave; se e como ele conclui, e, ao inves, mostra

do so mais tarde. 

II 

Toda interpretas:ao do paragrafo 9 e das elucidas:oes conexas tern de man

ter ante os olhos urn ponto que o proprio Kant (pelo menos algumas ve

zes) viu claramente,5 mas que facilmente se pode perder de vista . Que e 
procurado e que nao? - Nao procurada e uma explica~ao psicol6gica, que 

da ensejo aos ajuizantes do gosto de levantar pretens6es de validade siste

maticamente insuficientes para seus jufzos de gosto. Procurada e muito 

antes a razao <Grund> que os ajuizantes do belo tern para o seu procedi

mento. Pode ser que eles mesmos habitualmente nao saibam que possuem 

uma tal razao <Grund>; mas eles tern de poder saber que a possuem, e em 

verdade tern que poder sabe-lo como ajuizantes do bela. Demonstrar a ra

cionalidade de uma conduta significa mostrar algo que e urn momenta 

ou urn aspecto justamente dessa conduta mesma e que explica, torna evi

dente ou compreensivel o seu sentido. S6 urn tal momenta ou urn tal as

pecto e uma razao <Grund> justificante. Nao temos que necessariamente 

conhecer as razoes justificantes de nossa conduta, mas temos de poder co

nhece-las e, em verdade, de forma tal que enquanto fazemos algo tambem 

sabemos e compreendemos o que fazemos e por que o fazemos. Em ou

tras palavras: do mesmo modo como a critica do juizo moral somente po

de ser urn esclarecimento sabre o que esta em si contido nesse juizo (mes-

Studia Kan<iana 3(1):7·28, 2001 

)ens Kulenkampff 

mo que isto habitualmente nao nos seja consciente, ou seja-o apenas obs

curamente), uma crftica do gosto so pode ser urn esclarecimento do que 

urn ajuizamento de gosto do belo propriamente e. E do mesmo modo co

mo a critica do juizo moral nao pode ser senao urn auto-esclarecimento 

da consciencia moral, o objetivo de uma crftica do gosto tern que ser de 

dar ao proprio ajuizante do belo a razao <Grund> que mostra que e por 

que sua conduta e compreensivel e racional. Como razao <Grund> que o 

juizo de gosto enquanto tal justifica, entra por isso em consideras:ao so

mente algo que e urn elemento daquele ajuizamento mesmo, efetuado por 

alguem que precisa decidir se algo e belo ou nao.- Essa exigencia resulta 

do principia kantiano; ela pode servir como criteria na questao, se a teo

ria propria de Kant ou seas propostas de interpretas:ao correspondentes 

alcans:am o seu objetivo. 

III 

A reflexao de Kant no paragrafo 9 diz o seguinte: a pretensao de universali 

dade de urn juizo de gosto so consegue sustentar-se, se este, mesmo sem 

ser ele proprio urn juizo de conhecimento, pelo menos estabelece alga que 

"pertence ao conhecimento", pois no asserir sabre objetos dados nada po

de ser universalmente valido a nao ser "conhecimento e representac;:ao, na 

medida em que ela pertence ao conhecimento" (27/217). Mas ao conheci

mento de urn objeto dado, tornado de modo bern geral, pertence que a 

multiplicidade intuitiva dada possa reunir-se numa representas:ao daquela 

unidade, que e requerida para a aplicas:ao de urn conceito (seja que concei

to for). Com isso menciona-se uma condis:ao geral que tern de ser preen-

Cf. a Primeira Introdu~iio. Academia v.XX, p. 237 et seq. [cf. a tradu~ao de Rubens Rodri
gues Torres Filho: Primeira Introdu~iio il Crilica do ]uizo. In : KANT, I. Textos selecionados (Katrt 
II) . Sao Paulo: Abril CulturaUOs Pensadores, 1980. p. 163-203. A mesma tradu~ao e apresenta
da em nova versiio em: KANT, I. Duas lntrodufiies tl Critica do ]uizo. Org. de Ricardo Terra. S. 
Paulo: lluminuras, 1995. p. 29-91. N. Trad .] 
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chida por uma representa<;:ao, "pela qual urn objeto e dado, para que disso 

resulte em geral urn conhecimento" (28/2 1 7). 

Ora, tornado por sua vez de um modo bern geral, o conhecimen

to de objetos dados pode ser descrito como uma concordancia, a saber, de 

faculdade da imagina<;:ao (como uma faculdade de reuniao do multiplo de 

uma intui<;:ao para uma representayao ) e de entendimento (como a facul

dade de conceitos adequados de objetos). Ora, posto que no juizo de gosto 

se perguntasse, se, e no caso positivo se estabelecesse, que e dada uma con

figurayao <Gestalt> intuitiva que preenche a condiyao de unidade para a 

aplicayao de conceitos, sem contudo conhecer e nomear um conceito de

terminado que devesse ser aplicado, entao se poderia dizer que neste caso 

faculdade de imagina<;:ao e entendimento concordariam ou se harmoniza

riam, o ultimo porem nao na fun<;:ao de fornec~dor de um conceito deter

minado mas como simples faculdade de conceitos. Alem disso, neste caso 

em verdade nao seria produzido nenhum conhecimento determinado, mas 

contudo constatado o preenchimento de uma condiriio para o conhecimen

to em geral, e com isso urn estado de coisas universalmente valido. Em ter

ceiro Iugar, a relayao de faculdade da imaginayao e entendimento, que ha

bitualmente e de subordina<;:ao, deixar-se-ia compreender como urn livre 

jogo, assim que pelo menos se abre a perspectiva de explicar de que modo 

neste caso a consciencia dada de urn concerto <Zusammenspiel> das facul

dades de conhecimento e uma consciencia de prazer. 

Ora, se para o ajuizamento do belo se deixar alem disso mostrar, 

de maneira diversa que meramente do modus da hip6tese, que essa pers

pectiva preenche as condi<;:6es mencionadas, en tao- poder-se-ia dizer

mostra-se que a chave <Schliissel> da critica do gosto tambem efetivamen

te fecha <schlieflt>.6 Mostrar isso eo programa ulterior de Kant; ele nao e 

executado no paragrafo 9 mas na parte do texto que se pode designar co

mo a teoria da forma bela. 
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IV 

A dificuldade com o paragrafo 9 consiste em que nao seve como isso ~ 

passive! e deve funcionar, que coisa foi construida ai abstrata e hipotetica

mente. A asser<;:ao de que a rela<;:ao das faculdades de conhecimento, con

veniente "ao conhecimento em geral", e uma concordfmcia de entendimen

to e faculdade da imaginayao, s6 pode ser compreendida razoavelmente 

como uma asser<;:ao te6rico-cognitiva univesal: Seja que conhecimento de 

objetos se tome- sempre se passa de modo que tern de haver uma con

cordancia entre urn desempenho da faculdade de imagina<;:ao (recepyao, 

apreensao, composi<;:ao de uma multiplicidade intuitiva dada para uma 

forma) e urn elemento do entendimento (urn conceito conveniente a isso). 

Quer dizer, sempre tern de haver uma concordancia entre uma forma de

terminada e urn conceito determinado. Contrariamente, jamais existe algo 

como uma concordancia de faculdade de imagina<;:ao e entendimento, se 

ambas (no sentido de uma asseryao universal ) sao entendidas meramente 

como faculdades ou como forras cognitivas, porque foryas e faculdades 

nem concordam nem discordam, mas somente podem expressar-se em de

sempenhos concretos, que entao permitem a pergunta se elas concordam 

ou nao. De acordo com isso, em verdade, pode pensar-se facilmente que 

no caso concreto de urn chamado jufzo de conhecimento ainda se e refle

xivamente consciente tambem do fato que esse caso singular exemplifica o 

conceito universal de conhecimento como concordancia de faculdade da 

imagina<;:ao e entendimento. Mas no juizo de gosto precisamente esta pos

sibilidade fica exclufda, porque, como diz Kant, ele nao e nenhum juizo de 

conhecimento ou, como e acentuado mais vezes, ele niio se baseia sabre 

No original, "daft der Schli.issel [ ... ] schlieflt". Adotou-se, para manter o jogo de palavras 
original, a traduyao literal, "que a cbave [ ... ] fecba". Schlieflen tern na Filosofia o sentido de 
"concluir". Cf. PAUL, H. Deutsches Wiirterbuch . 91 ed. Tubingen: Niemeyer, 1992. p. 743, onde 
se le: "Primeiramente na lingua gem tecnica da Filosofia (do Ia tim concludere) <schlieflen e to
rnado> no senti do de folgern (inferir), empregando-se do modo mais com urn como "i'ch schlie
fle daraus"(eu concluo disso). (N. Trad.) 
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conceitos do objeto. Mas que aspecto deve ter o ajuizamento de urn objeto, 

que relaciona reciprocamente o que parece nao se adequar urn ao outro: 

urn dado intuitivo concreto e urn estado de coisas abstrato e universal, in

capaz de dar-se em qualquer intuic;:ao? 

Que possibilidade se oferece?- Ou se atribui a Kant a concep

c;:ao que "no juizo de gosto" com o estabelecimento da beleza apresenta-se 

o caso totalmente peculiar, de que a considerac;:ao ( da configurac;:ao) de urn 

objeto permite ao observador pensar e referir reciprocamente duas espe

cies de coisas, a saber, primeiro, que o conhecimento, tornado propriamen

te e em geral, seja uma concordfmcia de entendimento e faculdade da ima

ginac;:ao e, segundo, que essa relac;:ao aqui existe, ainda que na forma da li

vre cooperac;:ao entre uma faculdade de imaginac;:ao ativa eo entendimen

to como o 6rgao de conceitos adequados possfyeis. Esta interpretac;:ao for

nece em verdade tudo o que e requerido para uma justificac;:ao do gosto 

em geral; mas se pode objetar que ela seja artificial, construida e implausi

vel quanta ao conteudo. 

Ou entendem-se as exposic;:oes de Kant sobre o livre jogo de fa

culdade da imaginac;:ao e entendimento como admissao da tese de que o 

bela, devido a sua configurac;:ao, como que vern ao nosso encontro e facili

ta-nos a tarefa do conhecimento, na medida em que o objeto oferece sufi

ciente regularidade para vir ao encontro de nossa necessidade de com

preensao e transparencia, e suficiente digressao e variancia para evitar a 

monotonia da "regularidade rigida" (72/242). Esta era no seculo XVIII 

uma tese absolutamente corrente, e descric;:oes correspondentes eram urn 

patrimonio comum, nenhuma porem melhor que a de Montesquieu na 

Encyclopedie.7 Mas de uma tal exegese do bela resultam para Kant diversos 

melindres: em verdade ela descreve uma experiencia (prazeirosa), mas nao 

fornece nenhum ponto de vista de urn ajuizamento, pais (em primeiro Iu

gar) em face de urn objeto dado nao se pode colocar bern a questao se ele 

facilita ou nao a tarefa do conhecimento, sem ter feito ja a respectiva expe

riencia. Mas entao (em segundo Iugar) a tarefa do conhecimento tambem 

ja teria que ter sido executada, pais nao se pode fazer a experiencia do faci

litamento de uma tarefa sem realizar tambem as ac;:oes correspondentes. Is-
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to contudo contradiria a tese de Kant, de que o juizo de gosto nao seja ne

nhum juizo de conhecimento e que seja independente do conceito de ob

jeto. E quem pode (em terceiro Iugar) excluir que a tarefa do conhecimento 

seja realizavel do modo mais facil onde dominam regularidades e simetrias 

totalmente invariantes, portanto as mais mon6tonas, e onde os conceitos 

saltam fr)rmalmente aos olhos? Mas de acordo com isso teria que ser maxi

mamente bela aquila que segundo Kant justamente nao e belo: ou seja, a 

"regularidade rigida" (711242). 

Escapa desse melindre quem deduz da teoria geral de conceitos 

empiricos condic;:oes da forma bela e com isso urn ponto de vista, sob o 

qual objetos dados podem ser ajuizados. Isto pode ter aproximadamente o 

seguinte aspecto: conceitos de objeto empiricos s6 podem aplicar-se se os 

objetos que entram em questao apresentam nos conceitos uma forma cada 

vez pensada com eles. Que esta e a opiniao de Kant, e certo.s Se alem disso 

se admite que formas arbitrarias nao podem jogar o papel de ser, par as

sim dizer, a contrapartida intuitiva de urn conceito empirico, mas que aqui 

existem condic;:oes limjtadoras, de certo modo tipos de forma, que porem 

enquanto tipo sao ao mesmo tempo formas intuitivas, entao pode pensar

se urn ajuizamento de objetos dados, que par conseguinte os investiga

e, em verdade, antes do usa de conceitos determinados- se eles apresen

tam o tipo de forma que e a pressuposic;:ao para que conceitos empiricos 

determinados possam em geral ser aplicados_ Entao a beleza nao seria na

da mais do que o conjunto de tipos de forma conceitualmente adequados. 

- Esta parece sera interpretac;:ao de Henrich.9 Mas contra ela falam as se-

7 Cf. o artigo "Gout". In: DIDEROT, D'ALEMBERT. Encyclopedie. Paris, 1757. v. VII, p. 763: 
L'~me aime Ia va riete, mais elle ne I'aime [ ... ]que parce qu'el/e est faite pour connaitre et pour 
votr. !I faut done qu'el/e puisse voir, et que Ia variete le lui permette, c'est a dire, ilfaut qu'une cho

se sott assez stmple pour etre apperrue, et assez variee pour ettre apperrue avec plaisir."- Cf. a 
respeito desta rela~ao BAUMEISTER, Thomas. Kants Geschmackskritik zwischen Transzen
dentalphilosophie und Psychologie. In : PARRET, Herman (Org.). Kants ii.sthetik- Kant's Aes
thetics- L'Esthetique de Kant. Berlin I New York, 1998. 
8 Cf. p. ex. KANT, I. Kritik der reinen Vernunft, A 137/B 176. 

9 Cf. HENRICH , Dieter. Aesthetic Judgment and the Moral Image of the World. Stanford, Ca-
lif. 1992. 
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guintes obj ec;:oes: seja de que modo tais propriedades limitadoras de for

mas pudessem ser determinadas, e certo que tern de haver certas estruturas 

de ordem, regularidades- teria dito Kant. Entao a seguinte passagem pa

rece ser o desmentido exato do modo de ler proposto: "A conformidade a 

regras que conduz ao conceito de urn objeto e na verdade a condic;:ao in

dispensavel [ ... ] para captar o objeto em uma (mica representac;:ao e deter

minar o multiplo da forma do mesmo. Esta determinac;:ao e urn fim com 

respeito ao conhecimento, e em referencia a este ela tambem esta sempre 

ligada a complacencia [ ... ]Mas em tal caso se trata simplesmente da apro

vac;:ao de uma soluc;:ao que satisfaz a uma questao, e nao de urn entreteni

mento livre e indeterminadamente conforme a urn fim das faculdades do 

animo com o que denominamos bela, e onde o entendimento esta a servi

c;:o da faculdade da imaginac;:ao e nao esta a servic;:o daquele" (7 1/242). 

Alem disso (sese quisesse seguir a interpreta~ao de Henrich), s6 poderia 

ser urn ajuizador competente do bela quem fosse versado na teoria dos 

conceitos e nas condic;:oes de aplicac;:ao universais de conceitos empiricos. 

Mas nao se tern que ser nenhum te6rico do conhecimento ou de conceitos 

para poder ser urn ajuizador competente do bela. Ou, dito de outro modo: 

a consciencia daquilo que- sem possuir conceitos dos objetos- consi

dera a multiplicidade intuitiva de objetos dados, nao pertence o mencio

nado ponto de vista do ajuizamento; por conseguinte, a remissao a estados 

de coisas a partir da teoria dos conceitos e das condic;:oes de sua aplicac;:ao 

nao fornece nenhum saber que justificasse essa remissao na pratica de seus 

juizos de gosto. 

Urn quarto modo de leitura do paragrafo 9 entende-o, bern lite

ralmente, de fa to somente como "chave da critica do gosto", quer dizer, 

somente como o esboc;:o de uma soluc;:ao do problema e como a designa

c;:ao da direc;:ao em que a soluc;:ao deve ser encontrada. Concretamente isto 

significa: o paragrafo 9 postula somente urn ajuizamento deste objeto que 

antecede o prazer, e fornece somente uma descric;:ao abstrata desse ajuiza

mento. De acordo com esse postulado abstrato, e valido- sem ja aplicar 

conceitos- constatar se urn objeto· dado satisfaz a condic;:ao da intuic;:ao, 

de que conceitos podem ser aplicados a ele. Mas vista que em principia e 
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sempre passive] encontrar conceitos para objetos dados, uma tal questao 

s6 pode ter sentido em relac;:ao a certos tipos de conceitos. Se uma tales

pecie de ajuizamento, em todo o caso, efetivamente existe e que aspecto 

ela concretamente possui, permanece ainda inteiramente em aberto. Par

tanto o paragrafo 9 e de fato somente a " investigac;:ao da questao, se no 

juizo de gosto o sentimento de prazer precede o ajuizamento do objeto ou 

se este ajuizamento precede o prazer" (27/216), e e uma opc;:ao pelo se

gundo caso e, na verdade, a partir da simples razao de que o resultado da 

Analitica (§§ 1-8) nao pode explicar-se de outro modo. Mas a descric;:ao 

abstrata - fornecida no paragrafo 9- de urn ajuizamento ao qual 0 ob

jeto de urn juizo de gosto e submetido, nao especifica ainda de modo al

gurn o ponto de vista de urn tal ajuizamento. S6 uma coisa parece-me cla

ra: o ajuizamento nao consiste em nenhuma outra questao que esta, seal

ga e bela ou nao. Fica em aberto somente sobre que o ajuizante do bela 

concentra sua atenc;:ao e sabre o que nao, a condic;:ao de aplicac;:ao de que 

especie de conceitos ele tern ai em vista e como ele constata se ela e satis

feita ou nao. A resposta a essas questoes e fornecida pela teoria da forma 
bela. 

v 

Falar de uma teoria da forma bela e, propriamente, como falar de boca 

cheia; a asser<yao decisiva consiste na famosa sentenc;:a: "Beleza e a forma da 

conformidade a fins de urn objeto, na medida em que ela e percebida nele 

sem representarao de urn Jim" (61/236). Que significa isto? 

Se retornamos ao paragrafo 10, entao aformafinalis (quer dizer, 

a conformidade a fins ) e a causalidade real de urn conceito em relac;:ao ao 

objeto que cai sob ele; o proprio objeto eo fim. Esta deterrninac;:ao ontol6-

gica (ou "transcendental") do "que seja urn fim" (32/219) torna-se com is

so concretamente: que n6s conhecemos a forma finalis so mente na forma 

da produtividade de entes racionais, que, pela guia de uma representac;:ao 

do que eles querem realizar, tambem de fato realizam alga. 
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Nesta conceptualidade oculta-se _uma obscuridade: se o objeto, 

cujo fundamento real de possibilidade e urn conceito, e ele mesmo desig

nado fim, entao inicialmente isto significa apenas que 0 objeto e 0 produto 

de urn agir intencionado, possivelmente de urn agir que segue uma regra. 

Mas isto ainda nao inclui, o que certamente na maioria dos artefatos e o 

caso, que eles sao por sua vez coisas funcionais, portanto nao somente eles 

mesmos urn fim, mas que alem disso existem para cumprir outros fins. 

Neste caso a funcionalidade seria urn momenta da representayao pela qual 

o agir produtor se orienta. Disso resulta que o ponto de vista da adequabi

lidade a fins dos objetos a serem realizados em regra tambem leva a uma 

estruturalidade funcional dos artefatos: por exemplo, o fim de uma exata 

mensurayao temporal condiciona a forma funcional e a vinculayao das 

partes de urn rel6gio. Este caniter de uma articulayao funcional joga ape

nas na explicayao da beleza urn papel importante. 

Os pr6ximos passos de Kant sao simples: uma vez (com~ ele 

constata) ha precisamente coisas cuja existencia e constituiyao determina

da s6 podem ser explicadas a partir da representayao que guia a ayao da 

quilo que as produziu em uma ayao intencional , ou seja, os artefatos. 

Depois ha coisas que nao sao artefatos, portanto nao sao resul

tados da produtividade de entes racionais, mas cuja existencia e constitui

yao determinada "somente pode[m] ser explicadas por n6s na medida em 

que admitimos como fundamento da mesma uma causalidade segundo 

fins, isto e, uma vontade que a tivesse ordenado desse modo segundo a re

presentayao de uma certa regra. A conformidade a fins pode, pois, ser sem 

fim na medida em que nao pomos as causas desta forma em uma vonta

de, e contudo somente podemos tornar compreensivel a n6s a explicayao 

de sua possibilidade enquanto a deduzimos de uma vontade" (33/32 0). 

Logo, aqui a fonna fin a lis serve so mente como uma especie de explicayao

como-se <Als-ob-Erkliirung>: as vezes s6 podemos tornar algo compreen

sivel a n6s enquanto vemos a coisa como se fosse um fim, em bora em si 

niio seja um jim, quer dizer: como se tivesse sido produzido pela ayao me

diante uma representayao, se nao ate segundo uma regra de ayao, embora 

nao seja este o caso.- E importante ter presente que esse tipo de uma ex-
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plicayao-como-se nao e para Kant nenhum caso de exceyao ex6tico, mas 

e, como explicayao teleol6gica nas ciencias biol6gicas de seu tempo, a re

gra.10 o entanto uma tal explicayao nao pode servir-se do simples mode

to de urn agir produtivo guiado pela representayao, mas precisa disso para 

utilizar urn modelo conceitualmente mais rico de produyao de coisas es

truturadas tambem internamente. Pois o que este modo de considerayao 

propicia e a forma do objeto, portanto o ser-organizado <Organisier

theit> 11 dos seres vivos, cujas partes corpora is correspondem e estao 

adaptadas a funy6es que elas tern de preencher. Para dizer a verdade nao 

concebemos absolutamente o modo como os organismos vivos em si pro

priamente surgem, senao quando muito na forma de uma explicayao-co

mo-se "de acordo com uma remota analogia com nossa causalidade se

gundo fins" (295/375). 

Ora, Kant afirma que ainda existe urn terceiro caso, que ele des

creve assim: "Ora, nao temos sempre necessidade de descortinar pela razao 

(segundo a sua possibilidade) aquila que observamos. Logo, podemos pelo 

menos observar uma conformidade a fins segundo a forma- mesmo que 

nao lhe ponhamos como fundamento urn fim (como materia do nexus fi

nalis)- e nota-la em objetos, embora de nenhum outro modo senao por 

reflexao" (33 et seq./220). Este e para Kant o caso interessante, pois quem 

10 Aqui niio e importante que se possa fornecer urn a elucidas:iio <Explikation> do conceito 
de explicas:ao <Erkliinmg> teleol6gica, para a qual o modele do agir produtivo intencional nao 
possui nenhuma fun\iiO explanat6ria (cf. STEGMOLLER, Wolfgang. Probleme und Resultate 
der Wissenschaftstheorie und Analy tischen Philosophie. Heidelberg, 1969. v.J , cap. Vlll: Teleolo
gia, analise funcional e auto-regula~iio). Permanece urn fa to que Kant nao acreditou poder cJu
CJdar a explicas:ao teleol6gica sem o recurso a uma "causalidade segundo fins, isto e, uma von· 
tade". 

II Devido ao acentuado uso, daqui em dian te, desse termo no texto, informo os esclareci
mentos prestados pelo A. com vistas a sua tradus:ao: "Organisiertheit e propriamente apenas 

uma variante estilistica para Organisation <organiza~ao> . [ ... ]Em verdade se teria que partir 
do partidpio perfeito de 'o rgan isieren I organizar' e formar urn termo abstrato: 'organisiert I 
organizado'-+ 'Organisiertheit' ; mas en tao se aterriza em 'organiza\iio'. Ao inves de Organisier

theit poder-se-ia tambem dizer Organisiertsein <o ser-organizado> [ .. . ]"- tomando-se ai o 
termo 'ser'como verbo substantivado. o que se segue, o emprego do hffen na expressao "ser
organizado" significa que ela sera usada sempre neste sentido dinamico verbal-substantivado, 
sugerido pelo Autor (N. Trad.). 
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desse modo constata pela reflexao wna conformidade a fins segundo a for

ma ve a beleza. Mas que se entende par isso, e precisamente de que modo? 

Fica clara o seguinte: obviamente nao precisamos explicar teleo

logicamente tudo o que observamos ("o que nose evidente [ ... ] pela ra

zao" ), nem mesmo que o pudessemos. Mas podemos refletir sabre isso, e 

em verdade mesmo quando nao podemos ter evidencia do objeto e expli

c;:i-lo "pela razao (segundo sua possibilidade)". Mas em que consiste ore

fletir, de modo que eventualmente conforme o caso seja notada em urn 

objeto uma "conformidade a fins segundo a forma"? 

Se recorremos a distinc;:ao entre faculdade de julgar determinante 

e faculdade de julgar reflexiva, entao refletir significa procurar para o parti

cular dado o universal (XXV et seq./179) . 0 universal deve ser: regra, prin

cipia ou lei. Mas como a contemplayao de um.objeto, a qual eventualmente 

nota sua beleza, nao convem regra, principia ou lei, este tipo de refl~xao 

nao pode ser aqui tido em mente. A "Primeira Introduc;:ao" oferece a deter

minayao de que a faculdade de julgar reflexiva seja a capacidade "de refletir, 

segundo urn certo principia, sabre uma representac;:ao dada, em vista de urn 

conceito passive! atraves dela".12 Tambem esta explicac;:ao de reflexao nao 

serve (pelo menos nao sem uma elucidac;:ao mais precisa acerca do que se 

entende por "urn certo principia"). Pais, de urn lado, na procura de concei

tos sempre se seria de algum modo bern sucedido, mas muito provavelmen

te nao chegando precisamente a "forma da conformidade a fins descontada 

a representac:;:ao de urn fim"; de outro !ado, Kant acentua com suficiente fre

qtiencia que o contemplador do bela nao deseja conceitos. 

0 que Kant tern em vista talvez fique clara no exemplo. Sabre a 

terceira definic;:ao do bela: "Beleza e a forma da conformidade a fins de urn 

objeto, na medida em que ela e percebida nele sem representac;:ao de urn 

fun" (61/236), ele faz uma nota elucidativa. Assim esta definic;:ao niio signi

fica o caso de urn objeto que deixa reconhecer uma "forma conforme a 

fins", mesmo que nao conhecessemos a intenc;:ao-guia na produc:;:ao desse 

objeto ou de seu fim. Basta, diz Kant, que olhemos o objeto como urn arte

fato, para referi-lo a uma intenc:;:ao determinada e a urn fim determinado 

(ainda que eles nao sejam conhecidos). Isto esclarece o que na terceira de-
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finic;:ao significa a conclusao limitadora "na medida em que ela e percebida 

nele sem representac;:ao de urn fim": a condic;:ao nao e que de facto nao se 

tern nenhuma representac;:ao de urn fim, e sim que se percebe a forma da 

conformidade a fins sem ter em vista a questao de urn fim em geral. Se a 

gente se lembra que, de acordo com a introduc;:ao da terminologia da for

ma fin a lis, o objeto cujo conceito e o fundamento de sua possibilidade e 0 

fim, en tao a sentenc;:a limitante na terceira definic;:ao do bela e esta: que a 

questao, se e como a existencia do objeto em causa pode ser explicada, nao 

joga simplesmente nenhum papel naquela considerac;:ao ou ajuizamento 

em que se trata da beleza. De acordo com isso Kant formula, na nota a ter

ceira definic:;:ao, o caso positivamente concernente a ele: "Ao contrario uma 

flor, por exemplo uma tulipa, e tida par bela porque em sua percepc:;:ao e 

encontrada uma certa conformidade a fins, que do modo como a ajuiza

mos nao e referida a absolutamente nenhum fim" (61/236 n. ). Mas este 

exemplo ainda nao basta para tornar clara o que acontece quando perce

bemos por reflexao uma certa conformidade a fins. Que especie de ajuiza

mento e esse, que permite constatar uma certa conformidade a fins sem 

referi-la a urn fim? 

Uma indicac:;:ao importante e que Kant nao escolhe como respec

tivo exemplo positivo urn artefato mas urn ser vivo. Pais a soluc;:ao do enig

ma resulta da teoria kantiana do organismo vivo, que ele designa termino

logicamente como "fim natural" (como se os organismos vivos fossem de 

certo modo os artefatos da natureza). Uma coisa e urn fim natural, se tres 

condic;:oes sao preenchidas: primeiro, "que as partes (segundo a sua exis

tencia e a sua forma) somente sejam possiveis mediante a sua relac:;:ao ao 

todo. Com efeito, a pr6pria coisa e urn fim, por conseguinte apreendida 

sob urn conceito ou uma ideia que tern de determinar a priori tudo 0 que 

deve estar contido nele" (290/373 ). Segundo, "que as partes dessa mesma 

coisa se liguem para a unidade de urn todo e que elas sejam reciprocamen

te causa e efeito da sua forma. Pois s6 assim e passive! que inversamente 

12 Cf. Ak.X.X, p. 211. 
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(reciprocamente) a ideia do todo, por sua vez, determine a forma e a liga

c,:ao de todas as partes: nao como causa- pois que assim seria urn produ

to da arte -,mas sim como fundamento de conhecimento da unidade sis

tematica da forma e ligac,:ao de todo o multiplo que esta contido na mate

ria dada, para aquele que ajuiza essa coisa" (291/373).- Mas visto que es

ta especie de ser-organizado tambem pode ser artificial (o exemplo de Kant 

eo de um rel6gio), o trac,:o distintivo do ser-organizado vivo consiste (ter

ceiro) em que fins naturais sao "entes que se organizam a si mesmos" 

(292/374). 

Ora, e importante a acentuac,:ao de Kant, de que a forma, tanto 

das partes quaoto do todo de urn organismo, e urn momenta essencial do 

ser-organizado. Em outras palavras, isto significa que ser-organizado por 

assim dizer nao pode ficar oculto, mas se expressa na forma da coisa; no 

caso ideal, de modo tal que a forma interna e externa e determinada com

pletamente pela interconexao funcional do organismo (urn caso ideal, que 

talvez em geral s6 ocorre no reino dos entes que se organizam a si mes

mos). 

Pode-se tirar uma outra conseqiiencia, a saber, de que a forma do 

ser-organizado tambem e perceptive! quando nao se tern a minima ideia do 

fim (como "materia do nexus finalis") ou simplesmente nao se tern o fim 

em vista, porque sequer se pergunta pela possibilidade da existencia de tais 

coisas. Percebe-se o ser-organizado quando se compreende a "unidade sis

tematica da forma e da vinculac,:ao de todo o multiplo contido na materia". 

Compreende-se en tao a "conformidade a fins segundo a13 forma", porque 

nao se tern em vista nenhum fim (nenhuma "materia do nexus finalis") . E 

compreende-se o que Kant chama de "forma da conformidade a fins", par

que agora na "unidade sistematica da forma e vinculac,:ao de todo o multi

plo" s6 se trata da configurac,:ao perceptivel. 

A f6rmula que Kant emprega para a descric,:ao do ser-organizado 

pode reconhecer-se sem dificuldade como a definic,:ao classica da beleza. E 

por isso nao surpreende muito encontrar no tratamento de fins naturais a 

seguinte sentenc,:a: "A beleza da natureza pode com razao ser designada co

mo urn analogon da arte, ja que ela e atribuida aos objetos somente em re-
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lac,:ao a reflexao sobre a intuic,:ao externa dos mesmos, por conseguinte so

mente por causa das formas superficiais" (294/375). Que a beleza da natu

reza pode denominar-se urn analogon da arte significa que o que aqui 

constitui a beleza pode tambem ocorrer em artefatos, mas naturalmente 

em artefatos nao pode encontrar-se o que marca o ser vivo como tal, ou 

seja, de ser auto-organizac,:ao. Mas este aspecto nao pertence tampouco a 

uma reflexao sobre a intuic,:ao externa ou sobre a forma da superficie, par

que ele pertence ao problema de como se pode explicar a existencia de tais 

coisas. E naturalmente- se alguma vez podemos de modo geral explicar 

-aquila que explica a existencia eo surgimento de tais entes que se orga

nizam a si mesmos nao e nada que possa ser percebido em sua superficie. 

Com isso fica claro o que e a beleza, a saber, uma propriedade da forma ou 

da figura, e fica claro em que ela consiste, a saber, na forma extern a do ser

organizado, na "unidade sistematica da forma e ligac,:ao de todo o multi

plo" que esta contido em uma representac,:ao pela qual urn objeto e dado. 

Disso deixam tirar-se conseqiiencias e conclus6es. Primeiro, ago

ra sabemos 0 que a beleza e e que a "forma da conformidade a fins" nao e 

outra coisa que a forma exterior do ser-organizado. Segundo, agora sabe

mos o que seen tender pela reflexao sabre urn objeto dado e que tal reflexao 

con tern urn ponto de vista, que de fato nao nos coage a ter a intelecc,:ao pela 

razao do objeto segundo a sua possibilidade: trata-se do ponto de vista da 

forma exterior do ser-organizado, que nada tem aver com a questao de co

mo uma tal coisa e possivel. Alem disso ocorre que esse ponto de vista da 

reflexiio e identico ao ponto de vista do ajuizamento ao qual (segundo 0 pa

ragrafo 9) urn objeto dado e submetido, e que deve preceder 0 prazer nele: 

a questao que o ajuizante coloca quando quer decidir se urn objeto e belo 

ou nao, se ele apresenta ou nao a forma exterior do ser-organizado. E final

mente se pode dizer com certa razao que quando pela reflexao e notada a 

forma da conformidade a fins ( o que podemos considerar urn desempenho 

13 No texto original, a expressiio "segundo a" encontra-se fora da expressiio entre aspas (N. 
Trad.). 
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da faculdade da imaginac;:ao), entao e dada uma concordancia de faculdade 

da imaginac;:ao e entendimento, na medida em que a forma intuitiva do ser

organizado e o pressuposto para de modo geral por em ac;:ao aquele tipo de 

conceitos que concern em ao objeto como fim, quer dizer, que concern em a 

possibilidade real de sua organizac;:ao funcional, bern como de sua existen

cia e surgimento. Isto e assim porque, sem perceber a forma da conformida

de a fins, nao nos ocorreria de modo algum dar o passo para uma materia 

do nexus finalis, portanto de empenhar-nos por uma explicac;:ao da existen

cia do objeto em termos de uma "causalidade segundo fins". Sem que n6s, 

com base nos dados externos, tivessemos a impressao de que aqui urn ente 

racional agiu segundo a representac;:ao de urn fim (mesmo que saibamos 

que nao eo caso), sem que n6s tivessemos a impressao de que aqui uma 

ideia do todo seja ontologicamente anterior ao proprio objeto, nao haveria 

nenhum fundamento e nenhum ponto de· apoio para a tentativa de uma 

explicac;:ao teleol6gica. Por isso neste caso (e nao seve em que casci afora 

ele) ha uma relac;:ao a urn tipo de conhecimento ainda antes que conceitos 

apropriados estejam a disposic;:ao para urn conhecimento determinado des

ta especie. Portanto o juizo que constata a beleza nao envolve, poder-se-ia 

dizer, nenhuma explicariio do observado segundo sua possibilidade, mas o 

cumprimento de uma condic;:ao para que uma explicac;:ao em termos de 

conforrnidade a fins e de fim (seja de que modo ela possa parecer concreta

mente) venha em geral ao caso. Mas tudo isso significa que o ajuizamento 

do objeto que o pan1grafo 9 postula nao tern aver, de modo algum e no sen

tido mais abrangente, como conhecimento (seja de que especie for), mas 

que a questao se algo e belo ou nao sempre se move no horizonte da confor

midade a fins, como Kant a introduz: a questao e sempre se o objeto dado 

segundo a sua configurac;:ao da a impressao que aqui influiu urn conceito a 

partir do qual se explicasse a unidade sistematica da forma e ligac;:ao de to

do o multiplo de uma intuic;:ao dada. 

Que a percepc;:ao de uma unidade sistematica de forma e ligac;:ao 

de todo o mwtiplo de uma intuiyao vincula-se com urn sentimento de pra

zer, foi tido por urn dado antropol6gico em todo o seculo XVIII. Em Kant, 

em ultima analise, nao se passa diversamente quando ele descreve a per-
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cepc;:ao do belo como o caso de uma livre conjunc;:ao de faculdade da ima

ginac;:ao e entendimento, portanto como o caso no quai duas carencias de 

nossa natureza sao satisfeitas ao mesmo tempo: a carencia de transpar~n

cia e de compreensao, e a carencia de multiplicidade e variac;:ao. - Mais 

importante e outra coisa: 'uma contemplac;:ao do objeto, na verdade, sob o 

ponto de vista de seu ser-organizado exterior mas sem ter em vista urn fim, 

niio possui precisa e naturalmente todos os conceitos de fun e de func;:ao 

que permitiram desse modo compreender exata e objetivamente urn todo, 

a ponto de se especificar de que modo todas as partes "sao, uma da outra, 

reciprocamente causae efeito de sua forma" (291/373 ). Isto significa que 

na verdade se pode ter a impressiio de que no caso dado todas as partes or

denam-se de tal modo umas as outras, que o todo tern a configurac;:ao de 

uma unidade sistematica e que se pode tambem assegurar e elucidar essa 

impressao mediante indicac;:oes de toda a especie, mas que possivelmente 

nao se pode transmiti-lo aquele que nao percebe a unidade sistematica. 0 

que en tao finalmente resta e talvez menos o altercante apelo ao sentimento 

proprio, do que, muito antes, a experiencia de evidencia da complacencia 

desinteressada de como todo o material intuitive do objeto dado se articu

la em vista de uma unidade sistematica de sua configurac;:ao. 

VI 

0 que se conseguiu com esta interpretac;:ao, e o que nao? -Antes de tudo, 

lanc;:ar-se-a aqui em rosto contra ela que se trata flagrantemente de urn 

equivoco objetivista, porque ela faz da beleza o que esta, segundo Kant ex

pressis verbis, supostamente nao e: ou seja, uma propriedade de objeto con

ceitualmente captavel e objetiva. Esta objec;:ao, contudo, seria infundada. 0 

que Kant exclui, quando ele afirma que o belo apraz sem conceito, e que se 

pode dar uma definic;:ao de beleza que permita a alguem, ao qual o objeto 

em questao nao esta sensivelmente presente, demonstrar que ele e belo, ou 

que permita apresentar uma proposic;:ao fundamental "sob cuja condic;:ao 

se pudesse subsumir o conceito de urn objeto e entao, por uma inferencia, 
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descobrir que ele e belo" (143/285). Neste sentido deve-se entender a afir

mayao de Kant, de que nao existe nenhum principia objetivo do gosto. 

Mas a determinayao da beleza como forma da conformidade a fins no sen

tido da forma exterior do ser-organizado da-se exatamente do modo como 

Kant o reclama: mesmo do conceito de uma especie de coisas que sao fins 

naturais nao se segue que urn determinado exemplar individual dado des

sa especie exiba a forma exterior da conformidade a fins ou realize uma 

unidade sistematica de seu multiplo (enfun, as tulipas tern de desenvolver

se e as rosas fenecer, ou milhares de acasos podem danificar a forma). Em 

outras palavras: o conceito de objeto (o que ele e e a que especie de coisas 

ele pertence) nao joga nenhum papel na contemplac;:ao refletida de urn 

unico objeto dado singular e para o ajuizamento de sua beleza, mas isto 

nao exclui que o ajuizamento do objeto tenha urn ponto de vista que possa 

ser declarado e que deste modo uma propri'edade do objeto seja constata

da. 0 ponto de vista do ajuizamento e dado pelo conceito de beleza, 6u se

ja, de que ela e a forma ou a configurac;:ao da conformidade a fms. 

A interpretayao proposta alcan<;:a duas especies de resultados. 

Ela descobre a interconexao entre o paragrafo 9 eo recurso de Kant a cate

goria da conformidade a fins; na verdade, o paragrafo 9 fornece uma cha

ve, mas s6 no tratado seguinte sobre a forma bela ela e girada na fechadu

ra. Alem disso o caso nao tern de ser apenas postulado mas pode ser des

crito concretamente, o que permite a afirmayao de que neste caso a con

cepyao da configura<;:ao intuitiva de urn objeto leva a concordancia de fa

culdade da imaginayao e entendimento, entendendo-se o ultimo como a 

faculdade daqueles fins e conceitos de fun<;:oes que explicam a possibilida

de de seres organizados. Esta afirma<;:ao baseia-se sobre o fato de que n6s 

em verdade nao temos necessidade de inteligir sempre pela razao o que 

observamos, que inversamente, porem, a percep<;:ao falta sempre a forma 

do ser-organizado, para considerar em geral adequado, se nao ate requeri

do e auspicioso, o tipo especial de explicayao teleol6gica. 

Mas deste modo e dado tambem o que acima (seyao III) foi rei

vindicado como uma justificayao dos juizos de gosto em geral? - Is to nao 

pode ser decidido muito facilmente. Pois tern uma grande plausibilidade 
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interpretar a beleza como forma do ser-organizado, e a percepyao de tal 

ser-organizado como a impressao de que aqui urn ente racional, nao se sa

be segundo que representa<;:ao, agiu finalisticamente. E igualmente parece 

evidente que a percepyao do ser-organizado, e isto significa justamente pa

ra Kant: que a impressao de que aqui urn ente racional, nao se sabe segun

do que representayao, agiu finalisticamente, e a condi<;:ao para considerar 

em geral dotadas de sentido e por em marcha explicayoes da existencia e 

da configura<;:ao de tais objetos com a ajuda de conceitos de fim. Mas sea 

mesma impressao e por n6s ligada com a perceNiio da beleza, e se ela e a 

condi<;:ao para em geral dar inkio a urn determinado tipo de exp licarii.o , 

nao se deve entao tambem poder dizer que este segundo papel da referida 

impressao pertence a percep<;:ao da beleza do mesmo modo que a referida 

impressao mesma, assim que deste modo se desse para o ajuizante do bela 

uma relarao como (uma determinada forma de) conhecimento? Isto infe

lizmente nao se segue, pois uma coisa e, na questao se algo e belo ou nao, 

deixar-se guiar pela ideia de ser-organizado ou pelo ponto de vista se aqui 

tudo re(me-se convenientemente e como organizado por urn ente racional; 

outra coisa e, com base na circunstancia que urn objeto pel a sua configura

c;:ao transmite a impressao de que aqui tudo se reune convenientemente e 

como organizado por urn ente racional, passar para uma explica<;:ao da 

possibilidade real do objeto, quer em termos do nexus finalis material (em 

artefatos), quer ao modo da conformidade a fins simplesmente segundo a 

forma (em organismos vivos, por exemplo). Uma e mesma impressao joga 

dois papeis diversos; mas acerca da fun<;:ao epistemica da forma da confor

midade a fins nao necessita saber nada aquele que sob o ponto de vista da 

forma da conformidade a fins decide a questao se algo e belo ou nao. 

Tradu~ao: Valerio Rohden/ULBRA 
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Resumo 

Este artigo expoe o problema dos jui
zos de gosto puros. Para a solu~ao deste 
problema o § 9 da Critica da faculdade 
do juizo joga um papel crucial, em bora 
esse § de fato apenas forne~a a ideia
"chave" mas nao a propria solu~ao. Es
ta solu~ao deve encontrar-se mediante 
uma leitura minuciosa do§ 10. En tao e 
mostrado que o conceito de "conformi
dade a fins sem fun", que e a no~ao
chave da teoria da beleza de Kant (a 
qual, em troca, e a base de sua teoria 
dos juizos de gosto puros), s6 faz senti
do no contexto da teoria dos organis
mos vivos de Kant. Assim e a Critica da 
Faculdade de Julgar Teleol6gica que 
fornece todo o material conceptual re
querido para decifrar o que o § 9 ape
nas an uncia. 
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Abstract 

The paper exposes the problem of pure 
judgments of taste. For the solution of 
this problem § 9 of the Critique of judg
ment plays a crucial role though this § 
in fact only provides the "key"- idea 
but not the solution itself. This solu
tion is to be found by a close reading of 
§ 10. It is then shown that the concept 
of "purposiveness without a purpose", 
which is the key notion of Kant's theo
ry of beauty (which, in turn, is the ba
sis of his theory of pure judgment of 
taste), only make sense in the context 
of Kant's theory of living organisms. So 
it is the Critique of Teleological Judg
ment which provides all the conceptual 
material which is needed in order to 
spell out what § 9 only hints at. 

Magnanimitas 
Urn problema de rela~ao entre estetica e etica 

Valerio Rohden 

Univers idade Lulerana do Brasil 

Magnanimitas como questao etica e estetica 

Proponho como ponto de partida deste texto a seguinte questao: em que 

medida a etica de Cicero, do modo como se encontra no livro De officiis I 

Sabre os deveres, identificando a moralidade com a honestas como forma 

geral das virtudes, conquista uma independencia da identificayao grega do 

born como bela (KaA.ov)? Pretendo examinar essa questao a luz das dife

renciac;:oes estabelecidas por Kant entre etica e estetica na Critica da facul

dade do juizo, onde a virtude da magnanimitas constitui-se numa perspec

tiva estetica, como trac;:o fundante do sublime, mas de inspirac;:ao contudo 

mora1. 1 E interessante notar que o termo honestas remete diretamente a 
concepc;:ao de grandeza moral da magnanimitas, uma das quatro virtudes 

cardeais. Trata, pois, de uma forma de reconhecimento au de grandeza hu

mana representada exemplarmente pelos her6is roman as, os viri bani por 

excelencia, que, embora vissem no sabio est6ico urn ideal de moralidade, 

dele apenas se aproximavam. A grandeza manifestava-se neles e de modo 

geral apresenta-se empiricamente como gloria, mas nao existe autentica-

1 Utilizo as seguintes fontes: CICERO, M.T. De officiis. Vom pjlichtmiissigen Hande/n. Latei
nisch/Deutsch . Trad ., coment. e ed. de Heinz Gunermann. Stuttgart: Reclam, 1987; CfCERO, 
M.T. Dos deveres. Trad. Angelica Chiapeta. S. Paulo: Martins Fontes, 1999; KANT, I. Crltica da 
faculdade do juizo. Trad . Valerio Rohden e Ant6nio Marques. 2• ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1995. 
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mente se nao se fundamenta na moralidade. Assim como a honestas e a 

condi<;:ao da vida digna na rela<;:ao com os outros, a justiya e o principia da 

gloria e sobretudo o principia da vida em sociedade, a qual somos destina

dos pela nossa razao.2 

Portanto a questao que em relayao a etica de Cicero primeiro se 

coloca e se ela consiste numa etica estetica, do tipo do Moral Sense ingles 

ou da fase pre-critica de Kant, ou se ela, por exemplo, no caso da magnani

mitas, nao confunde as esferas etica e estetica. A teoria kantiana do subli

me, na terceira Critica, reconhece uma origem moral deste sentimento es

tetico, mas nao o determina como algo objetivamente grandioso e, sim, o 

compreende como uma experiencia estetica da grandeza da propria alma 

na contemplayao de urn fen6meno que abala os limites de nossa vida co

mum. Afirmo que Cicero, embora nao tenha separado com a mesma niti

dez de Kant as esferas etica e estetica, de modo algum as confundiu. 0 que 

0 filosofo romano fez foi explicitar numa etica as bases morais do sublime 

e, neste sentido, constituiu uma inve tigayao etica por assim dizer comple

mentar e fundante da estetica kantiana do sublime. Meu objetivo e de

monstrar este ponto de vista a partir do texto de Cicero relativamente a 
virtude da magnanimidade ou da grandeza de animo, que em Kant fun

dou em nivel estetico os juizos sobre o sublime. Convem que considere

mos, portanto, os dois !ados desse fen6meno da magnanimidade: como 

virtude e como fen6meno estetico, como justiya e como gl6ria, como a 

priori e como manifestayao empirica de urn fen6meno que para os roma

nos chamava-se gloria. Para Kant a grandeza de animo contava entre suas 

ilustray6es exemplares como entusiasmo pela Revoluyao Francesa, a ad

mirayao pelo ceu estrelado ou pela lei moral. Poderiamos recorrer a outros 

exemplos, como ode uma pessoa inocente e justa a caminho do suplicio e 

que, humanamente abalada, deixa transparecer no semblante a sublimida

de da virtude; ou como o de urn grande feito militar ao qual poderiamos 

contrapor o da paz, ate porque Cicero sobrep6s a gloria da guerra a gloria 

da paz. Intencionalmente tambem proponho a considerayao de urn fen6-

meno de nosso proprio campo de trabalho, como o arrebatamento que o 

estudo da Filosofia e inclusive o estudo de suas fontes antigas e capaz de 
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provocar, como uma demonstra<;:ao de que essa fonte da Filosofia continua 

a alimenta-la e de que, por outro lado, esse estudo tern em comum com 0 

sublime uma forma de vida que, pelo menos em sua forma pura, cons.iste 

num desapego de vantagens, de sucesso material, e numa identificayao 

com uma consciencia moral, no sentido do que Cicero dizia, de que uma 

filosofia que nao de prioridade a etica nao e digna desse nome. 

Do ponta de vista da filosofia de Cicero, o objeto privilegiado 

para o confronto entre reflexao estetica e morale a gloria . A gl6ria e con

cebida como coroa de grandes e nobres ay6es, que, desvinculada da moral, 

pode redundar numa aparencia de grandeza, levan do a necessidade de dis

tinguir entre aparencia e ser. A gloria pode sera porta do sublime, mas 

tambem a sua ilusao. "Magnum imperium, magnum latrocinium".3 Cicero 

adverte sucessivas vezes que o apice de uma pratica, como uma especie de 

equilibria na ponta de uma agulha, exige de seu autor um redobrado cui

dado para que ela nao degenere, por exemplo, de que o exercicio da razao 

nao decaia na irrazao. No prefacio a seu livro L'essenza del romanesimo 
' 

Ferrabino perguntou-se, que gloria sobrou de Roma que possamos hoje 

verdadeiramente admirar. Quem sabe sobrou o Direito Romano, aprecia

do pela posteridade como modelo de pondera<;:ao, de prudencia etc.? "Tu

tavia io sana lantana dnll 'associarmi del tutto a questa entusiasmo. II codice 

e le pandette solidificarono I' egoism a del proprietario e il privilegio sociale, 

armandoli com gli argomenti del raziozinio astratto, gradito a Bisancio ... " Ou 

seja, o corpo de decisoes dos jurisconsultos romanos, transformado em lei 

pelo imperador Justiniano (c. 483-565 d.C.), "solidificou o egofsmo do 

proprietario eo privilegio social". Sua conclusao e de que a gloria perene 

cantada pelo poeta Virgilio e narrada pelo historiador Tito Lfvio foi outra: 

uma forma superior de vida entendida pelos romanos como fundada na 

Sobre esta questiio da razao como principio da vida em sociedade cf. tambem ROHDEN, 
V. Sociabilidade legal: uma ligayiio entre direito e humanidade na 3• Critica de Kant. A11alytica, 
Rio de Janeiro, v.l, n.2, p. 97-106, 1994. 

3 Essa sentenya deS. Agostinho e citada por Aldo Ferrabino em L'essenza del romarJesimo. 
Roma : TumineUi, 1957. p.l. 
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vir tude:" Nella vita, nelle opere della vita, nella virtu che suscita La vita, io 

discerno l'essenza del Romanesimo': E isso que faz Roma perdurar e que a 

transformou de urbe em orbe: "quella sapienza della vita che aveva mutato i 

nemici in alleati, gli alleati in cittadini, i citadini in conazionzli- e l' urbe 

in orbe, come fu detto".4 

Eu diria, pois, que assim como a politica so realiza a sua essencia 

quando concilia os homens entre si e transforma a valentia da guerra na 

coragem da paz, e que a razao humana so atinge a sua grandeza quando se 

instaura como principia da pnitica no interesse de humanidade, assim, se

gundo Cicero, a grandeza de animo da-se a conhecer na pratica da justiya 

e, segundo Kant, o sublime descobre-se como consciencia estetica da gran

deza moral do homem . Esta determinayao inclui, todavia, em Kant uma 

nitida demarcayao entre os juizos esteticos e os juizos morais. 

Magnanimidade e justi~a 

Vou, logo abaixo, ocupar-me de urn trecho do De officiis em que estao pre

sentes os pontos de vista estetico e etico, e em que a magnanimidade apre

senta-se entrelayada com a justiya. Pois, segundo Cicero, os filosofos pro

cedem a maneira do vulgo quando distinguem entre si as virtudes- "dize

mos aqui que aqui alguns sao corajosos, outros bons, outros prudentes"

quando o proprio do discurso filosofico e provar a sua unidade. Por isso, 

depois de observar que ninguem se surpreenda do que ele antes afirmara, 

de que quem possui uma virtude possui todas e de que ele agora as consi

dera separadamente, ele afirma: "Uma coisa e a exatidao quando a propria 

verdade e delimitada na discussao, bern outra quando o discurso se aco

moda a opiniao comum".s 

0 trecho, com base no qual Cicero estabelecera as condiy6es da 

gloria, parte de admirayaO que OS homens em geral dedicam aque)es que 

em suas ay6es excedem as expectativas ou se fazem notar por qualidades 

inesperadas. Cito-o: 
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"Tratam com admira~iio os que, a seu ver, ultrapassam os demais em 

virtude e esUio isentos da desonra ou dos vicios a que outros nao con

seguem resistir facilmente . Pois as volupias, senhoras brandissimas, 

desviam da virtude a maior parte da alma e, quando as faces da dor se 

aproximam, quase todas se aterroriznm alem da medida, A vida, a mor

te, a riqueza e a pobreza sacodem fortemente os homens. Aqueles que, 

com animo galhardo e excelso, desdenham essas coisas, sejam de que ti

po forem, e a todos atraem quando algum prop6sito amplo e honesto 

se lhes apresenta, quem nao admirara o esplendor e a beleza da virtude 

deles? Logo, esse animo elevado causa profunda admiras;ao, e mais ain

da a justis;a, a unica virtude com base na qual os homens sao chamados 

de bons."6 

Cicero usa o termo "admirayao" de uma forma kantianamente 

correta. Kant- distinguindo a admirayao da estupefayao (Verwunde

rung), urn "afeto na representayao da novidade que ultrapassa a expectati

va" -define aquela (Bewunderung) como uma estupefayao que nao cessa 

com a perda da novidade, o que ocorre quando ideias em sua apresentayao 

concordam sem intenyao e sem artificio com a complacencia estetica."7 

Portanto o sublime compartilha como belo o primeiro elemento da adrni

rayao, o carater duradouro da estupefa~ao: nos demoramo-nos na contem

pla~ao do belo, como algo que se nutre de vida e a conserva. 0 outro ele

mento, do arrebatamento por algo que transcende as expectativas, envolve 

a experiencia estetica de ideias morais. A presenc;:a do elemento moral e de

nunciada pelo termo "ideia": no sublime, uma ideia da razao e vivenciada 

pela irnaginayao como inacabavel, mas ela e tambem vivenciada sem in

ten~ao e sem artificio, ou seja, esteticamente. Urn grande equfvoco, em que 

corremos o risco de incidir na Etica, segundo a Critica da raziio pratica, 

FERRABINO, A. L'essenza del romanesimo, p. !/II. 
CICERO, M.T. De officiis, II 35. 

6 CICERO, M.T. De officiis, II 37-38. 
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consiste no risco de confundirmos a obriga~ao moral -que envolve auto

coer~ao - com a espontaneidade estetica, como se enquanto seres fmitos, 

propensos ao amor-pr6prio, fossemos capazes de uma pnitica regular do 

bern ao nivel do sentimento ou da simpatia, sem o estabelecimento clara 

de urn primado da razao. 

Na Estetica, no bela, sobressai a experiencia da unidade terrena 

do homem como animal raciona1. Ja no sublime, especificamente, e admi

rada a grandeza da alma que se excede pela virtude. 0 texto de Cicero diz

nos que os homens "tratam com admira~ao os que ultrapassam os demais 

em virtude". A etica de Cicero e uma etica do estoicismo posterior, que 

substituiu o sabio grego pelo her6i romano. 0 her6i romano e, portanto, 

aquele que e honrado, quer dizer, reconhecido pela sua grandeza moral. A 

etica romana torna-se uma etica da virtude no estrito sentido kantiano. Se

gundo Kant, a moralidade lirnita-se a uma etica da virtude, na medida em 

que esta e entendida como urn objetivo pr6prio a ser adotado racional

mente, embora sem o alcan~ar inteiramente, e como uma "disposi~ao mo

ral em luta". 8 Se o homem nao alcan~a a perfei~ao, a sua grandeza advem 

da constancia da !uta para alcan~a-la. Ela e buscada com !uta e nao e fruto 

de uma espontanea aproximarao estetica. Entao os que chegam mais perto 

desse objetivo sao os her6i romanos (para n6s, quem sabe, o homem co

mum, que, submetido as mais duras provas da vida, luta contra suas ad

versidades com dignidade, sem recurso a solu~oes mais faceis, aparente

mente justificaveis); porque Cicero acrescenta, "e estao isentos da desonra 

ou de vkios a que outros nao conseguem resistir facilrnente". Essa fraque

za, a desonra e os vkios, ao inves de admira~ao, geram desprezo. Quando a 

maior parte da alma e tomada pela volupia "e quando as faces da dor se 

aproximam, quase todas se aterrorizam alem da medida". Segundo Kant, 

quando o her6i est6ico, do qual a gente tende a fazer tro~a, em meio a 

maior dor de gota exclamava- "Dor, tu podes torturar-me quanta quise

res, eujamais confessarei que sejas alga mau (KaKov, malum)!- ele tinha 

razao, porque o que seu grito traia era apenas urn mal fisico, e nao alga 

mau (Boses)"9• A dor nao diminuia o seu valor, enquanto uma mentira o 

teria prostrado por terra. Ora, o que Cicero nos diz e que quando a alma e 
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enfraquecida pela volupia, o homem perde a capacidade de resistir a dar 

fisica; mais do que isso, ele explica que o vicio, e a desonra aterrorizam-nos 

alem da medida. 

0 que e que, segundo Kant, o homem sente como urn compo

nente de experiencia do sublime? E que o componente do terrivel e ape

nas o seu fenomeno- como uma devasta~ao de guerra, uma furia. Do 

meio dessa fllria emerge a alma est6ica ou uma ideia em que se acredita e 

pela qual se !uta intrepidamente, uma alma que nao se apavora. Se, por 

exemplo, o nosso sentimento religioso em rela~ao a Deus fosse de pavor e 

nao de respeito, ele deixaria de ser sublime. No homem o sofrimento fisi

co e alga terrivel, mas com base no texto de Cicero podemos dizer que a 

alma debilitada pela volupia perde a capacidade para o sublime, porque 

cede ao terrivel a/em da medida; como se no homem a capacidade de en

frentar 0 sofrimento fosse proporcional a for~a da grandeza da alma. Ja 

este fato mostra que o desenvolvimento moral e, no homem, necessaria ao 

seu equilibria psico-fisico, de tal modo que a dor fisica seja nele compensada 

pela forra espiritual. Urn animal parece uma vitima passiva com tend en cia 

a sucumbir a dor. "A vida, a morte, a riqueza e a pobreza sacodem forte

mente os homens". Na medida, pais, em que elas sacodem o homem, em 

rela~ao a todas elas ele tern a chance de mostrar a sua outra face: a de urn 

ser capaz de urn prazer superior ao da volupia (urn prazer sublime), urn 

ser capaz de ter em S6crates o exemplo de alguem que enfrenta com gran

deza a morte, ou de alguem que e liberal e beneficente ao possuir riqueza, 

alguem que na pobreza mantem sua virtude. A respeito do dinheiro dizia 

Cicero que ele e a prova de fogo do sublime. Quem nao sucumbe a rique

za mas a torna urn instrumento do bern, este e capaz de todas as grandes 

a~oes. "Acima de tudo sera admirado o homem que nao se deixa dominar 

pelo dinheiro, pais dele se pensa que passou por uma prova de fogo."IO 

KANT, I . Crftica da faculdade do juizo, B 122. 
Cf. KANT, I. Crftica da razllo prdtica, A ISO/ 151 . 

9 KANT, I. Critica da razllo prdtica, A I 06. 
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Portanto, ser grande na riqueza e a prova de fogo do sublime; talvez te

nhamos que dizer: e o simbolo do sublime, pois nessa ac;ao se expressa de 

modo eminente aquele desapego e desprezo pelas coisas efemeras e pe

quenas, reconhecido no sublime. Por isso dini Cicero, antes: "Aqueles que, 

com animo galhardo e excelso, desdenham essas coisas, seja de que tipo 

forem, e a todos atraem quando algum proposito amplo e honesto se lhes 

apresenta, quem nao admirara o esplendor e a beleza da virtude deles?" 

"Animo galhardo e excelso" quer dizer magnanimidade, grandeza de ani

mo. Urn grande animo despreza todas as coisas como tais, sejam elas a vi

da, a riqueza, a morte e ate a pobreza, se possuir virtude. Uma pessoa com 

virtude sera grande na pobreza. Urn homem, entao, nao pode ser total

mente destruido pela pobreza. Sartre -lembro-o- en passant- fazia a 

pratica moral depender das condic;oes materiais. Se isto fosse correto, a 

moral nao seria uma forc;a que o homem desenvolveria justamente contra 

adversidades desse tipo. Mas Cicero revela o outro !ado da medalha, ex

tremamente interessante: essas coisas, portanto os bens terrenos, da vida, 

da riqueza ... a todos atraem quando algum proposito grande e honesto as 

anima. As coisas da terra atraem se sao utilizadas com urn animo elevado. 

Quem, nessas circunstancias, "nao admirara o esplendor e a beleza da vir

tude deles?" Aqui, inicialmente, o que e admirado sao atributos da virtude 

- seu esplendor e beleza. Mas em seguida e dito que a propria magnani

midade e admirada: "Logo, esse animo elevado causa profunda admira

c;ao". Porem mais admirada que o animo elevado e a justic;a, porque e de

vida a ela que os homens sao chamados de bons. 

Essa passagem coloca-nos pelo menos duas quest6es: 1) Sea vir

tude pode ser captada esteticamente, ela por acaso esgota-se como obra de 

arte eo KaX.ov confunde-se como honestum? 2) Se nao e a grandeza de 

animo mas a justic;a o objeto privilegiado de admirac;ao, reside por acaso 

aqui uma diferenc;a em relarrao a Kant; no sentido de que o sublime kantia

no afirme uma experiencia estetica da grandeza do homem? Sobre isso de

veriamos dizer que tambem para Kant a virtude, de urn modo geral, e su

blime, de modo que a justic;a tambem o seni, mas em Kant o berne o belo 

constituem formas diversas de considerac;ao de urn mesmo objeto. Alem 
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disso, em Cicero as virtudes estao todas entrelac;adas e de modo eminente 

com a justic;a. 

Voltemos a questao inicial da gl6ria. A gloria e ambicionada pelo 

desejo do homem de destacar-se entre os outros, tomar posic;oes de man

do. Ela e buscada principalmente pelos que se dedicam a polftica, envolvida 

diretamente com o cuidado da comunidade. 0 principia da comunidade e 

a justic;a. Assim, se alguem busca a gloria, esta tern que Jevar em conta a 

justic;a. Dai que a grandeza conferida pela gloria funda-se na justic;a. 

A justic;a e a maior das virtudes, porque e deduzida diretamente 

da comunidade como forma de existencia do homem enquanto ser racio

nal. Ser racional significa existir numa comunidade de pensamento e de 

linguagem sob a lei da justic;a. A vida esta centrada nesta forma da razao 

que e a comunidade humana. A propria virtude da sabedoria nao se sus

tentaria por si no isolamento, a ponto de Cicero escrever: "Se ao sabio tocar 

uma vida tal que, com abundancia de todos os bens, ele proprio, em sumo 

ocio, contemple e examine tudo o que for digno de reflexao, se estiver tao 

solitario que nao possa avistar urn homem, preferira renunciar a existen

cia." 11 Assim ha ate urn prima do da comunidade sobre o pensamento e a 

linguagem, no sentido de que e porque os homens existem numa comuni

dade de razao que eles pensam e falam, e nao o contrario. Assim, se a justi

c;a e a virtude da qual resulta a protec;ao dos hom ens, ela tam bern se torna a 

condic;ao suprema da gloria, preenchendo suas tres condic;oes, cuja primei

ra e a admirac;ao, a segunda a benevolencia ( querer ser uti! a muitos) e a 

terceira a confianc;:a (de que o acordado e prometido sera cumprido).I2 

A justic;a parece capaz de uma dupla justifica~iio: primeiro, em 

vista dela mesma, segundo, em vista da gloria. Se a justic;a e uma virtude, 

ela tern que ser buscada por ela mesma; mas se ela e condic;ao suma da glo-

10 Cf. CICERO, M.T. De officiis, II 38, trad . bras. p. 96. Acerca da expressao "prova de fogo", a 
nota inglesa- aparenternente do tradutor brasileiro- esclarece que o dinheiro remete a ou
ro, o qual era entendido na antiguidade como o t!nico metal nao-combustfvel. 
II CICERO, M.T. De officiis, I 153. 
12 CICERO, M .T. De officiis, II 38 
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ria, quem quiser a gl6ria tambem tern que busca-la: "A justiya deve ser cul

tivada e preservada de qualquer modo, tanto por ela mesma (pois de outra 

forma nao seria justiya, quanta para aumentar a honra e a gl6ria) ."1 3 A fra

se parece admitir uma instrumentalizayao da justiya, como meio de gl6ria; 

o que tornaria a virtude contradit6ria. Por isso s6 resta entende-la demo

do que quem quiser a gl6ria tern que querer antes a justiya por ela mesma, 

e a gl6ria ser-lhe-a dada de acrescimo. Quem quiser primeiro a gl6ria ob

tera uma gl6ria aparente, com uma aparencia de justi'Ta e de grandeza . 

Conseqi.ientemente, nao encontrara a admira'faO e o reconhecimento pres

tados a virtude. 

lsto concorda com o que Cicero encontra em Xenofonte a res

peito de S6crates: "S6crates dizia brilhantemente que o caminho mais pr6-

ximo e curta para a gl6ria e ser o que se deseja parecer."l4 A frase remete a 

Xenofonte, Memorabilium Socratis dicto~um. 15 0 que a frase atribuida a 

Socrates quer dizer e que a gl6ria nao deve ser buscada com simuiay6es e 

ostentayao va, sob pena de nao ser duradoura. Se se quer parecer merece

dor de gloria, entao se tern que ser justa. "Assim quem deseja alcanyar a 

verdadeira gl6ria, cumpra os deveres da justiya" l6 

A grandeza no sentido de gl6ria tern base moral. Mas a magna

nimitas, diferentemente da gl6ria, e ela mesma uma virtude. S6 que a 

grandeza que todo homem virtuoso merece advem-lhe da justiya: Nihil 

honestum esse potest, quod iustitia vacat.17 Uma eleva'faO da alma, sem con

siderayao da justiya mas s6 de vantagens pessoais, e antes uma falha de 

carater. S6 a pessoa honesta e capaz das maiores ayoes no interesse dos 

bomens. Sao as ay6es mais dificeis que, por requererem maior empenbo, 

sao tambem as mais gloriosas. Por acaso as ay6es de guerra sao maiores 

que as da paz? Eo contrario: "Seem nossos juizos seguirmos a verdade, 

entao muitos feitos de paz mostram-se maiores e mais esplendidos que os 

da guerra'~ 18 
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KaA.ov e honestum 

Consideremos agora a questao, se Cicero, pelo fato de tratar a magnanimi

dade como virtude- que em Kant resume-se a uma experiencia estetica 

do sublime- se ele com isso nao confunde etica e estetica, do modo co

moos gregos entenderam o born esteticamente como KaX.ov (belo). Con

sideremos a questao primeiramente a partir de Kant, comeyando pelas 

suas Observa~oes sabre o sentimento do bela e do sublime. 19 0 texto traz urn a 

distinyao empirica muito conhecida entre o sublime e o belo: "0 sublime 

comove <riihrt>, o bela atrai/estimula <reizt>".20 Do mesmo modo, o su

blime infunde respeito, o belo, amor. Eo texto acrescenta: "E necessaria ao 

sublime ser sempre grande ."21 Sao exemplos do sublime: a representa~ao 

matematica da incomensuravel grandeza do universo, as consideray6es 

metafisicas sabre a eternidade, a Providencia, a imortalidade. E, como que 

para concordar com Cicero, Kant afirma: "Entre as qualidades marais ape

nasa verdadeira virtude e sublime".22 A compaixao, por exemplo, carece 

dessa condi~ao porque o sentirnento de ajuda a urn necessitado pode dei

xar-nos em debito com urn terceiro, privando-nos assim do cumprimento 

estrito da justiya; ou seja, a benevolencia e a compaixao requerem, para a 

sublimidade, a sua inseryao num ponto de vista superior, "o da verdadeira 

13 CICERO, M.T. De officiis, II 42 . 
14 CICERO, M.T. De officiis, IT 43. 

~~- Cicero nao indica a fonte, mas tanto a edic;:ao inglesa/portuguesa como a alema do De offi
cus dao-na erroneamente, remetendo a Mem. II 6, 39. J.C. Zenius, Xen . Mem . Lipsiae 1781 
(uma edic;:ao que possuo ) afirma em nota a II 6, 39 que Cicero no De officiis, .IT 42 nao traduziu 
precisamente essa passagem de Xenofonte e sim urn a anterior, de Mem . I 7.1. 
16 CICERO, M.T. De officiis, II 43. f. surpreendente que Kant tenha adotado como lema de vi
da, exatamente, "parecer o que see, e nada mais!" (SCHULTZ, U. Kant. Hamburg: Rowohlt, p. 
68) . 

17 CICERO, M.T. De officiis, I 62 

18 CICERO, M.T. De officiis, I 74. 

19 KANT, I. Observatiies sobre o sentimento do belo e do sublime. Trad. Vinicius de Figueiredo. 
Campinas: Papirus, 1993. 
20 KANT, I. Observafiies sobre o senti men to do belo e do sublime, p. 21. 
21 KANT, I. Observat iies sobre o sentimento do belo e do sublime, p. 22. 
22 KANT, I. Observatiies sobre o sentimento do belo e do sublime, p. 30. 
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rela<;:ao com a integralidade de nosso dever".23 o momento em que o sen

timento e al<;:ado a sua devida universalidade, torna-se sublime. Disto po

demos tirar a conclusao de que o sublime e urn sentimento que se guia por 

prindpios: "A verdadeira virtude, portanto, s6 pode ser enquadrada em 

principios que, quanta mais universais, a tornam tanto mais sublime e no

bre. Tais prindpios nao sao regras especulativas, mas a consciencia de urn 

sentimento que vive em cada cora<;:ao humane, e que e bern mais vasto do 

que os fundamentos particulares da compaixao e da amabilidade .. . Esse 

sentimento e 0 sentimento da beleza e da dignidade da natureza humana."24 

A passagem citada apresenta a principal ambiguidade desse tex

to pre-critico. 0 texto admite uma etica fundada em principios. Mas con

fessa que esses principios se dao sob a forma de urn sentimento de beleza e 

de dignidade da natureza humana; ou seja, sob a forma do sublime, que 

Kant chama de sentimento do respeito universal. Essa etica de principios e 

entao ainda uma etica estetica, apesar da crltica que apresenta a sinlpatia, a 

compaixao e a condescendencia, como insuficientes para incitar o homem 

a a<;:6es pelo bern publico. Kant examina ai, a maneira de Cicero, urn ter

ceiro tipo de sentimento, o sentimento de honra, mediante cujo exame es

taremos em condi<;:6es de considerar, numa ultima parte, alguns outros as

pectos mais relevantes. Esse afirmado sentimento de honra serve para con

trabalan<;:ar o rude egoismo e a luxuria vulgar, mas enquanto tern preocu

pa<;:6es predominantes de aparencia externa, de con tar com urn juizo favo

ravel de outro sobre sua pessoa, seu valor e suas a<;:6es, de parecer virtuoso, 

a qualidade que ele expressa e uma especie de cintilamento da virtude, no 

sentido de urn carater que o mais das vezes visa apenas brilhar. Eo caso 

entao de alguem que precisa estar sempre tomando diversos pontos de vis

ta para avaliar sua a<;:ao segundo a posi<;:ao diversa do expectador. Do pan

to de vista do bern publico, sua conduta e quase identica ada pr6pria vir

tude, "embora se dissimule cuidadosamente ante olhares mais penetrantes, 

pais bern sabe que, uma vez descobertos seus m6veis secretos de avidez de 

honra, ver-se-a privado de todo o respeito".25 Apesar de reconhecer que a 

honra como regra nao passa de tala quimera, Kant, no entanto, justifica 

esteticamente o amor a honra pelas suas implica<;:6es marais: "Afmal, vista 
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que, no grande palco, cada urn executa suas a<;:6es de acordo com sua incli

na<;:6es dominantes, ele e ao mesmo tempo levado, por meio de urn impul

se secreto, a adotar em pensamento urn ponte de vista exterior a si mes

mo, a fim de apreciar o decoro de sua conduta, tal como ela aparenta e se 

apresenta aos olhos do espectador. Com isso os diferentes grupos ligam-se 

num quadro de magnifica expressao, onde, em meio a uma grande multi

plicidade, sobressai a unidade, e o todo da natureza moral mostra, em si, 

beleza e dignidade."26 

Com base nessa referencia e funda<;:ao da busca da honra na mo

ralidade, a deriva<;:ao hist6rica do termo honestas do termo honos encontra 

tambem a sua plena justifica<;:ao. Quero por isso mostrar primeiro como 

Cicero faz derivar do conceito de honra, portanto de urn contexte politico, 

o conceito de honestas, e, a seguir, como Kant na sua justifica<;:ao do con

ceito do sublime remeteu-o a uma mesma base moral explicitada antes por 

Cicero. Quem nos da a pista para esta interpreta<;:ao e tese de Filologia 

Classica, apresentada por Friedrich Klose, Die Bedeutung von honos und 

honestusP Hanas e habitualmente traduzido por honra. A pessoa que em 

Roma se sobressaia por suas a<;:6es, portanto, revelasse grandeza de animo 

(uma das virtudes cardeais); por exemplo pela coragem, a essa pessoa era 

atribuido urn posto publico, como reconhecimento da comunidade par sua 

a~ao. Em decorrencia disso, Klose propoe que a tradu<;:ao correta de honos 

nao e Ehre/honra, mas Anerkennung/reconhecimento. Que e que faz Cice

ro, ao introduzir na lingua latina e filos6fica o termo honestum/honestas? 

Ele transforma filosoficamente o sentido politico de honos, como reconhe

cimento por uma grande a<;:ao; transforma-o num sentido filos6fico como 

forma de reconhecimento humano universal por uma ap:to considerada boa. 

23 KANT, I. Observafi5es sabre o sentimento do bela e do sublime, p. 31. 
24 KANT, I. Observafi5es sabre o sentimento do bela e do sublime, p. 32. 
25 KANT, I. Observaroes sabre o senti men to do bela e do sublime, p. 40. 
26 KANT, I. Observafi5es sabre o sentimento do bela e do sublime, p. 44-45. 
27 KLOSE, F. Die Bedeutu rrg von honos und lronestus. Freiburg: Universitat (tese datilografa
da), 1933. 
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Aquele que pratica o bern, ou seja, e honesto, merece o reconhecimento de 

qualquer urn; ainda que isso nao acontec;a de fato: "Disso se forma o ho

nestum que procuramos, que, quer seja glorificado ou nao, e contudo ho

nesto, e que, como acertadamente constatamos, mesmo que nao seja reco

nhecido par ninguem, e par natureza digno de reconhecimento" (. .. etsiam

si a nullo laudetur, natura est laudabile I mages von niemandem anerkannt 

werden, von Natur aus anerkennenswert ist).2B 

Penso que este e tambem o sentido da razao pura e do a priori 

pratico kantiano, que nao funda a moral na experiencia e sim na razao. 

Honestidade en tao toma em Cicero sentido de uma forma de vida que tor

na o dever, seja ele qual for, como principia de suas ac;oes. Pelo seu aprio

rismo ela torna-se uma forma de vida universal, que se contradiz pela bus

ca de vantagens pr6prias em prejuizo dos demais. Por isso podemos dizer 

que a f6rmula est6ica, "Vive de acordo ·com a natureza!", transforma-se, 

pelo sentido novo do termo honestas, em urn imperative de viver de acor

do com a razao, ou seja, de buscar em todas as ac;oes, ao mesmo tempo que 

o seu interesse, o interesse de todos os outros homens.29 E esta forma de 

acrao revela grandeza intrfnseca, tornando-se digna de glorificac;ao e de re

conhecimento de parte de qualquer urn. 

Em sua tese, Klose provou tambem que o termo honestum, como 

expressao do moralmente born, nao advem de uma esfera estetica, como 

traduc;ao do Ka>..ov, com o qual os gregos confundem o born, mas de uma 

esfera politica e tomando urn sentido original novo: "Honestus, em verdade, 

tornou-se tambem urn padrao de medida moral, mas a esfera da qual ele 

provem, nao e, como na expressao grega, a estetica mas, como referi, uma 

esfera social e coletiva (societal): o juizo do publico e a norma segundo a 

qual o individuo age. Honestum e tambem entendido par Cicero sempre 

ainda como aquila que e digno de reconhecimento desde urn ponto de vis

ta moral."30 Urn padrao de medida relative, ligado ao honos, o reconheci

mento do publico, e elevado a norma absoluta. Entre os romanos vida mo

ral e politica se entrelac;am, mas Cicero transforma os deveres politicos em 

deveres para com a humanidade. Sua etica nao e aristocratica ou burguesa, 

mas universal, portanto pre-kantiana no melhor sentido desta expressao. 
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A afirmac;ao em Kant de uma base moral do sentimento do su

blime coloca aparentes dificuldades a uma teoria da Estetica que advoga a 

autonomia do dominio estetico tanto face ao conhecimento quanta a mo

ral. Essa autonomia ficara resguardada se distinguirmos corretamente as 

duas esferas e, especialmente, a natureza dos juizos do sublime e da moral. 

0 sublime pressupoe uma reflexao sabre uma ideia da razao, que alimenta 

ja de uma forma ilimitada e indeterminada o animo. A conjugac;ao, nessa 

ideia, de imaginac;ao e razao da-se enquanto a primeira impulsiona a re

presentac;ao ao infinito e a segunda tenta alcanc;a-lo como uma ideia real. 

A reflexao judicativa sabre este estado de mente provoca o sentimento do 

sublime. A diferenc;a da medida matematica, para a qual jamais existe urn 

numero absolutamente maior que todos os outros, na apreciac;ao estetica 

se julga alga absolutamente grande, cuja ideia provoca uma comoc;ao de 

que nenhum objeto matematico e capaz. 

Ao mesmo tempo em que a imaginac;ao atinge ai o seu maximo, 

apela a uma faculdade supra-sensivel capaz de pensar o infmito: ''A nature

za e sublime naqueles fenomenos cuja intuic;ao traz consigo a ideia de infi

nitude",31 mas cuja sublimidade se encontra menos no objeto que na dis

posic;ao de animo que a aprecia. A faculdade de julgar faz en tao a imagina

c;ao concordar subjetivamente com a primeira ideia da razao, produzindo 

urn efeito sabre o sentimento. Kant observa a respeito, num parentesis, 

que a ideia com a qual a imaginac;ao concorda e uma ideia pratica.n Logo, 

nao e por acaso que Kant determina a qualidade da satisfac;ao no juizo sa

bre o sublime como respeito. Respeito par que coisa? Pela nossa pr6pria 

destinac;ao, pela ideia de humanidade em n6s. 

28 CICERO, M.T. De officiis, I 14 
29 Cf., a respeito da interpretas;ao dessa f6rmula est6ica por Cicero e Kant, ROHDEN, V. Ci
ceros formula und Kants "neue Forme!" des Moralprinzips. In: Akten des IX. Internationalen 
Kartt-Kongresses, Berlin (no prelo) . 

30 KLOSE, F. Die Bedeutung von honos und honestus, p.J07. 
3 I KANT, I. Crltica da facu/dade do julzo, B 93. 
32 Cf. KANT, I. Crftica da faculdade do ju izo, B 95. 
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Enquanto no sublime de aspecto matematico descortinamos 

nossa propria grandeza, no sublime de tipo dinamico nao nos deixamos 

amedrontar pela furia avassaladora da natureza, nem dominar pelo terrivel. 

Nao eo fato de nos sentirmos seguros que faz do quanta mais terrivel mais 

atraente. Antes, e uma consciencia da fortaleza da alma, que nos sobrepon

do a mediae pela qual somas capazes de resistir e de medir-nos com a for

<;:a total, e essa consciencia de uma outra medida nao-sensivel em nossa fa

culdade da razao que torna tudo tao pequeno na natureza e faz sentir no 

animo uma superioridade sabre a natureza em sua incomensurabilidade. 

Ao sentimento da nossa impotencia fisica perante ela contrapomos a des

coberta em n6s de uma capacidade de julgar-nos independentes dela. A 

sublimidade da natureza nao reside na sua capacidade de provocar terror, 

mas de apelar a uma faculdade nao-natural em nos: "Logo, a natureza cha

ma-se aqui sublime, porque eleva a imagina<;:ao a exposi<;:ao daqueles casos 

em que o animo pode tornar sensivel a si mesmo a propria subliinidade de 

sua destina<;:ao, mesmo sabre a natureza."33 E na descoberta dessa nossa 

propria destina<;:ao moral que reside a complacencia estetica sob a forma 

do sublime. 

A moralidade implicada no juizo sobre o sublime pressup6e o 

desenvolvimento de ideias marais atraves da cultura, sem as quais o ho

mem rude so experimenta o terror face as for<;:as naturais. Pois esse nao e 

urn sentimento que nos advem da sociedade, e sim da disposi<;:ao para 

ideias praticas. As ideias praticas dao-se, na Estetica, a uma faculdade de 

reflexao que tenta pensar o infinito, a grandeza, o poder do espirito. Porem 

essa faculdade, enquanto faculdade estetica reflexiva, permanece a cami

nho de uma determina<;:ao, de urn modo, portanto, que e em si mesmo e 

teoricamente inconcluso.34 Por isso ela e fonte de urn crescente maravilha

mento. Certamente porque quanto mais ela reflete, mais experimenta o 

absolutamente insondavel e inabarcavel, a grandeza da alma humana. Mais 

ou menos como nos Pensees de Pascal: "0 homem e para si mesmo o mais 

prodigioso objeto da natureza; porque ele niio pode conceber o que e o cor

po, e ainda menos o que e espirito e, menos que qualquer coisa, como urn 

corpo pode ser unido com urn espirito."Js 
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Esse pensamento evoca a Conclusao da Critica da raziio pratica, 

onde Iemos: "Duas coisas enchem o animo de admira<;:ao e venera<;:ao ~em
pre novae crescente, quanta mais freqiiente e diretamente a reflexao se 

ocupa delas: o ceu estrelado sabre mim e a lei moral em mim ."36 A frase 

envolve uma compreensao de rela<;:ao da Filosofia com a Estetica oposta a 
concep<;:ao aristotelica, da admira<;:ao como fonte do filosofar. A reflexao e 

reconhecida, no texto de Kant, como a fonte da experiencia do sublime. 

Esta e uma ordem correta dos conceitos em Kant. A experiencia do belo e 

do sublime advem da reflexao, do juizo, ou da tentativa de constitui-lo, e 

nao o contrario. Se na experiencia do sublime a admira<;:ao cresce a partir 

da rejlexiio, isto significa que a reflexao abre acesso ao que precisamente 

funda o sublime. Sem a reflexao, a experiencia estetica experimentaria o 

vazio, o terrivel. No caso do sublime, ela abre acesso a urn insondavel que e 

fonte de maravilhamento, justamente pela desmedida que deixa transpare

cer, a nossa liberdade. Mas e a reflexao que a manifesta. 0 homem e grande 

porque pensa esteticamente. 

Em Cicero a magnanimitas nao foi desenvolvida dessa maneira. 

0 que ele fez foi tematizar eticamente o objeto do sublime, sem se estender 

a uma determina<;:ao conceitual das diferen<;:as envolvidas em sua experien

cia. Mas ele admitiu tambem urn acesso estetico a Etica, ao afirmar que a 

virtude e reconhecida pelo brilho e a admira<;:ao que provoca. A magnani

mitas e uma virtude, mas e a virtude mais luminosa, porque a grandeza de 

animo nasce da pratica da justi<;:a, como ratio essendi da sociedade e lei da 
razao. 

Vimos que a honestas, entendida como reconhecimento moral, e 

gerada a partir do honos, como reconhecimento social e politico, portanto 

33 KANT,. I. Critica da faculdade do juizo, B 105. 

34, Cf. a este respeito ROHDEN, V. Aparencias esteticas nao enganam- sabre a rela~:io entre 
JULZO de gosto e conhecimento em Kant. In: DUARTE, R. Bela, mblime e Kant. Bela Horizonte· 
Editora da UFMG, 1998. p. 64 et seq. . 

35 PASCAL, B. Pensees. Paris: Garnier, 1960. § 72, p. 92. A frase e relacionada pelo pr6prio 
Pascal a um pensamento deS. Agostinho. 0 grifo e meu. 
36 KANT, l. Crftica da raziio prdtica, A 288. 
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no contexto de urn mundo real. Mas como nao existe verdadeira gl6ria 

sem a justic;:a, a base de todo o verdadeiro reconhecimento social e politico 

e moral. 0 seu brilho conteria uma luminosidade aparente se carecesse da

quela base moral. 

Na terceira Critica, pela determinac;:ao de urn relacionamento do 

sublime com a moral, encontramos os meios conceituais para completar o 

pensamento de Cicero, ou seja, a magnanimitas, como virtude etico-politi

ca, passa a ser experienciada esteticamente. E, na medida em que a concep

c;:ao ciceroniana do reconhecimento moral (honestas ) consistiu numa 

transformac;:ao filos6fica da compreensao do reconhecimento estetico-po

litico (honos), a magnanimitas esplende estetica e duradouramente numa 

comunidade politica determinada, se esta ao mesmo tempo transcender-se 

como cosmopolitismo, isto e, expressar-se em termos de reconhecimento 

humano universal. 0 vinculo entre honos e honestas, entendido na magna

nimitas como gl6ria e grandeza moral, favorece a elaborac;:ao da diferenc;:a 

entre Estetica e Etica e sua estreita relac;:ao no conceito kantiano de subli

me. S6 que com a determinac;:ao dessas distinc;:oes a sua riqueza etico-poli

tica original de algum modo se perde . Nao obstante, tambem este pode 

considerar-se urn problema aberto na relac;:ao entre as Criticas e com os 

textos da decada de 90.37 

37 Penso na declara~ao insuspeita de Horkheimer: "Ninguem ... <entre os modernos> uniu 
tanto a moral com o interesse politico e com o trabalho pela ordem juridica interna e externa, 
e tornou tanto esta uniao o unico objeto da boa inten~ao, como Kant" (HORKHEIMER, M. 
Urn die Freiheit. Frankfurt: Europaische Verlagsanstalt, 1962. p. 40). Sobre a rela~ao entre este
tka e politica na terceira Crftica, cf. meu texto "Sociabilidade", referido acima (nota 2) e, prin
cipalmente, ARENDT, H. Lectures on Kant's Political Plrilosoplry. Brighton: The Harvester Press, 
1982. 
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Resumo 

0 termo magnanimitas possui em Ci

cero urn significado etico, que se distin

gue de seu sentido estetico em Kant. 

Mas, tendo em vista a indjreta funda

mentac;:au moral do sublime neste fil6-

sofo, nao se pode deixar de relacionar 

ambas concepc;:oes. Por outro ]ado, 0 

vinculo privilegiado da magnanimitas 

com a justic;:a e a politica leva a urn 

afastamento da tendencia grega de 

identificar o born com 0 belo no con

ceito de KaA.ov . A Critica da faculdade 

do jufzo e 0 ambito desde 0 qual essas 

rustinc;:oes podem ser precisadas. 

Valerio Rohden 

Abstract 

The term magnanimitas has, in Cicero, 

an ethical meaning which differs from 

its aesthetical sense in Kant. By the 

same token, it cannot be indifferent to 

an indirect moral grounding of the 

sublime in Kant. Its priviledged rela

tion to justice and politics marks it off, 

furthermore, from a Greek propensity 

to identify the good with the beautiful 

in the concept of KaA.ov. The Critique 

of Judgment is the very locus where 

such distinctions can be drawn with 
precision. 
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Acerca da sintaxe e da semantica 
dos juizos esteticos 

Zeljko Loparic 

Universidade Estadual d e Campinas 

A tarefa principal da Analitica do Belo 

Na Analitica do Belo, a parte da Critica da faculdade do juizo que nos inte

ressa no presente estudo, Kant prop6e-se duas tarefas ligadas entre si. A pri

meira pede uma "interpretac;:ao1 do belo"; a segunda, a deduc;:ao dos juizos 

sobre o belo. Esses juizos sao tambem chamados "juizos esteticos puros" e 

"juizo de gosto".2 Conforme mostrarei em seguida, os juizos de gosto tra

tam tanto do belo quanto do que nao e belo e do que e feio. Ao formular 

essas tarefas e as suas soluc;:oes, Kant usa tanto o modo material de falar, es

pecificando as propriedades dos objetos belos, como o modo formal ou se

mantico de falar, explicitando o significado ou o conteudo de representa~oes 

intuitivas (percepc;:oes) e discursivas (os conceitos e os juizos) pelas quais 

sao dados ou, respectivamente, ajuizados objetos como belos ou feios. 3 As

sim, por exemplo, ele define o gosto como "a faculdade de ajuizamento de 

urn objeto ou de urn modo de representac;:ao" (B 16). Visto que o problema 

No original: "Erkliirung". Creio que, no presente contexto, esse terrno significa interpreta
~ao e nao explica~o. como entende a tradu~ao brasileira da terceira Critica . 

2 Cf., por exemplo, B 39 e 134. As cita~oes assinaladas apenas pela letra "B", seguida de nu-
mero de pagina, referem-se a 2a. edi~ao de Critica da Jaw/dade do juizo. 

3 Essa distin~iio entre o modo material e semantico de falar baseia-se, em parte, na distin~ao 
introduzida por Carnap entre senten~as sobre objetos (object-sentences ) e pseudo-senten~as 
sobre objetos (pseudo- object-sentences), sendo que estas ultimas incluem senten~as sobre o sig
nificado dos conceitos e dos juizos (cf. Carnap 1964, p. 285) . 
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principal de Kant eo ajuizamento de objetos como belos ou nao-belos, 

convem ler a Analltica do Bela na chave formal, ou seja, como semantica a 

priori dos juizos esteticos puros, deixando clara que a chave material e ape

nas urn modo alternative de falar do significado sensivel desses juizos. 

A primeira tarefa da interpretac;ao do bela pede que seja explici

tado o que "e requerido para denominar [nen nen] urn objeto 'bela'" (B 

4n), ou seja, o significado do predicado "bela". Numa outra formula<;:ao, a 

primeira tarefa dessa parte da terceira Critica. e a de explanar "o que e pro

priamente afiimado [behauptet] a priori de urn objeto em urn juizo de gas

to" (B 149). A solu<;:ao teni de determinar a priori o usa do conceito bela 

como predicado nos juizos sabre o bela, explicitando ainda as pretensoes 

(Anspruche) desse tipo de juizo (cf. B 25 e 32), o que postulam (B 26) eo 

que pressupoem (B 67, 253). 

No essencial, a solu<;:ao encontrada par Kant e a seguinte: ao afir

mar urn juizo de gosto, eu afirmo, ao mesmo tempo, 1) "urn juizo empiri

co: que eu percebo e ajuizo urn objeto com prazer" e 2) "urn juizo a priori: 

que eu 0 acho bela, isto e, que me e permitido imputar aquele comprazi

mento a qualquer urn como necessaria" (B 150). Sendo assim, urn juizo de 

gosto e urn juizo singular e empirico, pais "expressa a conformidade a fins 

subjetiva de uma representa<;:ao empirica da forma de urn objeto" em 

mim;4 e, ao mesmo tempo universal e a priori, levantando pretensao a vali

dade universal necessaria (B 134). Com efeito, apesar de o predicado "be

la" (que designa urn certo sentimento de prazer ligado a representa<;:ao per

ceptiva de urn objeto) ser empirico, "ja esta igualmente incluido nas ex

pressoes da sua pretensaos que esses juizos, contudo, no que concerne ao 

requerido assentimento de qualquer um, sejam a priori ou queiram ser 

considerados como tais" (ibid.). 

A segunda tarefa, a da dedu<;:ao, propoe-se encontrar "a justifica

c;:ao da pretensao a validade necessaria universalmente do juizo estetico" (B 

133) . 0 que se busca e urn principia a priori que permita compreender co

mo- par qual procedimento- e em que medida e possivel satisfazer as 

pretensoes dos juizos esteticos a universalidade e a necessidade (B 148) . 

Claro esta que a solu<;:ao do problema da dedu<;:ao pressupoe resolvidos os 
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problemas da semantica. Por isso mesmo, esses ultimos sao formulados e 

respondidos por Kant de maneira a encaminhar e facilitar a solu<;:ao do 
primeiro. 

Os dais grupos de problemas, tornados em conjunto, constituem 

a principal tarefa da Analitica do Belo, que e responder a seguinte pergun

ta: como sao possiveis juizos sinteticos a priori esteticos?6 Sendo assim _ 

esse e urn ponto destacado pelo proprio Kant-, a problematica central da 

critica kantiana dos juizos de gosto pertence "ao problema geral da filoso

fia transcendental: como sao possiveis julzos sinteticos a priori?" (B 149).7 

A parte dos estudos desenvolvidos na Analitica do Belo da terceira Critica 

esta contida no campo mais geral da filosofia transcendental, ampliada de 

maneira a abranger a questao de possibilidade de todos os juizos sinteticos 

a priori, independentemente de eles serem te6ricos, praticos, esteticos ou 

de pertencerem a qualquer outro dominio do pensamento ftlos6fico. 

No presente trabalho, dedicar-me-ei exclusivamente a primeira 

subtarefa da tarefa geral da AnaHtica do Bela. Abordarei unicamente a cri

tica kantiana do predicado "bela': com o objetivo e explicitar os mementos 

essenciais da sintaxe e da semantica kantiana desses juizos, sem pretender 

esgotar esse tema ou julgar a validade das teses de Kant.B 

4 Esse mesmo ponto e feito por Kant em B XLVII. 

5 A tradu~ao brasileira diz, erroneamente, "uma pretensiio", ao inves de "sua pretensao" (ih-
res Anspruches). 

6 Em B 30, Kant da essa mesma formula~ao ao problema da critica do belo. 
7 Essa mesma pergunta ja tinha sido enunciada antes na terceira Critica; cf. B 30. 

8 Nao tentarei , portanto, reconstruir o que Kant tern a dizer, na Critica da facu/dade do juizo, 
sabre a_s faculdades da alma (See/envermogen) ou as relac;:ocs entre essas faculdade . Tampouco 
tratare1 do modo como Kant pensa poder lan~ar uma ponte sabre o abismo que separa o su
pra-sensivel do sensivel ou construir urn sistema de principios a priori da razao. Deixarei tam
bern de !ado as questoes relativas a critica dos juizos sobre o sublime e dos juizos teleol6gicos. 
0 p~ob~ema da rela~ao entre os principios a priori dos juizos reflexivos em geral e os principios 
a pnorr da razao e do entendimento tambem ficara fora de meu exame, em bora perten<ya, de 
due1t0, a probJematica da critica da facuJdade de juJgar esteticamente. I 
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Extensao do conceito de filosofia transcendental 

Antes de avan<;:ar na dire<;:ao indicada, gostaria de me deter no fato de que 

Kant, ao formular o problema central da Analftica do Belo da maneira que 

acabei de explicitar, opera uma extensao do conceito de filosofia transcen 

dental, tal como definido na primeira Critica. 9 De acordo com a segunda 

ediyao dessa obra (1787), a tarefa geral da filosofia transcendental e ex

pressa na seguinte pergunta: como sao possfveis jufzos sinteticos a priori 

te6ricos? (KrV, B 73).10 Com efeito, nessa obra, a filosofia transcendental 

nao trata nem dos conceitos e jufzos praticos, nem dos esteticos. Quanta 

aos primeiros, Kant escreve: 

Todos os conceitos pniticos tern a ver com objetos do agrado ou do de

sagrado, isto e, do prazer e do Ciesprazer, por conseguinte, pelo menos 

indiretamente, com objetos do nosso sentimento [unseres Gefuhls]. En

tretanto, visto que este nao e uma capacidade de representac;:ao das coi

sas, mas encontra-se fora da inteira capacidade cognitiva, todos os ele

mentos dos nossos j uizos, na medida em que se refer em [ sich beziehen] 

ao prazer e ao desprazer e, portanto, a filosofia pnHica, nao pertencem 

ao conjunto da fliosofia transcendental, que tern aver apenas com co

nhecimentos puros a priori. (KrV, B 830) 

Da mesma forma, ele se distancia do esfor<;:o de Baumgarten de 

submeter "o ajuizamento crftico do belo aos prindpios da razao e de elevar 

as regras da mesma ao nivel de ciencia". Esse esfor<;:o e inutil, diz Kant, 

pois, as regras ou criterios aventados sao, com respeito as suas princi

pais fontes, meramente empiricos e, portanto, jamais pod em servir co

mo leis a priori determinadas, 11 de acordo com as quais teria que sere

grar o nosso juizo de gosto; este ultimo constitui, pelo contrario, ape

dra de toque da correcrao dessas regras. (KrV, B 35) 
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Na primeira Crftica, a filosofia transcendental e defrnida como 

teoria da referencia e do significado de conceitos e de juizos da razao pura 

te6rica (incluindo os do entendimento puro te6rico) no dominio de inter

preta<;:ao constituido por intui<;:6es. A conseqi.iencia imediata dessa restri 

<;:ao do conceito de filosofia transcendental a critica dos ju izos te6ricos e a 

tarefa da critica de todos os outros juizos a priori permanecer sem defini

<;:ao e, a fortiori, sem solu<;:ao. Kant sabe disso, pois afirma que a pergunta: 

que devo fazer?- que diz respeito aquila que sera porque deve ser- nao 

e transcendental. 12 Essa identifica<;:ao da filosofia transcendental com a 16-

gica transcendental, que parecia sera for<;:a do projeto critico, revelou-se, 

como decorrer do tempo, sua principal fraqueza . Ao ten tar resolver o pro

blema da realidade objetiva e da decidibilidade dos conceitos e das leis ma

rais, Kant se viu diante da seguinte alternativa: aceitar a moral como uma 

disciplina meramente empirica ou- caso queira salvar a moral pura da 

suspeita de ser uma constru<;:ao intelectual sem significado e sem procedi

mentos de decisao- ele devia encontrar urn dominio de dados sensiveis 

deferentes e independentes das intui<;:6es puras, dados que podem ser, pel~ 
menos em parte, constitufdos a priori, e sobre os quais e possfvel interpre

tar juizos sintet icos a priori marais, garantindo, assim, a reaJidade objetiva 

e a decidibilidade dos mesmos. Ou seja, Kant percebeu que, mesmo depois 

da Critica da raziio pura, a sua concepyao da moral pura continu ava pre

critica. Da mesma forma, a identificayao da filosofia transcendental com a 

l6gica transcendental impedia urn estudo crftico a priori dos jufzos de gas

to e todos os outros jufzos a priori que poderiam existir, com a exce<;:ao dos 
te6ricos. 

A fim de abrir o caminho para a crftica da razao na sua totalida

de- para o estudo da semantica a priori dos jufzos a priori que, ate en tao, 

A anal ise a seguir descnvolve a tese enunciada em Loparic 1999, Sllb flne. 
10 A rnesma tare fa e formulada em Prolegomenos ( 1783 ), par. 5, sub fine. 
II 0 qualificativo "determinadas" e urn acrescimo da segunda edi<;ao (B 35). 
12 Cf. KrV, B 834; cf., ainda, ibid., A 14-15 e B 29. 

9 
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permaneciam intrataveis -,Kant precisava introduzir novas dominios de 

interpretac;:ao. E precisamente isso o que ele faz ao escrever a Critica da ra

zao pratica e a Critica da faculdade do juizo. Enquanto a primeira Critica 

ocupa-se unica e exclusivamente com aqueles juizos sinteticos a priori cujo 

significado e metoda de decisao sao determinados em termos de conteu

dos a priori intuitivos (cognitivos), nas outras duas Criticas, Kant comec;:a a 

estudar a realidade objetiva e a decidibilidade de juizos sinteticos a priori 

por meio de dados que nao tern qualquer valor cognitivo, a saber, os senti

mentos morais e esteticos. Procedendo dessa maneira, Kant estava de fato 

estendendo a problematica da filosofia transcendental, tal como definida 

na primeira Critica, a todos os conceitos e juizos a priori, independente

mente da faculdade do animo em que tern a sua origem e do dominio de 

dados sensiveis em que sua realidade objetiva e decidibilidade sao garanti

das. Depois de reformular a tarefa da critica para abranger o problema da 

possibilidade dos juizos sinteticos a priori da morale da estetica, .ele passa

ra a tratar, do mesmo ponto de vista, os juizos a priori da doutrina do di

reito, da doutrina da virtude e da hist6ria, acabando por conceber a filoso

fia transcendental como teoria da possibilidade (realidade objetiva e deci

dibilidade) dos juizos sinteticos a priori em geral. 

Uma conseqtiencia importante dessa generalizac;:ao do projeto 

inicial da critica da razao pura e a filosofia transcendental nao poder mais 

ser identificada com a l6gica transcendental, isto e, com a semantica trans

cendental (a priori) dos juizos sinteticos a priori te6ricos. Essa conseqtien

cia e reconhecida na terceira Critica. Nela Kant afirma que "a determina

c;:ao da universalidade de urn juizo estetico, que pode ser encontrada em 

urn juizo de gosto e, na verdade, algo digno de nota [Merkwiirdigkeit]t 3 

nao para o l6gico, mas para o fil6sofo transcendental" (B 21). Uma outra 

conseqtiencia eo fato de os conceitos de validade e de nao-validade muda

rem, pois, fora do campo de juizos te6ricos, esses conceitos nao podem 

mais ser ditos sinonimos de "verdade" e "falsidade". Da mesma forma, os 

procedimentos de decisao diferem de urn dominio para o outro. 
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Sobre a solu~ao kantiana do problema da possibilidade 
dos juizos sinteticos a priori em geral 

Segundo a fliosofia transcendental generalizada, para que urn juizo sinteti

co em geral possa ser dito passive), a sintese conceitual que ele afirma deve 

ser garantida pelas relac;:oes entre dados sensiveis. Se o juizo for sintetico a 

priori, essas relac;:oes tern de ser dadas tambem a priori. Dito de outra ma

neira, urn juizo sintetico a priori s6 e passive) (objetivamente verdadeiro 

ou falso) se ele tiver urn a realidade objetiva garantida a priori, is to e, se 

aquilo a que esse juizo de refere e em que tern seu "sentido e significado" 

for consti tuido a priori em urn dominio de dadidades (cf. KrV, B 194). 

Uma vez asseguradas as condic;:oes de validade ou nao-validade objetivas, 

pode-se passar a tarefa de explicitar 0 modo de determinar quais dessas 

condic;:oes sao efetivamente realizadas, isto e, formular 0 procedimento de 

decisao ou de justificac;:ao desse juizo como valido ou como nao-vilido. 

o caso de juizos sinteticos a priori te6ricos, a possibilidade 

(realidade objetiva) e assegurada pelas construc;:oes esquematicas a priori 

no dominio sensivel da intuic;:ao pura. E no mesmo domfnio que e garanti

da a decidibilidade dessas condic;:oes e, portanto, a dos pr6prios juizos_ Por 

exemplo, a verdade ou a falsidade dos juizos sinteticos a priori da matema

tica pura repousa sobre as construc;:oes esquematicas matematicas (KrV, B 

56). E pelo mesmo meio que pode ser decidido, pelo menos em principia, 

quais desses juizos sao verdadeiros e quais falsos. Da mesma forma, os es

quemas transcendentais, determinac;:oes transcendentais do tempo, sao 

usados para definir e para decidir (provar) a verdade dos juizos a priori do 

entendimento puro. Nesse caso, existem duas tarefas previas, ada deduc;:ao 

transcendental e a da esquematizac;:ao das categorias, cujas soluc;:oes mas

tram a priori que e como as categorias se aplicam aos dados sensiveis, inclu

sive aos fenomenos da natureza que constituem o dominio de experiencia 

13 Creio ser enganoso traduzir aqui "Merkwiirdigkeit" por "curiosidade", como o faz a tradu
~iio brasileira. 
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possivel. 14 Com todos os outros juizos sinteticos a priori te6ricos, o proce

dimento e o mesmo: o dominio sensivel no qual sao interpretados e, pelo 

menos em principia, decididos e constituido de constru~6es a priori na in

tui0io pura. 

Quanta aos juizos sinteticos a priori pniticos, as relac;:oes sensiveis 

a priori necessarias para garantir a sua possibilidade nao sao, nem podem 

ser, dadas na intui~ao. 0 dominio de interpreta~ao desses juizos e pratico e 

consiste em sentimentos e a~6es marais, dados que, enquanto tais, nao sao 

acessiveis na intui~ao. A razao pratica "prova a realidade objetiva pnitica, 

sua e dos seus conceitos, pela a~ao [Tat]" (Kp V, A 3), isto e, pelo sentimento 

de respeito que ela mesma produz na nossa receptividade moral. Como esse 

efeito e causado a priori, a sintese da vontade humana e do principia de 

universalizabilidade das maximas da a~ao da vontade- sintese a priori or

denada pelo imperativo categ6rico- tern a sua realidade objetiva e a sua 

decidibilidade garantidas por uma rela~ao sensivel constituida a priori por 

umfeito (Faktum ) da raziio. 0 objeto a que se refere a lei moral kantiana e 

no qual ela tern sentido e significado e o ser humano fin ito (imperfeito) 

que sente a necessita~ao (Notigung, Zwang) da razao para seguir maximas 

universalizaveis nas suas a~oes . Essa resposta a pergunta da realidade objeti

va da lei moral permite, ao mesmo tempo, dizer que as condi~oes de va!ida

de objetiva, isto e, de vigencia dessa lei, sao efetivamente satisfeitas. Uma 

vez assegurada a realidade objetiva da lei moral no dominio pratico de sen

timentos e de a~oes marais, fica passive! garantir, nesse mesmo dominio, a 

realidade objetiva das ideias marais (liberdade e outras). 

Analisei, em trabalhos anteriores, as solu~oes kantianas dos pro

blemas da possibilidade dos juizos sinteticos a priori te6ricos e praticos, 

que acabo de esbo~ar. 1 s A realidade objetiva dos juizos sinteticos a priori 

sobre o bela e o feio sera o meu tema no presente artigo. Procurarei mos

trar que o dominio sensivel em que e garantida a realidade objetiva (a apH

cabilidade) desses juizos eo de representa~6es preceptivas de objetos sen

siveis ligadas a priori a sensac;:oes ou sentimentos de comprazimento 

(Wohlgefallen) ou desprazimento (Missfallen) esteticos, ambos desinteres

sados, sendo que essa liga~ao e estabelecida na reflexao sobre a finalidade 
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da forma de objetos dados na percep~ao empirica.' 6 Essa semantica, que 

diz respeito as condi~oes de validade ou ao fundamento de determina~ao 

dos juizos sabre o belo eo feio, permite que, em seguida, seja examinado o 

procedimento de decisao para essas condi~oes, assunto estudado por Kant 

nos paragrafos dedicados ao problema da dedu~ao desses juizosY 

0 fio condutor da analitica do gosto: 
a sintaxe dos juizos de gosto 

Kant realiza o seu estudo da faculdade de ajuizamento do bela e do feio 

pela "analise dos juizos de gosto". 0 fio condutor dessa analise e 0 ponto de 

vista sintatico. Ja no primeiro paragrafo da terceira Critica, Kant esclarece 

que investigara "os momentos, aos quais esta faculdade do juizo em sua re

flexao presta aten~ao, segundo a orientac;:ao da fun~6es l6gicas para julgar 

[logische Funktionen zu urteilen ]" (B 4n ). Nos juizos de gosto, esta sempre 

contida ainda uma referencia ao entendimento, a faculdade responsavel 

pala execu~ao da fun~6es l6gicas para julgar (ibid.). Os momentos que ca

racterizam essas fun~6es fornecem, assim, o quadro geral dentro do qual e 

elaborada a Analitica do Belo. Em outras palavras, o guia da analise kantia

na dos juizos de gosto e a l6gica "formal" da sua epoca, refor~ada, confor

me sera visto a seguir, pelas considera~6es sobre o uso de certas express6es 

esteticas na linguagem comum (B 11 e 19). 

14 Cf. a alusao a essa tarefa na terceira Critica, em B 14 7. 

15 Cf. Loparic 2000a [ 1982]. para os juizos te6ricos, e 1999, para os praticos. Conforme mos
t rei no segundo texto, a especifica~ao da realidade objetiva pnltica da lei moral fornece, ao 
mesmo tempo, a resposta para o problem a de determinar as condi.yoes de vigencia da lei mo
ral. 0 mesmo nao ocorre no caso das leis do entendimento puro. 
16 Ha , portanto, uma semelhanc;a notavel entre os sentimentos esteticos puros e os sentimen
tos marais: todos sao engendrados a priori, em bora nao da mesma maneira, conforme sera vis
to a seguir. Os dois grupos de sentimento devem ser distinguidos dos de agrado e de desagra
do, de origem emp[rica e acompanbados de interesse na existencia de objetos de agrado empi
ricos. 

17 Esse tern a, que esta fora do escopo do presente artigo, e tratado em Loparic 2001. 
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Os mesmos momentos sao usados, em seguida, na dedu~iio dos 

juizos esteticos que estuda o fundamento de direito (Rechtsgrund) desses 

juizos: 

Ora, a fim de descobrir, mediante uma deduc.:ao dos juizos de gosto, es

te fundamento de direito, somente podem servir-nos de fio condutor 

as peculiaridades forma is [fo rm ale Eigentiirnlichkeiten] dessa especie de 

juizo, por conseguinte, na medida em que seja considerada neles mera

mente a forma l6gica [die logische Form]. (B 147) 

As peculiaridades formais dos juizos de gosto, decisivas para a 

soluc;ao do problema da decidibilidade dos juizos de gosto, sao duas: 1) 

"uma validade universal a priori, e contudo nao a universalidade 16gica se

gundo conceitos, mas a universalidade· de urn juizo singular" e 2) "uma ne

cessidade (que sempre tern de assentar sabre fundamentos a priori ), que, 

porem, nao depende de nenhum fundamento de prova a priori" (B 135). 0 

estudo dessas duas peculiaridades l6gicas deveni ser feito "abstraindo ini

cialmente de todo o conteudo do mesmo, ou seja, do sentimento de prazer, 

e comparando meramente a forma estetica com a forma dos juizos objeti

vos, como a l6gica a prescreve" (B 135). No presente contexto, a forma es

tetica, a ser comparada com a forma dos juizos objetivos, deve ser entendi

da a partir deB 147, como a forma l6gica dos juizos esteticos. 

Tanto na analise do significado dos juizos de gosto como na de

duc;ao dos mesmos, Kant procede da mesma forma como procedeu na pri

meira Critica, quando buscava a soluc;ao dos problemas da possibilidade e 

da decidibilidade dos juizos sinteticos a priori te6ricos: ele usa como fio 

condutor a tabua das func;oes l6gicas em todos os juizos possiveis. Essa ta

bua contem os diferentes momentos da func;ao judicativa agrupados se

gundo quatro titulos ou pontos de vista sintaticos: quantidade, qualidade, 

relac;ao e modalidade (KrV, B 95 e 105). Entretanto, o usa que Kant faz des

se fio condutor na terceira Critica nem sempre e muito direto, devido a urn 

estilo que cede espac;o para digress6es e que, ocasionalmente, representa 

grandes desafios para o interprete. Uma das fontes das digressoes eo fato, 
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ja mencionado, de as soluc;oes das quest6es relativas a semfmtica dos juizos 

esteticos serem formuladas de maneira a preparar o caminho para a solu

c;ao do problema da deduc;ao. Alem disso, Kant nem sempre separa clara

mente a analise dos momentos da sintaxe eo estudo dos momentos se

manticos. A isso se acrescenta uma dificuldade adicional: par dispor ape

nas de l6gica silogistica, Kant nao consegue dar conta da estrutura sint<Hi

ca dos juizos esteticos puros que estuda. 0 mesmo ocorreu, de resto, com a 

analise dos juizos te6ricos na Critica da raziio pura, pais a sintaxe 16gica 

desses juizos tampouco pode ser descrita no quadro da 16gica aristoteli

ca.'8 Nos dais casas, Kant compensa, pelo menos parcialrnente, a deficien

cia da l6gica formal, que tinha a sua disposic;ao, pelo estudo da semantica 

dos juizos - das afirmac;oes que estes pretend em fazer- e do metoda de 

justificac;ao da validade (verdade, vigencia, obrigatoriedade etc. ) dessas 

afirmac;6es.'9 

Juizos 16gicos e esteticos 

Kant inicia a analitica da faculdade de juizo estetica pela distinc;ao entre 

juizos l6gicos e esteticos. Essa distinc;ao e feita com base em considerac;oes 

semanticas.20 Urn juizo e l6gico se expressar o nosso conhecimento de urn 

objeto (B 3), ou seja, se ele for te6rico (B 39). Conforme foi mostrado na 

primeira Critica, urn juizo te6rico, caso tiver a sua realidade objetiva ga

rantida, e sempre urn juizo determinante. Por exemplo, os juizos categ6ri

cos- os mais elementares dentre os juizos te6ricos- determinam urn 

objeto, caraterizado pelo "conceito do sujeito': par meio de urn outro con

ceito, ode predicado, atribuindo a esse objeto uma propriedade (urn aci-

18 Cf. Loparic 2000a [1982]. 
19 Note-se que esse procedimento e comumente usado na filosofia da linguagem contempo
n\nea. 
20 0 mesmo vale para a divisao de julzos em esteticos e teleol6gicos (B L; cf. H, VII-VITI) . 
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dente) designada pelo predicado. "Todo juizo determinante e l6gico", diz 

Kant, "porque o seu predicado e um conceito objetivo dado" (H 29). 

Urn juizo estetico, pelo contn1rio, "nao e nenhurn juizo de co

nhecimento, por conseguinte, nao e logico" (B 4). Isso significa que o "pre

dicado desse juizo nunca pode ser urn conhecimento (conceito de urn ob

jeto)" (H 30 ). Conseqiientemente, juizos sabre o belo (e subentenda-se 

tam bern sabre o feio) nao sao deterrninantes. Veremos ern seguida por que 

Kant os chama retlexionantes. No momenta, gostaria de sublinhar que es

ses juizos nao sao determinantes pela simples razao de o terrno "belo" nao 

enunciar urna propriedade (Beschaffenheit) de urn objeto (B 247; cf. B 

136). 0 juizo "Esta rosa e bela" nao adiciona a representas:ao perceptiva do 

objeto, referido pelo sujeito "Esta rosa", urn novo atributo, a beleza. Ele re

laciona aquela representas:ao "ao sujeito [que perfaz a perceps:ao) e ao seu 

sentimento de prazer e desprazer", senfirnento pelo qual "nao e designado 

absolutarnente nada no objeto", no qual, contudo, "o sujeito sente-se a si 

proprio do modo como e afetado" por essa perceps:ao (B 3). Quando cha

mamos urn juizo de estetico, estamos indican do "que uma determinada re 

presentas:ao, mesmo sendo referida a um objeto, no proprio juizo, entre

tanto, nao e entendida [ verstanden) como determinas;ao [Bestimmung] do 

objeto, mas do sujeito e do seu sentimento" (H 29). 21 No panigrafo 15, 

Kant especifica que o fundamento de deterrninas:ao de urn juizo estetico e 

precisamente a determinayao do sujeito efetivamente sentida: 

0 juizo chama-se estetico tam bern precisamente porque o seu funda

mento de determina~ao nao e nenhum conceito, e sim o sentimento 

(do sentido interno) daquela harmonia do jogo das faculdades do ani

mo, na medida em que ela pode ser somente sentida. (B 47-8) 

Essas amllises rnostrarn que ha algo de "estranho e ana malo" na 

semfmtica de urn juizo de gosto, a saber, 

o fato de nao ser urn conceito empirico, mas urn sentimento do prazer 

(por conseqtiencia, nenhum conceito) aquila que todavia, mediante 
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urn juizo de gosto, deve ser imputado a cada urn e conectado com are

presenta~ao do objeto, como se [gleich als ob] fosse urn predicado ligado 

a urn conhecimento do mesmo. (B XLVI; italicos meus)22 

A estranheza dos juizos de gosto vern desse "como se", que trans

forma "belo" em urn quase-predicado. Kant trata de rnesmo assunto num 

outro trecho, onde diz que, nurn juizo estetico, o "sentimento de prazer 

(ou desprazer)", que acornpanha a representas:ao (perceps:ao) do objeto, 

"faz as vezes do predicado [statt Pradicats dient]". 23 

A semantica da qualidade dos juizos de gosto 

A analise kantiana dos juizos esteticos comes:a pelos momentos de quali

dade. Do ponto de vista sintatico da qualidade Kant distingue, diferente

mente da logica tradicional, entre juizos afirrnativos, negativos e infinitos 

(limitativos). A distins:ao entre esses tres momentos da qualidade e uma 

peculiaridade da logica transcendental de Kant, que diferencia a negas:ao 

proposicional (usada na forrnas:ao de juizos negativos a partir de afirmati

vos) da negayao predicativa (que serve para formar predicados negativos, 

empregados em juizos limitativos), enquanto a logica geral (formal) tradi

cional s6 reconhece a diferens:a entre juizos afirrnativos e negativos (nao 

reconhecendo a especificidade da negas:ao predicativa).24 Se essa classifica-

21 Sobre esse mesrno ponto, essencial para a rninha analise, cf. ainda B 136. 
22 A rninha tradw;:ao difere substancialmente da publicada. 
23 Essa peculiaridade sernantica, que diz respeito a questao de saber quais sao as condic,:oes de 
"validade" dos juizos sobre o belo, implica uma outra, re1acionada aos procedimentos de deci
sao dessas condic,:oes, assunto pertencente a problematica da dedw;ao e que, conforme disse 
anteriorrnente, sera deixado para urn outro trabalho (cf. Loparic 2001 ). 0 presente estudo li
mitar-se-a aoestudo do uso do predicado "bela" (e "feio") , deixando de !ado v:lrios outros as
pectos da sernantica kantiana dos juizos esteticos, por exemplo, a te e de Kant de que a forma 
do objeto belo e "expressao" de uma ideia estetica, nao (apenas) apresentac,:ao de urn conceito 
(cf. B 193 e 240) ou as suas considerac,:oes sobre a diferen.ya entre urn juizo estetico e intelec
tual , relativa ao "sentimento internode um estado teleol6gico" (B 160). 
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~ao for transposta para os juizos de gosto, teremos que discriminar entre 

juizos afirmativos ("a e belo" ), negativos ("a nao e belo") e limitativos ("a 

e nao-belo': ou seja, "a e feio" ).25 

Os exemplos mais freqi.ientes de juizo de gosto dados por Kant 

tern a forma afirmativa. Nao pode haver duvida, entretanto, que Kant ad

mite juizos de gosto negativos. Ja na primeira frase do primeiro par<igrafo 

da terceira Critica, ele se pergunta sabre a maneira como distinguimos se 

algo e belo ou nao. Num trecho posterior, Kant defende a possibilidade de 

alguem achar que urn determinado poema nao e belo (nicht schon, B 140). 

Quanta a juizos limitativos, eles empregam o predicado "nao-belo", com

plemento de "belo", construido a partir desse termo pela nega~ao predica

tiva e sinonimo de "feio". 

Quanta a semantica, OS juizos te6ricos de forma [6gica afirmati

va sao interpretados pelas sensa~6es e:Xistentes em n6s num intervalo de 

tempo dado, referidas ao objeto ajuizado; os negativos, pela alisencia de 

sensa~6es relevantes, num intervalo dado; e os limitativos, pela presen~a de 

sensa~6es no tempo fora de urn intervalo de tempo dado. 26 Como podem 

ser interpretados os tres momentos da qualidade dos juizos de gosto? 

Para come~ar, e preciso observar que, nesse caso, o dominio de 

interpretac;ao nao sao mais as sensac;oes ( dados relevantes apenas cogniti

vamente), mas, conforme ja disse, representac;oes perceptivas das formas 

de objetos sensiveis ligadas a urn determinado tipo de sentimento de pra

zer ou de desprazer. Nao de agrado ou desagrado sensiveis, que se segue a 
afecc;ao externa ("patol6gica" ) da nossa sensibilidade empirica, nem tam

pouco de prazer ou desprazer marais, produzidos, internamente, pelo con

ceito de liberdade (B XLVI). 0 sentimento estetico resulta da "representa

c;ao refletida" do objeto sensivel, isto e, da reflexao sabre a forma do objeto 

dado numa representac;ao perspectiva (percepc;ao) que constata ser essa re

presentac;ao iigada ao comprazimento ou desprazimento desinteressados. 

Ao considerar outros momentos dos juizos de gosto, Kant mostrara que es

sa liga~ao (Verbindung) e afirmada 1) como universalmente valida a priori, 

2) como embasada na finalidade subjetiva formal da causalidade interna 

da forma do objeto que produz a vivifica~ao e 3) como necessaria a priori. 

Studia Kantlana 3(1):49-90, 2001 

Zeljko loparic 

Isso posto, podemos explicitar as regras basicas para a interpre

ta~ao da qualidade de juizo de gosto. Com "a e belo", afumo que a repre

sentac;ao (percepc;ao) de a e relacionada em mim ao sentimento subjetivo 

de comprazimento desinteressado; com "a nao e belo", que tal sentimento 

nao acompanha em mim a sua representac;ao; e, com "a e nao-belo (feio)", 

que a percepc;ao de a e acompanhada em mim do sentimento de desprazi

mento desinteressado. Ou seja, os juizos afumativos sao interpretados pela 

presen~a, em mim, de uma representac;ao perceptiva ligada ao sentimento 

do comprazimento; os negativos, pela ausencia, em mim, desse estado de 

animo; e os limitativos, pela presenc;a em mim de uma representac;ao per

ceptiva ligada ao sentimento realmente oposto ao do comprazimento: o 

desprazimento estetico. 

No essencial, a presente reconstru~ao das regras kantianas de in

terpreta~ao sensivel de juizos esteticos a priori afirmativos, negativos e li

mitativos nao faz mais do que explicitar o que Kant diz na primeira frase 

do primeiro paragrafo da terceira Critica: "A fim de distinguir se alga e bela 

ou niio, referimos a representac;ao nao pelo entendimento ao objeto em 

vista do conhecimento, mas pela faculdade de imaginac;ao (talvez ligada ao 

entendimento) ao sujeito e ao seu sentimento de prazer ou desprazer [ Ge

fuhl der Lust oder Unlust]" (B 4; italicos meus). Em particular, a regra pela 

qual sao interpretados e recebem significado os juizos de gosto limitativos, 

de forma "a e feio", repousa sabre o que Kant diz a respeito do modo como 

surge em mim o sentimento do desprazimento ( Unlust ou Missfallen) de

sinteressado e da importancia desse sentimento para a discriminayao entre 

24 Cf. Loparic 2000a [ 1982]. cap. 7, e 2000b. 
25 No presente caso, o predicado "nao-belo" eo complernento sensivel do "belo". Tentarei 
mostrar o que isso significa a seguir. Sirnbolizo o objeto avaliado esteticamente por uma cons
tante, que faz as vezes do nome proprio ou, rna is corretamente, de urn a descri~ao definida, 
pois trata-se sempre de urn objeto dado deterrninadarnente, isto e, numa percep~ao, descrito 
por rneio de urn conceito, nunca por urn objeto indeterrninado qualquer que, este sim, poderia 
ser forrnalizado por "x". Essa precau~ao nao foi torn ada por Kulenkampff que a brevia o juizo 
estetico de Kant por "Este X e belo" ( 1994 [ 1978), p. 28) . 
26 Cf. Loparic 2000a [ 1982), cap. 6, e 2000b. 
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objetos belos e feios e a rejei<;:ao (Verwerfung) estetica destes ultimos.27 Em 

resumo, os juizos esteticos limitativos sao usados para descrever coisas feias 

ou desapraziveis (hiisslich oder missfiillig, B 189), tanto da natureza como 

da arte. 

0 resultado alcan<;:ado e resumido por Kant na seguinte defini

yao do gosto: "0 gosto e a faculdade de ajuizamento de urn objeto ou de 

urn modo de representas:ao mediante urn comprazimento, ou desprazi

mento, sem qualquer interesse" (B 16). Esse resumo deixa aberta a possibili

dade de se falar do gosto tanto material como semanticamente, ou mesmo 

em modo misto, pseudomaterial, como o usado por Kant na observa<;:ao 

seguinte: "0 objeto de urn tal comprazimento chama-se bela" (ibid.). Dito 

em modo semantico: o dominio de aplica<;:ao do predicado "belo" eo das 

representa<;:oes perceptivas acompanhadas de sentimento de comprazi

mento desinteressado. Note-se que essa observas:ao explicita apenas uma 

parte da defini<;:ao do gosto. A outra parte poderia ser formulada, ainda na 

Jinguagem pseudomaterial, dizendo: "0 objeto de urn tal desprazimento 

chama-se feio." Parafraseando na linguagem semantica: o dominio de apli

ca<;:ao do predicado "feio" e o das representa<;:6es perceptivas acompanha

das de sentimento de desprazimento desinteressado. Reunindo os dois re

sultados, pode-se dizer que o dominio em que sao interpretados os predi

cados esteticos basicos "belo" e "feio"- usados nos juizos de gosto, e, par

tanto, OS juizos de gosto eJes pr6prios- e constituido de elementos que 

sao os pares de estados do animo constituidos de representa<;:6es precepti

vas e de sentimentos de comprazimento ou desprazimento esteticos. 

Agora podemos tambem responder a pergunta: por que Kant 

inicia a analise dos juizos de gosto pelo momenta de qualidade? De acordo 

com a perspectiva de interpreta<;:ao aqui proposta, Kant esta tentando res

ponder a pergunta: como sao possiveis juizos sinteticos a priori esteticos? 

Essa e uma pergunta sobre a realidade objetiva e, por conseguinte, sobre as 

condi<;:oes de validade desses juizos. De acordo com a tese geral da critica 

(filosofia transcendental) kantiana, urn juizo qualquer s6 pode ser dito 

possivel e determinadamente valido ou invalido se pudermos especificar as 

suas condi<;:oes de validade e nao-validade num dominio de dados sensi-
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veis. Ora, a analise semantica dos juizos esteticos mostra que eles nao tern 

"sentido e significado" ou, na linguagem de hoje, que eles nao podem ser 

interpretados no domfnio dos sense data cognitivos, projetaveis sobre os 

objetos. Logo, os juizos esteticos ou nao sao nem validos nem invalidos -

ou seja, o principia de biva!encia nao se a plica nesse caso- ou existe urn 

outro dominio de dados sensfveis no qual e possivel explicitar a sua possi

bilidade e as suas condi<;:oes de validade e de nao-validade.2s Essa tarefa e 

previa a todas as outras questoes da semantica a priori dos juizos sobre o 

belo e o feio, e deve, portanto, vir em primeiro lugar.29 A sua solu<;:ao e a ja 

enunciada: o dominio de interpretac;:ao dos juizos sobre o belo e o feio eo 

das representa<;:oes preceptivas dos objetos sensiveis associadas a priori a 

sentimentos (sensac;:oes) de comprazimento e desprazimento desinteressa

dos. Como veremos em seguida, o dominio assim constituido nao pode ser 

considerado dado independentemente da reflexao sobre a beleza ou feiura 

de objetos sensiveis. Esse trac;:o diferencia a semantica dos juizos de gosto 

da dos juizos te6ricos- neste ultimo caso, 0 dominio de interpretac;:ao 

(con tendo intui<;:oes, empiricas ou puras) e dado de maneira independente 

e mesmo previa-e lembra a semantica dos juizos a priori morais, cuja 

realidade objetiva e assegurada no dominio de sentimentos e a<;:oes gera

dos por eles pr6prios. Note-se ainda que, no presente contexto, "validade" 

nao significa "verdade", nem a "nao-validade" e sin6nimo de "falsidade". 

Os valores contemplados pelo principia de bivalencia sao outros, cornu

mente chamados de "beleza" e "feiura". 

27 Em B 131, Kant fala em juizos que exprimem "pretensoes de rejei~ao" (Verwerfungsanspril· 
cl1e) da atribui~ao de beleza a urn objeto. Na primeira edi~iio (A 129), Kant fala em "juizos de 
rejeicrao". 

28 Creio que essa mesma linha de interpreta~iio pode ser uti! na discussao da aplicabilidade 
do princlpio de terceiro excluido aos juizos esteticos. 
29 A quesHio de saber por que, no caso dos juizos sobre o sublime, Kant comeya pela quanti
dade nao pode ser discutida no presente contexto. 
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A semantica da quantidade dos juizos de gosto 

Do ponto de vista sintatico de quantidade, Kant divide os juizos te6ricos 

em universais, particulares e singulares (KrV, B 95). Esses tres momentos 

sao interpretados da seguinte maneira: os juizos singulares e particulares 

subsumem urn ou mais objetos sob urn conceito, e os universais, incluem a 

esfera de urn conceito na esfera de urn outro. Quanta aos procedimentos 

de justificac;:ao dessas interpretac;:oes, a subsunc;:ao de individuos sob con

ceitos, afirmada nos juizos singulares e particulares, baseia-se sempre na 

observac;:ao (percepc;:ao). Par outro lado, a inclusao de conceitos em con

ceitos, expressa nos juizos universais, pode ser meramente suposta e com

parativa ou estrita ou ilimitada. No primeiro caso, a universalidade e ape

nas empirica, nao passando de "uma ampliac;:ao arbitniria da validade", 

fundamentada na induc;:ao; no segundo caso, ela "pertence ao juizo de mo

do essencial", apontando para "uma fonte peculiar do conhecimento do 

mesmo, a saber, uma capacidade de conhecimento a priori" (KrV, B 4). A 

universalidade estrita e a necessidade "pertencem inseparavelmente uma a 
outra"; alem disso, ambas sao "carateristicas seguras de urn conhecimento 

a priori", de modo que tanto uma como a outra podem ser usadas como 

criteria para decidir se urn conhecimento e puro ou nao. 

No que concerne a quantidade l6gica dos juizos de gosto, a pri

meira vista todos eles sao singulares (B 24). A sua forma sintatica e: "a, que 

e P, e (nao e) bela (feio)". 30 A analise kantiana do significado do preclicado 

"belo'', resumida anteriormente, mostrou que os juizos singulares nao ope

ram a subsunc;:ao de individuos sob conceitos. A beleza nao e atribuida ao 

a em virtude de ele ser P, mas devido ao fato de a percepc;:ao de a, tendo si

do objeto de reflexao, inspirar ou nao prazer ou desprazer desinteressados. 

A semantica do momenta sintatico de singularidade dos juizos de gosto 

difere, portanto, da semantica do mesmo momenta nos juizos te6ricos. 

Entretanto, conforme tambem foi dito anteriormente, quando 

enuncio urn juizo estetico, nao afumo apenas urn juizo empirico singular 

(que eu percebo com prazer urn objeto eo ajuizo como prazeroso), mas 

tambem levanto a pretensao de que esse juizo e universalmente valido. Es-
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sa pretensao "pertence tao essencialmente a urn juizo pelo qual declaramos 

algo de 'belo', que sem pensar essa universalidade ninguem teria a ideia de 

usar essa expressao" (B 22; italicos meus). Ninguem pensa em chamar ~lgo 

de bela, se o sentimento de prazer sentido for apenas privado, dependente 

de condic;:oes privadas (B 19; italicos meus). Por isso mesmo, n6s fa/amos 

do bela "como sea beleza fosse uma propriedade do objeto e como se o jui

zo fosse l6gico" (B 18; italicos meus). Entretanto, a tese de Kant de que a 

pretensao a universalidade faz parte do que e pensado nos juizos esteticos 

- portanto, da semantica desses juizos- nao e baseada apenas ou princi

palmente no usa do predicado "bela" na linguagem coticliana, mas no mo

do como tomamos consciencia da beleza de alga. Quem "toma consciencia 

de que o seu comprazimento em alga e, nele pr6prio, independente de to

do interesse", nao pode "julgar esse fato de outro modo, senao que ele te

nha de canter urn fundamento do comprazimento para qualquer urn" (B 

17). Em suma, a pretensao a universalidade irrestrita faz parte do significa

do de urn juizo de gosto e lhe pertence de modo essencial. Como a univer

salidade irrestrita e urn sinal de aprioricidade, todos os juizos de gosto de

vern ser considerados a priori. Dessa forma, fica descartada a possibilidade 

de interpretar os juizos esteticos como privados, expressando comprazi

mentos privados- a semelhanc;:a de juizos de agrado ou desagrado sensi

veis ou de juizos de percepc;:ao, analisados em Prolegomenos, que descrevem 

estados cognitivos privados. 

Singular do ponto de vista meramente l6gico-formal, o juizo de 

gosto, se considerado do ponto de vista do seu conteudo, e singular e uni

versaL Caso quisessemos achar urn equivalente sintatico para esse ultimo 

momenta, poderiamos dizer que, ao falar da universalidade estetica de urn 

tal juizo "logicamente" singular, Kant tern em vista a existencia, nele, de 

urn quantificador oculto, que nao varia sabre a esfera de percepc;:oes ou de 

30 Note-se que urn juizo estetico nao tern a forma: "Isto e belo", como entende Kulenkampff 
{1992b, p. 74), pois, segundo Kant, o pronorne demonstrativo "isto" nao exprime o sujeito de 
urn juizo. 0 sujeito de urn juizo con tern necessaria mente urn conceito, por exemplo, o de rosa. 
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objetos dados por meio destas, mas sobre a esfera cujos elementos sao os 

sujeitos que ajuizam esteticamente essas representay6es. Como diz Kant, 

urn jufzo de gosto esteticamente universal nao conecta "o predicado de be

leza ao conceito do objeto, considerado em sua inteira esfera l6gica"- isto 

e, nao inclui uma esfera de objetos, determinada por urn certo conceito, na 

esfera de objetos belos- mas "estende o mesmo [predicado de beleza] sa

bre toda a esfera dos que julgam" (B 24; italicos no original). Por emprega

rem expressoes que se referem a objetos singulares (a representay6es per

ceptivas da forma de objetos sensiveis), os juizos esteticos sao singulares; 

entretanto, como quantificam universalmente, ainda que de maneira ocul

ta, sobre a classe dos sujeitos que avaliam ou que possam vir a avaliar retle

xivamente o objeto referido- fato revelado pela interpretayao semantica 

do momenta sintatico de quantidade -, eles sao, ao mesmo tempo, uni

versais. Contrariamente ao que ocorre com os juizos l6gicos, os juizos este

ticos tern dais momentos quantitativos sintaticos, a singularidade 'e a uni

versalidade. 

Continuando a sua analise semantica, Kant atribuira aos juizos 

de gosto "uma quantidade estetica de universalidade" (B 25). Ou seja, a uni

versalidade dos jufzos esteticos nao e objetiva, te6rica ou l6gica e, sim, sub

jetiva ou estetica. Isso significa que ela nao concerne relay6es entre indivi

duos e conceitos ou entre conceitos e conceitos, todos objetivamente vali

das (interpretadas sobre dominios de objetos sensiveis), mas a relayao de 

uma representayao empirica a uma maneira de sentir, fundada a priori e 

comum a todos os homens (B 23). 

Ora, todo juizo te6rico- tanto a priori como a posteriori, tanto 

universal como singular- tam bern e subjetivamente universal. Todos os 

juizos te6ricos a priori sao subjetivamente universais, visto que ninguem 

pode afirmar a aprioricidade de urn tal juizo sem considera-lo valido para 

todos. Conforme foi dito anteriormente, a universalidade estrita e uma das 

caraterfsticas seguras de urn conhecimento a priori. Por outro lado, todos 

os juizos te6ricos empiricos tambem "levantam a pretensao [Anspruch] de 

valer para todos", pois essa pretensao "e sempre possivel, independente

mente da sua contingencia interna"(B XLVI). Todo juizo te6rico empirico 

Studia Kantiana 3( 1):49-90, 2001 

Zeljko Loparic 

universal, por valer para "tudo o que esta contido sob um conceito dado", 

vale igualmente "para qualquer um que represente urn objeto atraves deste 

conceito" (ibid.). Nem mesmo os juizos singulares de experiencia renun

ciam a pretensao de terem a validade subjetiva universal: 

Urn juizo de experiencia singular, por exemplo, aquele feito por quem 

percebe uma gota movendo-se num crista], exige [verlangt] com razao 

que qualquer outro o tenha que considerar precisamente assim, porque 

proferiu esse juizo segundo as condiyoes universais da faculdade de jui

zo determinante [te6rico], sob as leis de uma experiencia possive! em 

geral. (B XLVI) 

Esse ponto pode ser explicado da seguinte maneira. Quando 

afirmo urn juizo singular empirico do tipo "Este homem e mortal", baseio

me na regra universal: "Todos os homens sao mortais", que inclui urn con

ceito (homem) num outro conceito (mortal ). Todos os que aceitarem, por 

uma razao ou outra, o pressuposto de que todos os homens sao mortais e 

ajuizarem de propriedades de urn homem terao de concordar que esse ho

mem e mortal, independentemente da contingencia interna desse fato e do 

pressuposto em que se fundamenta. Esse tipo de acordo objetivo, baseado 

em relay6es entre conceitos, constituidas e interpretadas de acordo com as 

leis gerais da experiencia possivel, justifica a pretensao de juizos empiricos 

singulares de serem aceitaveis para todos. 

Embora todo juizo te6rico levante a pretensao de ser tambem 

subjetivamente universal, a inversa nao vale. Em particular, os juizos de 

gosto, embora sejam afirmados com pretensao a universalidade subjetiva, 

nao podem revindicar a universalidade objetiva: as condiy6es da sua vali

dade universal nao podem ser explicitadas por meio de regras gerais inter

pretadas no dominio de experiencia possivel. Kant escreve: "Quando se 

julgam objetos segundo conceitos, toda a representayao da beleza e perdi

da. Logo, tampouco pode haver uma regra, segundo a qual alguem devesse 

ser coagido a reconhecer aJgo como belo" (B 25). N6s todos podemos ate 

concordar com a regra: "As rosas em geral sao belas': que inclui o conceito 
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de rosas no de coisas belas. Mas essa regra nao obriga ninguem a ajuizar 

esteticamente como belo urn objeto que e uma rosa, pela seguinte razao: a 

atribui<;ao de beleza a todas as rosas nao e urn juizo estetico, mas "urn juizo 

l6gico fundado num juizo estetico", mais precisamente, obtido por compa

ra<;ao, isto e, por induyao, a partir de varios juizos propriamente esteticos, 

todos singulares: "Esta rosa e bela", "Aquela rosa e bela" etc. (ibid.). 

Sem poder dar sentido a universalidade irrestrita dos juizos este

ticos em termos de leis a priori de uma experiencia possivel em geral, Kant 

empenha-se em explicitar condi<;6es de urn outro tipo nas quais poderia 

assegurar a realidade dessa pretensao e, assim, fornecer a prova de que os 

juizos com tal conteudo semantico sao possiveis . A fim de acompanhar o 

argumento de Kant, convem explicitar melhor o teor da pretensao a uni

versalidade: 

0 juizo de gosto nao postula 0 acordo unanime de qualquer 'urn (pois 

isso s6 pode fazer urn juizo l6gico-universal, porque pode alegar ra

zoes ); ele so mente imputa [ er sinnet an] a qualquer urn esse acordo co

mo urn caso da regra, com respeito ao qual ele espera a confirmac;:ao 

nao de conceitos, mas da adesao de outros. (B 26) 

Portanto, um juizo de gosto nao diz que todos sentem o com

prazimento na presen<;a desta ou daquela representa<;ao perceptiva. A pre

tensao e, antes, que todos os que refletem sabre essa representa<;ao deve

riam, em virtude de uma regra a priori nao especificada, sentir o prazer es

tetico. 0 consentimento estetico nao e afirmado como urn fato psicol6gi

co, nem fundamentado numa regra psicol6gica geral, nem mesmo exigido 

como urn dever em termos de regras praticas determinadas, ele e imputa

do ou encarecido a todos como urn certo modo se sentir, baseado em prin

cipios a priori a serem explicitados posteriormente (na Deduyao). 

Isso posto, surge a pergunta: como sao possiveis os juizos sinte

ticos a priori que expressam tal imputa<;ao? A resposta encontrada por 

Kant diz: a possibilidade de urn juizo com esse significado repousa sobre o 

postulado de algo como "uma voz universal com vistas ao comprazirnento, 
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sem media<;ao de conceitos" (B 26). 0 prop6sito dessa resposta e unica

mente a de especificar o conteudo sensivel constitutive! a priori de uma 

pretensao, nao de enunciar urn fato, uma regularidade natural ou uma exi

gencia moral. 0 papel da pressuposi<;ao da voz universal e apenas resolver 

ou, pelo menos de encaminhar a busca de uma solu<;ao para o problema 

de saber sea pretensao a validade universal dos juizos de gosto possui al

gum conteudo sensivel, nem que seja meramente subjetivo. 

0 papel analogo e desempenhado pelos esquemas a priori em 

rela<;ao aos principios do entendimento. Por exemplo, a pretensao a vali

dade universal a priori do principia de causalidade e interpretada e, em se

guida, provada pelo esquema a priori da rela<;ao causa-efeito. Essa analo

gia e apenas parcial, pois enquanto o esquema da rela<;ao causa-efeito po

de ser constituido, no dominio de experiencia possivel, por meio de urn 

procedimento esquematico a priori, a voz universal, introduzida para asse

gurar a realidade da pretensao a validade universal dos juizos de gosto, 

nao e associada a nenhum procedimento constitutivo da possibilidade de 
experiencia.3I 

Kant anuncia o resultado principal da sua semantica dos juizos 

de gosto da seguinte maneira: "0 belo e o que e representado sem concei

tos como objeto de urn comprazimento universal" (B 17). Ele o formula, 

ainda, da seguinte maneira, mais breve: "Belo eo que apraz universalmente 

sem conceito" (B 32). Dito em modo semantico: a validade universal da li

ga<;ao entre a representa<;ao perceptiva da forma do objeto ajuizado eo 

sentimento de comprazirnento desinteressado e interpretada em termos de 

urn modo de sentir (voz universal), fundado a priori de maneira a ser es

clarecida e pressuposto como com urn a todos. 

A luz dessa analise dos momentos da quantidade da semantica 

profunda dos juizos de gosto, urn juizo estetico afirmativo pode ser para

fraseado da seguinte forma: todo sujeito humano, se refletir sabre a finali

dade subjetiva formal da forma perceptiva de a, devera sentir o comprazi-

31 Essa tese sera establelecida na Dedu~ao. 
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men to desinteressado por a. Urn juizo negativo, por sua vez, diz: todo su

jeito humano, se refletir sobre a finalidade subjetiva formal da forma per

ceptiva de a, niio deveni sentir o comprazimento desinteressado por a. Fi

nalmente, urn juizo estetico limitativo afirma: todo sujeito humano, se re

fletir sabre a finalidade subjetiva formal da forma perceptiva de a, devera 

sentir o desprazimento desinteressado por a. 

A universalidade estetica e, portanto, tambem urn aspecto da 

sintaxe profunda dos juizos sabre o belo ( e o feio) que nao aparece na sua 

forma sintatica superficial, que e a de urn juizo singular simples. Quando 

Kant fala em "forma estetica" dos juizos esteticos, em oposiyao a forma 16-

gica dos juizos objetivos (B 135), ele ainda tern em vista momentos sintati

cos. A razao da sua terminologia, estranha para o leitor moderno, pode es

tar no fato de ele nao encontrar, na l6gica formal da sua epoca, o estudo de 

formas judicativas caracteristicas da sintaxe dos juizos esteticos, em parti

cular, do momenta de universalidade combinado com o de singularidade. 

Para n6s, que dispomos de estudos sabre as formas l6gicas judicativas mui

to mais complexas, esse problema se torna relativamente simples e os mo

mentos sintaticos que Kant tentava esclarecer por consideray6es semanti

cas, a primeira vista "estranhos e anomalos", podem ser simbolizados com 

facilidade. 32 

A semantica da rela~ao dos juizos de gosto 

Do ponto de vista sintatico de relayao, os juizos te6ricos sao divididos em 

categ6ricos, hipoteticos e disjuntivos (KrV, B 95). Esses tres momentos sao 

interpretados da seguinte maneira: os juizos categ6ricos enunciam a rela

yao de inerencia de urn acidente (determinayao, propriedade ou atributo) 

numa substancia; os hipoteticos, a relayao de causalidade entre eventos da

dos em seqiiencias temporais; e os disjuntivos, a relayao de interayao cau

sal entre partes finitas e coexistentes de urn todo. 

0 exemplo classico kantiano de urn juizo de gosto e "Esta rosa e 

bela". Ainda de acordo com Kant, esse juizo diz o mesmo que: "Esta rosa e 
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esteticamente prazerosa". os dois casas, a "relayao" expressa parece sera 

de inerencia de urn acidente numa substancia. Poder-se-ia concluir, par

tanto, que, para Kant, todo juizo de gosto e categ6rico. Tal conclusao seria, 

contudo, precipitada, pois nao leva em conta todos os elementos da analise 

kantiana do aspecto relacional dos juizos de gosto. 

Para comeyar, o predicado "belo", sendo sinonimo de "desinte

ressadamente prazeroso", nao e, con forme vimos, urn predicado "16gico", 

ele nao expressa urn acidente objetivo, mas urn predicado-como-se. A be

leza, tal como a feiura, nao sao propriedades que possam ser atribuidos aos 

objetos a titulo de suas determinay6es. As analises de Kant mostram, em 

segundo Iugar, que ao afirmarmos ser urn objeto esteticamente prazeroso, 

n6s estarnos, ao mesmo tempo, dizendo que existe urna certa relarao entre a 

representayao perceptiva da forma do objeto sensivel ajuizado e a nossa 

sensibilidade estetica. Essa relayao e urn certo tipo de finalidade da repre

sentayao empirica, constatada na e pela reflexao sobre essa representayao 

(B 134). 

Ora, em Kant, reflexao e a operayao pela qual a faculdade de jui

zo "encontra o universal, se o particular for dado" (B XXVI). No presente 

contexto, o particular e a forma perceptiva de urn objeto eo universal, a 

sua conforrnidade a fins (Zweckmassigkeit). Em determinados trechos, 

Kant parece considerar a reflexao como capacidade de ajuizar da confor

rnidade a fins das representay6es perceptivas de objetos (B XLV). Nesse 

uso, 0 terrno "reflexao" e sinonimo de "gosto", razao pela qual ele e irrele

vante para se compreender o carater peculiar da operayao de reflexiio este

tica enquanto cornponente da operayao judicativa cornplexa que produz 

os juizos esteticos. No uso proprio, a reflexao estetica e a capacidade de 

perceber33 ou, ainda, de notar ou observar34 urn certo tipo de conforrnidade 

a fins em percepy6es ou apreens6es de objetos sensiveis e de tomar cons

ciencia dessa conformidade a fins na forma de comprazimento desinteres-

32 Como acontece em geral, Kant tern muito mais facilidade em determinar os momentos se
manticos, constitutivos da complexidade dos juizos de gosto, do que os momentos sintaticos. 
33 Kant diz "wahrnehmen': B 61 e 253 . 
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sado (ou, conforme o caso, desprazimento desinteressado), sintetizando, 

desta feita, a conformidade a fins ou o oposto da conformidade a fins nu

ma representac;ao perceptiva com urn tipo de prazer ou desprazer. Esse 

modo de tomada de consciencia ou de sintese a priori de dados sensiveis 

(percepc;oes e sentimentos), constitutiva da faculdade de julgar estetica, 

torna essa faculdade uma capacidade peculiar, diferente da capacidade de 

produc;ao de juizos te6ricos, pniticos e mesmo teleol6gicos. Os juizos te6-

ricos sao baseados, como e sabido, em sinteses a priori de dados sensiveis 

acessados quer pela intuic;ao pura quer pela empirica; os praticos, funda

mentam-se na sintese a priori da minha vontade finita com as maximas 

das minhas ac;oes efetivas; e os teleol6gicos sao gerados pela faculdade de 

juizo reflexivo em geral (B LII; cf. H 20 e 213). 

Aqui surge uma nova pergunta: que tipo de finalidade ou de con

formidade a fins e notado pela reflexao estetica na representac;ao perceptiva 

da forma do objeto ajuizado? Kant responde: a relac;ao de fina!idade 'subjeti

va e formal entre essa representac;ao e as nossas forc;as cognitivas (imagina

c;ao e entendirnento). Vejamos, de mais perto, o que significa dizer que are

presentac;ao refletida do objeto possui uma finalidade subjetiva formal. 

Significa, antes de mais nada, que essa representac;ao se mostra, 

na reflexao, como fundamento de determinac;ao da atividade do sujeito (B 

37). Nessa qualidade, a bela forma e dita fonte de uma causalidade interna 

(ibid.). 0 efeito dessa causalidade e uma certa relac;ao entre as forc;as cog

nitivas, urn "estado de jogo livre das faculdades de conhecimento" (da ima

ginac;ao e do entendimento ), a "conveniencia da representac;ao a ocupac;ao 

harmonica (subjetivamente conforme a fins) de ambas as faculdades do 

conhecimento em sua liberdade" (B 155), mas sem a intenc;ao de adquirir 

urn conceito o objeto da representac;ao (B XLIV).35 A forma cuja represen

tayao perceptiva e capaz de exercer essa causalidade interna e chamada "be

la forma" e a sua finalidade, subjetiva e formal. 

A consciencia da conformidade a fins meramente subjetiva e 

formal no jogo das faculdades de conhecimento do sujeito em uma repre

sentac;ao, pela qual o objeto e dado, e identica ao prazer estetico (B 37). 0 

prazer estetico e a consciencia desse tipo de conformidade a fins sao uma e 
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a mesma coisa (einerlei) (H 65). 36 Urn objeto e chamado belo, diz Kant na 

Introduc;ao a terceira Critica, "no caso em que a forma (nao o material da 

sua representac;ao, como sensac;ao) e ajuizada, na reflexao sobre a mesma· 

(sem ter a intenc;ao de obter urn conceito dele ), como fundamento de urn 

prazer na representac;ao de urn tal objeto" (B XLV-XLVI). 0 fundamento 

do prazer e colocado, assim, "na forma do objeto para a reflexao em geral", 

ou seja, na finalidade subjetiva formal da representac;ao que consiste em 

este vivificar as forc;as cognitivas. 0 mesmo vale, mutatis mutandis, para 0 

desprazer. Entretanto, como nao e possivel representar conceitualmente o 

fim realizado no animo pela representac;ao do objeto ajuizado como belo, 

essa representac;ao, embora seja subjetivamente conforme a fins, e sem 
fimY 

0 comprazimento com a finalidade subjetiva formal de uma re

presentac;ao perceptiva possui em si uma causalidade, "a de manter, sem 

objetivo ulterior, o estado da pr6pria representac;ao e a ocupac;ao das facul

dades de conhecimento" (B 37). "N6s demoramo-nos na contemplac;ao do 

belo", diz Kant, "porque esta contemplac;ao fortalece e reproduz a si pr6-

pria [ ... ]"(ibid. ). Por isso, chamamos de prazer "a consciencia da causali

dade de uma representac;ao com vistas ao estado do sujeito, para conservar 

este nesse estado" (B 33 ). A causalidade interna da forma do objeto e, par

tanto, uma causalidade circular, existindo uma comunidade efetiva entre 

partes coexistentes num todo ou, nos termos de hoje, urn feedback entre 

elementos de urn sistema fechado, no presente caso, do sujeito. 

0 sentimento de comprazimento assim concebido tern o seu 

oposto real no sentimento de desprazimento (Missfallen). Essa contrapar-

34 No original: "beobachten" e "bemerken", B 34. 

35 Ao observarmos que a representa~iio contribui para a vivifica~ao das faculdades cognitivas 
sem urn fim determinado, observamos a sua "finalidade segundo a forma"(B 33) ou, ainda, 
com a "forma da finalidade na representa~iio pela qual urn objeto nose dado" (B 35). 
36 Note-se que, segundo Kant, prazer acompanha a realiza~iio de uma inten~iio (Absicht) 
qualquer (B XXXIX) . 

37 Kant dini tambem que a reflexao observa uma "legalidade sem lei" (B 69). 
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tida sensivel do comprazimento e, diz Kant, "aquela representa<rao que 

contem o fundamento para determinar o estado das representa<j:6es [do 

sujeito] para seu proprio oposto (impedi-la ou elimina-la)" (B 37). Ou se

ja, o desprazimento e a consciencia de que a representa<rao, pela qual urn 

objeto e dado, contem o fundamento de inibi<j:ao da atividade do sujeito, o 

que, por sua vez, causa a supressao dessa representa<rao. 

Qual e a regra segundo a qual age a causalidade interna de uma 

bela forma, produzindo os efeitos descritos? Tal regra nao pode ser defini

da em termos das qualidades intrinsecas (perfei<rao etc. ) da forma . A cau

salidade em questao tampouco pode ser dita uma regularidade natural, 

formulada em uma lei empirica ou a priori, nem tampouco uma regulari

dade moral. Ambas as possibilidades sao excluidas ja pela analise do mo

mento de quantidade dos juizos de gosto, que diz que o belo apraz univer

salmente sem conceito ou regra determin~dos. 
Kant tira dai a conclusao inevitavel de que o modo exato ·como e 

produzido o tipo mencionado de prazer ou desprazer pela reflexao nao 

pode ser explicitado: 

estipular a priori a conexao do sentimento de urn prazer ou desprazer, 

como urn efeito, com qualquer representac.:ao (sensac.:ao ou conceito), 

como sua causa, e absolutamente impossivel, pois esta seria uma rela

c.:ao de causa]jdade, que (entre objetos da experiencia) sempre pode ser 

conhecida somente a posteriori e atraves da experiencia. (B 35-6) 

Kant assinala, entretanto, que o prazer expresso num juizo este

tico e analogo ao prazer causado pela lei moral. Ou seja, a consciencia da 

finalidade subjetiva formal de uma representa<rao perceptiva assemelha-se 

a consciencia da lei moral. Segundo a Critica da raziio pratica, n6s toma

mos consciencia da lei moral pelo sentimento de respeito, que e uma "sen

sa<rao de urn tipo especial", produzida a priori pela lei moral (KrV A 164) . 

Na Critica da faculdade do juizo, Kant retoma essa tese, dizendo que o res

peito e uma "modifica<rao particular e peculiar" da nossa sensibilidade ou 

receptividade moral,3B derivada a priori de conceitos morais universais (B 
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36). 0 respeito e derivado no sentido de ser causado a priori por esses con 

ceitos, sendo que a causalidade invocada repousa sobre uma qualidade su

pra-sensivel do sujeito, que e a liberdade. Dito de maneira mais precisa, 0 

que e "derivado da ideia moral como causa" nao e propriamente 0 senti

mento de respeito, mas a determina<rao da vontade. Porem, o estado de 

animo de uma vontade determinada dessa maneira (pela lei da liberdade) 

"ja e em si urn sentimento de prazer e identico a ele". Ou seja, a consciencia 

da determina<rao ou da coer<rao da vontade pela lei moral e identica ao sen

timento de respeito, estado interno que Kant denomina "fato da razao".39 

0 sentimento de prazer estetico e analogo a esse sentimento. Is

so significa que ele e identico a urn estado de consciencia determinado a 

priori, na qual se anuncia uma qualidade supra-sensfvel do sujeito. Entre

tanto, a analogia e apenas parcial, pois 0 prazer estetico nao e efeito direto 

do conceito de finalidade subjetiva formal de uma representa<rao percepti

va singular- ao passo que o sentimento de respeito e efeito direto da lei 

moral-, mas, conforme mostrado anteriormente, tao somente efeito da 

retlexao sobre esta representa<rao a luz daquele conceito. 

Kant sintetiza os resultados da sua analise da pretensao contida 

no momento de rela<j:ao dos jufzos de gosto da seguinte maneira: "Beleza e 
a forma da finalidade de urn objeto, na medida em que ela e percebida nele 

sem representar;:iio de urn fim" (B 61 ). Na linguagem semantica, essa frase 

pode ser parafraseada como segue: o termo "belo'' design a a conformidade 

a fins subjetiva formal da causalidade interna da forma perceptiva de urn 

objeto, notada pela reflexao estetica e sentida como comprazimento desin

teressado, estado de animo que tende a perpetuar a presen<ra da forma do 

objeto no sujeito. Por conseguinte, urn juizo de forma "a e belo" e abrevia

<filo de urn forma sintatica muito mais complexa, que pode ser expressa, 

38 Kan~ distingue sensa~oes (Empfindungen) ou sentimentos (Gefiihle ) marais particulares 
da capactdad:, de ter_mos essas sensa~oes e sentimentos. Na Doutrina da virtude, essa capacida
d_e e defimda receptiVIdade [Empfiinglichkeit] do livre arbftrio para ser movido pela razao pni
ttca (par sua lei )" (MST, A 37). 

39 Sabre essa interpreta~ao do fato da raziio, cf. Loparic 1999. 

Studia Kantiana 3( 1):49·90, 200 1 77 



Acerca da sintaxe e da semantica dos ju lzos esteticos 

ainda que de maneira incompleta, pela seguinte parafrase: "Todo ser hu

mano, se ele refletir sabre a forma perceptiva de a, notani a finalidade sub

jetiva formal da vivifica<;:ao das suas faculdades cognitivas por essa forma, 

sendo a consciencia dessa finalidade o prazer desinteressado, estado de ani

mo que tende a perpetuar a presen<;:a da forma do objeto no sujeito." Um a 

f6rmula analoga pode facilmente ser elaborada, mutatis mutandis, para ex

plicitar a estrutura dos juizos do tipo: "a e feio". Do ponto de vista da rela

<;:ao, nao somente a semantica profunda de urn juizo estetico difere da se

mantica de superficie, mas a sintaxe profunda tambem difere da sua sinta

xe aparente: a sua forma nao e a de urn juizo de predica<;:ao (categ6rico), 

no senti do da silogistica tradicional, e sim a de urn juizo complexo, que nao 

faz parte da 16gica conhecida por Kant. 

A semantica da modalidade dos juizos estt~ticos 

Do ponto de vista sintatico de modalidade, os juizos sinteticos te6ricos em 

geral sao divididos em problematicos, assert6ricos e apodicticos ou neces

sarios (KrV, B 95 e 100-1). Do ponto de vista semantico, OS juizos sinteti

cos te6ricos a priori possuem a peculiaridade de serem sempre apodicti

cos, pois enunciam urn necessidade do pensamento te6rico. Quanta aos 

juizos sinteticos te6ricos empiricos, eles sao problematicos se expressam o 

passive!, o que se coaduna com as condi<;:6es formais materiais da expe

riencia- as formas a priori da intui<;:ao e as categorias; assert6ricos, se 

afirmam o que e efetivo, o que esta ligado as condic;:oes materiais da expe

riencia- a sensac;:ao; ou apodicticos, se dizem o necessaria- aquila cuja 

conexao com o efetivo esta deterrninada segundo leis empiricas.4o 

A analise do significado dos juizos de gosto feita do ponto de vis

ta da modalidade revela que eles nao expressam uma necessidade do pen

samento nem uma necessidade pratica, mas uma pretensao a necessidade. 

A ligac;:ao entre a representa<;:ao perceptiva de urn objeto eo sentimento de 

prazer (ou desprazer) e imputada (a todos) como a priori necessaria. Nas 

palavras de Kant: "0 juizo de gosto imputa o assentimento a qualquer urn; 
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e quem declara algo bela quer que qualquer urn deva aprovar 0 objeto em 

apre<;:o e igualmente declara-lo bela. [ ... ] Procura-se ganhar o assentimen

to de cada urn, porque se tern para isso urn fundamento comum a todo;" 

(B 63). Contudo, essa imputa<;:ao e condicional: ela pressup6e que "o caso e 

submetido corretamente sob aquele fundamento como regra da aprova

<;:ao': ou seja, a corre<;:ao de urn juizo singular empirico do tipo: "Eu perce

bo urn objeto com prazer estetico" (ibid. ). 

A pretensao de necessidade e urn juizo de gosto pode ser justifi

cada a priori (essa tese sera provada na Deduc;:ao), ao passo que a prova da 

corre<;:ao da subsunc;:ao permanece problematica. Aqui surgem dificuldades 

espedficas da faculdade de juizo estetica, decorrentes do fato de ela nao 

subsumir o objeto ajuizado sob conceitos, como faz a faculdade de juizo 

l6gica, mas sob uma rela<;:ao que pode apenas ser sentida- ada harmonia 

entre a imaginac;:ao eo entendimento. Nesse caso, a subsun<;:ao pode enga

nar facilmente, sempre deixando margem a duvidas (B 152). 

Ao analisar do conteudo semantico da pretensao a necessidade, 

Kant mostra que ela se baseia em dois pressupostos. Em primeiro Iugar, 0 

pressuposto de urn sentido comum estetico. Esse sentido nao e externo, 

mas tao somente "o efeito decorrente do jogo livre de nossas faculdades 

cognitivas", ou ainda, do "efeito da reflexao estetica sabre o animo" (B 65). 

Logo se ve que, na interpretac;:ao de Kant, a imputa<;:ao da necessidade de 

acordo quanta ao resultado da reflexao sabre as representa<;:6es percepti

vas de objetos implica o mesmo pressuposto que a pretensao a universali

dade: urn modo de sentir comum a todos os que julgam. Esse resultado 

nao surpreende, pois ele e exatamente analogo ao que Kant afirma na pri

meira Critica, a saber, que 1) conforme foi vista anteriormente, a univer

salidade e a necessidade sao caracteristicas distintivas dos juizos sinteticos 

a priori te6ricos inseparaveis uma da outra e 2) formas a priori da sensibi-

40 No dominio de experiencia te6r ica possivel, nenhurna existencia pode ser dita necessaria , 
"a nao ser a exis tencia de efeitos a partir de causas dada s segundo leis da causalidade" (KrV B 
279). • 
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So 

lidade- nesse caso, da intuic;ao- precisam ser postuladas (e, se possi

vel, deduzidas metafisicamente) como meios para garantir essas caracte

risticas. 

Essa analogia leva a uma outra: a suposic;ao de que, tal como as 

formas a priori da intuic;ao sao associadas a regras a priori de constituic;ao 

de intuic;oes a priori (o esquematismo matematico, transcendental e empi

rico ), assim tam bern deveria existir uma regra para o uso do sentido co

mum estetico, "sob cuja pressuposic;ao poder-se-ia, com direito, transfor

mar em regra para todos urn juizo, que concorde com essa suposic;ao, e urn 

comprazimento em urn objeto, expresso nesse juizo" (B 67). Como se trata 

de uma regra para urn modo de sentir, ela nao podenl. ser uma lei discursi

va, mas urn procedimento esquematico. Por outro !ado, como esse modo 

de sentir e afetado pela reflexao sabre a finalidade- que nao e urn concei

to empirico, nem uma categoria do entendimento, mas urn conceito da ra

zao -, nao ha. nem pode haver nenhum esquema para a sua apresentac;ao 

(Darstellung) em nenhum dominio de dados sensiveis. Portanto, nao ha, 

nem pode haver, uma regra determinada, discursiva ou esquematica, em

pirica ou a priori, "segundo a qual alguem devesse ser coagido [genatigt] a 

reconhecer algo como belo" (B 25). Esse resultado reitera o que foi dito, na 

sec;ao anterior, sabre a impossibilidade de explicitar uma regra para a cau

salidade interna da bela forma.41 A necessidade pretendida pelo juizo de 

gosto pode ser apenas "exemplar", sendo o objeto ajuizado exemplo de uma 

regra que nao pode ser dada (B 62-3; cf. B 53). 

Como, en tao, e passive! garantir a priori que urn certo objeto te

nha urn valor exemplar? Qual e o principia que, embora nao determinado 

ele mesmo, seria, contudo, capaz de determinar necessariamente, de modo 

universalmente valido, o que apraz eo que desapraz (B 64)? Qualquer que 

seja a resposta a essa pergunta- que devera contemplar tanto a pretensao 

a universalidade como a pretensao a necessidade -, uma coisa e certa: 0 

que estamos efetivamente pressupondo, quando presumimos proferir jui

zo de gosto, e uma norma ideal indeterminada de urn sentido comum que 

nos permite fazer de urn juizo de gosto regra para qualquer urn (B 67). Na 

parte da Analitica do Belo que trata dos momentos do significado do pre-
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dicado "belo" e dos juizos que empregam esse predicado, Kant nao tenta 

oferecer qualquer resposta a pergunta acima. Ao inves disso, ele coloca o 

lei tor diante da alternativa de pensar a norma como urn principia consti

tutive da "possibilidade de experiencia"- tal como, por exemplo, o es

quematismo a priori- ou, entao, como urn principia regulativo "para 

produzir em n6s urn sentido comum para fins superiores", impasto par 

urn principia superior da razao (B 67-8 ).42 

A razao pela qual Kant deixa de tamar posic;ao e essencialmente 

metodol6gica: essa parte da terceira Critica visa tao somente "decompor a 

faculdade do gosto em seus elementos" (B 68), isto e, identificar, por meio 

da analise, OS momentos constitutivos da sintaxe e da semantica dos jufzos 

de gosto. Essa analise revela que, tal como a pretensao a universalidade, a 

pretensao a necessidade e urn momenta do significado de qualquer juizo 

desse tipo: essa constatac;ao, que e suficiente para classificar esses juizos co

mo a priori, nao depende da justificac;ao dessas pretens6es nem, a fortiori, 

do uso dessa justificac;ao na avaliac;ao de juizos esteticos particulares.43 A 

tarefa de justificac;ao e deixada para a Deduc;ao, parte da Analitica do Belo 

que visa mostrar que existe urn principia a priori que permite justificar 

ambas as pretens6es. Assim como o ajuizamento de urn objeto em vista do 

conhecimento precisa de regras universais a priori, tambem- essa e a 

ideia-guia de Kant na deduc;ao dos juizos de gosto- o comprazimento 

necessaria de cada urn deve poder ser proclamado como regra para todo 

outro (B 135) . Se uma ou outra dessas duas pretens6es dos juizos de gosto 

41 lsso irnplica- Kant mostrara isso na Dedu<;iio- que urn juizo estetico nao pode basear
se em nenhuma prova (Beweis) e nenhum fundamento de prova (Beweisgrund), quer empirico 
quer a priori, segundo "uma formula aplicavel universalmente" (B 143). Essa e uma "peculiari
dade l6gica" dos juizos de gosto, caraterizada sem recurso a qualquer conteudo, mesmo sem 
apelo ao sentimento de prazer (B 135-6; cf. B 146). 

42 Con forme mostrei em outro Iugar (cf. Loparic 2001 ) , a resolu<;iio dessa alternativa exige 
que a parte decisiva da Dedu<yiio dos juizos esteticos puros (paragrafos 30-40) seja !ida em con
junto com a parte principal da Dialetica da facuJdade de jufzo estetica (paragrafos 55-8). 
43 Essa avalia<;iio consiste, em prindpio, na decisiio , atraves do sentirnento, se algo e belo ou 
nao (B LIe 3). 

Studia Kantia.na 3(1):49-90, 2001 



Acerca da sintaxe e da semantica dos jufzos esteticos 

nao puder ser deduzida a priori, esses juizos devem ser declarados quime

ras ou entao reinterpretados como meramente empiricos. Isso nao impe

de, entretanto, que a universalidade e a necessidade sejam reconhecidas, 

por meio de uma analise previa, como parte do tear semantico de nossas 

eventuais quimeras esteticas. 

Kant resume da seguinte maneira a interpretac;ao do belo extrai

da do estudo da modalidade dos juizos de gosto: "Bela e o que e conhecido 

sem conceito, como objeto de urn comprazimento necessaria" (B 68). Na 

linguagem semantica: o termo "belo" e aplicado aos objetos tais que are

presentac;ao perceptiva da sua forma e ligada necessariamente a sensac;ao 

(ao sentimento) de comprazimento desinteressado (de todos). Uma con

clusao analoga, tanto na modalidade material como na formal, pode facil

mente ser obtida com respeito ao feio. 

Resultados 

A Analitica do Belo, apoiada em momentos nos quais se desdobram os 

quatro aspectos basicos da sintaxe de todos os juizos do entendimento, es

tabelece os seguintes mementos do significado dos juizos de gosto: 

1) Do ponto de vista da qualidade, os juizos esteticos sao afirma

tivos, negatives ou limitativos, e o seu dominic de interpretac;ao sao as re

presentac;oes perceptivas das formas de objetos sensiveis ligadas a priori a 

sensacroes ou sentimentos de comprazimento e de desprazimento desinte

ressados. Nesse dominic, e passive! explicitar tanto o conteudo empirico, 

quanta as pretens6es a priori dos juizos de gosto. 

2) Do ponto de vista da quantidade, juizos esteticos sao, ao mes

mo tempo, singulares e universais, sendo que o momenta de singularidade 

pode ser interpretado em termos de sentimentos de prazer ou desprazer 

esteticos efetivamente sentidos, enquanto o momenta de universalidade 

permanece uma pretensao, cuja possibilidade subjetiva depende da exis

tencia de uma voz universal, urn modo de sentir especificamente estetico, 

comum a todos os homens. 
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3) Do ponto de vista da relacrao, os juizos de gosto sao, ao mes

mo tempo, categ6ricos (afirmam que urn certo objeto e esteticamente pra

zeroso, como se o prazer estetico fosse urn predicado), hi poteticos ( expre;

sam uma causalidade interna circular) e disjuntivos (enunciam uma cau

salidade interna circular), alem de expressarem a relac;ao de finalidade sub

jetiva formal da causalidade interna da representac;ao pela qual o objeto 

avaliado e dado. Sendo assim, os juizos esteticos combinam, de maneira 

nao prevista pela silogistica, os tres mementos semfmticos da relac;ao: a 

predicac;ao, a condicionalidade e a comunidade. 

4) Do ponto de vista da modalidade, os juizos esteticos impu

tam como necessaria o prazer estetico que afirmo sentir na presencra de 

uma certa representac;ao perceptiva de urn objeto, com a condic;ao, entre

tanto, que a minha asserc;ao dessa ligac;ao constitua uma aplicac;ao correta 

da reflexao sobre a finalidade subjetiva formal de tais representacroes. Par

tanto, quanta a modalidade, os juizos de gosto sao, ao mesmo tempo, ne

cessaries (sem serem apodicticos, como podem ser os te6ricos, nem inape

laveis, como e a lei moral) e condicionalmente assert6ricos. 

Urn dos resultados mais importantes dessa reconstruc;ao e que a 

estrutura semantica profunda do juizo de gosto e constituida por mais de 

urn momenta dos quatro grupos de momentos semanticos distinguidos 

por Kant, o que lhe confere urn carater misto ou composto unico, que nao 

se observa nos juizos te6ricos e praticos. Da complexidade semantica se

gue-sea sintatica: a sintaxe profunda desses juizos e significativamente 

menos simples do que a superficial, pois, nela tambem, observa-se a pre

sencra de varios mementos, pertencentes a urn e mesmo grupo sintatico. 

Os diferentes mementos da estrutura sintatica profunda do juizo de gosto 

afirmativo: "a e belo", por exemplo, podem ser indicados, ainda que de ma

neira muito incompleta e imprecisa, pela seguinte parafrase: "Necessaria

mente, todo ser humano, se ele perceber a forma de a e estiver refletindo 

sobre a sua fmalidade subjetiva formal, devera tomar consciencia da vivifi

cac;ao das suas forc;as cognitivas na forma de sentimento de comprazimen

to desinteressado para com o objeto a." F6rmulas analogas para os juizos 

de gosto sobre 0 que nao e belo (negatives) e sobre 0 que e feio (limitati-
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vos) podem ser construidas a partir das analises feitas acima.44 

Com base nessa semantica e sintaxe, e possivel dizer, com maior 

precisao, em que sentido os juizos de gosto sao sinteticos e a priori. A sin

tese que eles enunciam e a ligac;:ao entre a representac;:ao perceptiva de urn 

objeto (da natureza ou da arte), percebido por mim, eo sentimento de 

comprazimento ou de desprazimento desinteressados em mim, conexao 

imputada como necessaria a todos os que julgarem esteticamente sabre o 

mesmo objeto. 0 terceiro elemento que une (sintetiza) a representac;:ao de 

objeto eo sentimento de comprazimento e a observac;:ao da finalidade sub

jetiva meramente formal da bela forma, feita na reflexao e experienciada 

como esse tipo de sensac;:ao. 

Essa sintese e sensivel e mesmo empirica, quanta ao efeito subje

tivo- vista que o prazer estetico, ele mesmo se~sivel, depende de uma re

presentac;:ao empirica45 -,mas ela e, ao mesmo tempo, a priori segundo~ 

seu fundamento de determinac;:ao, pois a ligac;:ao entre a representac;:ao em

pirica e o prazer estetico s6 pode ser observada e levada a consciencia na 

reflexao estetica guiada pelo ponte de vista a priori da finalidade subjetiva 

formal da representac;:ao em questao. Devido a comple:xidade da sua estru

tura semantica profunda, os juizos esteticos podem e devem ser caracteri

zados, sob urn determinado aspecto semantico, como empiricos e, sob urn 

outre aspecto, como a priori. Esse e mais urn trac;:o, ja assinalado, do cara

ter misto dos juizos de gosto que nao se observa nem nos juizos te6ricos 

nem nos praticos. 

A presente abordagem comparada com algumas outras 

No seu livro Kant and the Claims of Taste, Paul Guyer tam bern estuda a 

analise kantiana das pretensoes (claims) do gosto e o modo como essas de

mandas (demands) sao satisfeitas (1997 [1979], pp. 8-9). Guyer volta a este 

assunto no Prefacio a segunda edic;:ao da mesma obra e afirma que esclare

cer "o que urn juizo estetico pretende [claims]" e o mesmo que explicitar "o 

que constitui o seu significado [meaning]" (ibid., p. XVI) . 
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Esse acordo generico nao pode esconder, entretanto, diferenc;:as 

radicais entre a minha reconstruc;:ao da semantica kantiana dos juizos este

ticos e a de Guyer. Em primeiro Iugar, embora relacione a analise semanti: 

ca com a sintatica, Guyer repete o erro, que se tornou tradicional, de afir

mar que "todos os juizos esteticos tern a mesma forma 16gica", ou seja, "que 

to do juizo estetico e assert6rico, singular, afirmativo e categ6rico" ( 1997 

[1979], p. 114) .46 A minha analise da sintaxe desses juizos mostrou que, 

em bora nao apodkticos -vis to que esse termo s6 se a plica aos juizos te6-

ricos -, eles expressam uma pretensao a necessidade, condicionada aver

dade de urn juizo assert6rico; eles combinam o momenta de singularidade 

como de universalidade (quantificador "estetico" oculto); eles, alem de 

afirmativos, podem ser tambem negatives e limitativos47 e, por fim, eles 

sao categ6ricos s6 na superficie, ja que a sua sintaxe profunda e urn com

pasta de "func;:ao l6gica" categ6rica, hipotetica e disjuntiva, nao explicita

vel na l6gica conhecida por Kant. 

Em segundo Iugar, Guyer amalgama as questoes de semantica 

com as de antropologia. Com isso, o problema de explicitar o significado 

sensivel dos j uizos de gosto (aquila que eles a firm am) fica iden tificado 

com o de descrever o seu dominio de interpretac;:ao em termos de urn "mo

dele geral da atividade mental".48 0 primeiro problema e de ordem seman

tica, portanto, meramente conceitual, enquanto o segundo pertence a an

tropologia enquanto teoria da satisfa<yao das condi<;:6es de significatividade 

sensiveis dos juizos esteticos. 

Em terceiro lugar, nao M como aceitar o argumento de Guyer de 

que "Kant ofereceu de fato uma explica<yao psicol6gica especulativa do 

44 A f6rmula apresentada aqui e meramente indicativa e nao pretende servir de base para a 
escolha de urn sistema 16gico em que seria possivel oferecer uma formaliza-;:ao dos julzos este
ticos puros de Kant. 
45 Esse ponto e feito por Kant em B XLVII. 
46 Essa tese e repetida em 1993, p. 201-2. 
47 0 mesmo ponto e defendido em Fricke 1990. 
48 0 seu conceito de "resposta estetica", pel a qual seriam satisfeitas as pretensoes (demands) 
dos juizos esteticos, testemunha essa mesma tendencia. 
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nosso prazer relacionado ao bela" (1996 [1979], p. 9). Kant rejeita explici

tamente a possibilidade de fundamentar OS pressupostos semantiCOS dos 

juizos de gosto mediante "explicac;:oes psicol6gicas" (H 45-6), baseadas em 

"observac;:oes psicol6gicas", isto e, em termos de urn psicologia empirica (B 

66). Par que? Porque tal fundamentac;:ao transformaria os juizos de gosto 

em te6rico-empiricos. Pela mesma razao, Kant nao pode justificar esses 

pressupostos mediante uma psicologia especulativa, pais tal justificativa 

tampouco poderia ser dita a priori. Alem disso, nos dais casas, o assunto 

tratado pelo gosto seria naturalizado. A antropologia estetica nao e uma 

ciencia empirica nem natural. Trata-se de uma forma de saber factual, tipi

camente kantiana, da natureza sensivel do ser humano, feita do ponto de 

vista da semantica a priori dos juizos sinteticos a priori de gosto, cujo prin

cipia Ultimo nao e nem te6rico nem pniticQ, mas urn conceito peculiar da 

faculdade do juizo: a finalidade subjetiva formal de nossos estados repre

sentacionais empiricos subjetivos dos quais to mamas consciencia, na refle

xao estetica, sob forma de comprazimento desinteressado. Essa forma de 

saber e constitufda de maneira an<Hoga a antropologia moral e pragmatica, 

elaborada par Kant do ponto de vista da semantica a priori dos juizos sin

teticos a priori da razao pratica.49 

Em quarto Iugar, Guyer mistura questoes relativas ao significado 

com as questoes relativas a justificac;:ao, afirmando que "so mente os mo

mentos de quantidade e de modalidade podem ser considerados para de

terminar o conteudo ou o significado da pretensao de urn juizo estetico; 

qualidade e relac;:ao dizem respeito a evidencia que fundamenta tal preten

sao" (1997 [1979], p.ll5).5° Conforme foi mostrado, os momentos de qua

lidade e de relac;:ao sao constitutivos do significado dos juizos esteticos tan

to quanta os de quantidade e de modalidade. 0 fato de os sentimentos de 

comprazimento e desprazimento serem usados tambem para decidir esses 

juizos nao implica eles nao serem considerados na interpretac;:ao dos mo

mentos semanticos de qualidade (afirmac;:ao, negac;:ao, limitac;:ao). Dames

ma forma, a reflexao sabre a fmalidade, que resulta no sentimento de pra

zer ou desprazer, serve, ao mesmo tempo, para explicitar o momenta se

mantico de relac;:ao, como para diferenciar os juizos de gosto dos juizos 
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te6ricos. Repito, mais uma vez, que e necessaria distinguir duas func;:oes da 

teoria kantiana do prazer estetico: a de fornecer urn dominio de interpreta-. 

~iio dos juizos esteticos e a de assegurar a existencia de urn procedimento de 

decisiio desses juizos.51 A primeira e essencial para a exposic;:ao (H 68), isto 

e, para a semantica a priori dos juizos de gosto, e a segunda para a dedu

c;:ao, distinc;:ao nao observada por Guyer. 

Embora prometa uma "16gica do juizo estetico", Kulenkampff 

(1994 [ 1978)) tam bern capitula diante da tarefa de explicitar, com clareza, 

a sintaxe dos juizos esteticos, invocando, como suporte, as conclusoes dos 

comentadores ja antigos (Balzano, Adickes, Kirchmann ) que afirmam se

rem os momentos de qualidade, quantidade, relac;:ao e necessidade exter

nos a analise kant ian a ( 1994 [ 1978], pp. 23 e 211). 52 Tendo jogado fora o 

fio condutor usado par Kant- a tabua das func;:oes 16gicas pelas quais es

ses juizos sao formados- Kulenkampff incorre no mesmo engano de Gu

yer ao considerar que todo juizo estetico e singular, afirmativo, categ6rico 

e assert6rico (ibid ., p. 28). Alem disso, par nao levar a serio a estrutura se

mantica complexa dos juizos esteticos, Kulenkampff nao consegue ver co-

49 Cf., por exemplo, Kant: Doutrina do direito , A 11 . 0 mesmo vale para a antropologia cog
nitiva, elaborada por Kant na Crltica da razao pura. A estetica transcendental nao baseia-se nu
ma psicologia, em pi rica ou especulativa, mas numa teoria do aparelho cognitivo do ser huma
no feita do ponto de vista da semantica a priori dos jufzos sinteticos a priori da razao te6rica. 
50 Em outros lugares, Guyer parece defender uma posi~ao diferente, por exemplo, quando 
diz que as fun~oes l6gicas do jufzo sao relevantes para a semantica dos juizos te6ricos, pois "ca
raterizam diferenc;as de conteudo", mas nao para a semantica dos juizos de gosto, ja que estes 
"nao descrevem diferenc;as em possiveis conteudos de juizos esteticos particulares" e sim o 
"stat us epistemol6gico co mum a todos os juizos esteticos, a sua aceitabilidade, o tipo de evi
dencia" etc. Guyer vai ainda em outra direc;ao ao afumar que modalidades de quantidade e de 
necessidade explicitam o "requisito de racionalidade" ( 1997 [ 1979]. pp. 160-7 e 1993, p. 398) . 
Essas hesitac;oes parecem indicar a falta da clareza de Guyer quanto as tarefas da sem~ntica a 
priori kantiana dos juizos de gosto e quanto a distinc;ao entre essas tarefas e as da deduc;ao. 
51 ldealmente falando, esse prindpio poderia ser urn procedimento de prova. De fato, a de
duc;ao oferecida por Kant permitinl apenas que possamos ter diferenc;as (stre iten) quanto aos 
nossos juizos sobre a beleza dos objetos, nao que possamos disputar racionalmente essas dife
renc;as, tal como constatado na dialetica dos julzos de gosto. 
52 Alem disso, ele poe urn peso excessivo na dificu]dade, anotada pelos autores mais recentes 
(Kuypers, entre outros), de encontrar uma "unidade interna convincente" da terceira Crftica 
(Kulenkampff, pp. 12 e 206). 
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mo e!es podem ser, ao mesmo tempo, empiricos e a priori (pp. 39 e 179). 

Em textos mais recentes, Kulenkampff aproxima-se de modo significative 

da presente interpretac;:ao, em particular quando introduz a distinc;:ao entre 

a "semantica de superficie" e a "semantica profunda" dos juizos esteticos 

( 1992b, pp. 69 e 72). Esse passo lhe permite ensaiar parafrases complexas 

dos juizos de forma "a e belo" (cf. p. 74), no mesmo estilo que pratiquei 

acima. Apesar desse avanc;:o, Kulenkampff continua sem notar que a estru

tura semantica profunda precisa ser estudada de maneira sistematica e que 

essa tarefa implica o exame da estrutura sintatica profunda, e nao se obriga 

a rever as suas posic;:oes de 1978 sobre os mementos sintaticos dos juizos 

de gosto. 
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Resumo 

Depois de mostrar que Kant estendeu 
o seu conceito inicial de filosofia trans
cendental a tim de poder tratar do pro
blema da possibilidade dos juizos sin
teticos a priori em geral, o artigo exa
mina a maneira como a terceira Critica 

insere-se nesse projeto. Em seguida, e 
proposta uma reconstruyao dos mo
mentos sintaticos dos juizos sinteticos 

a priori de gosto, como fio condutor 

para o estudo do significado e das con
di<;:oes de validade desses juizos. 0 re

sultado principal aJcanyado e que OS 

juizos de gosto tern estruturas sintatica 
e semantica profundas, que sao muito 
mais complexas que as suas estruturas 
aparentes, que nao podem ser explici
tadas no quadro da 16gica silogistica e 
em virtude das quais esses juizos dife
rem, de maneira significativa, dos juizos 

sinteticos a priori te6ricos e praticos. 
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Abstract 

After showing that and how Kant has 
extended his original concept of tran
scendental philosophy in order to be 

able to cope with the problem of possi
bility of synthetic a priori judgments in 
general, the present article determines 
the place which is occupied by the third 
Critique within this project. It offers 
next a reconstruction of syntactic mo

ments of synthetic a priori judgements 

of taste as a guide to the study of their 

meaning and conditions of validity. The 

main result achieved is that these judg
ments have profound syntactic and se
mantic structures which an; much 
more complex then their surface struc
tures, which cannot be explained in 
terms of syllogistic logic and by which 
they differ significantly from other syn

thetic a priori judgments, both theoret
ical and practical. 

I 

A Racionaliza~ao da Natureza e 
a Naturaliza~ao da Razao na Critica 
da Faculdade de Julgar * 

Julio Cesar Ramos Esteves 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

Urn dos mais intrincados problemas da filosofia kantiana e o da relacyao 

entre os conceitos de natureza e de liberdade. Isso se deve ao fato de que, 

diferentemente de outras concepcy6es na h.ist6ria da f!losofia, Kant nao esta 

disposto a abrir mao da radicalidade nas pretens6es erguidas para os con

ceitos em questao. Assim, por urn ]ado, contra o que contemporaneamente 

se convencionou chamar de teorias da liberdade em sentido compatibilis

ta, Kant nao aceita uma solucyao para o problema da relacyao entre natureza 

e liberdade, na qual esta ultima seria reduzida a uma mera especie da pri

meira, transformando-se no que ele chama de liberdade de urn "girador de 

espeto de grelhar" (Bratenwender).l Pelo contrario, a liberdade defendida 

por Kant, ja na Critica da Raziio Pura (A 534/B 562), e a va.riante transcen

dental e absoluta, ainda que aplicada as condicy6es da vontade de urn ser 

racional finito . Em outras palavras, Kant introduz urn conceito de liberda-

• Uma versao preliminar deste texto foi apresentada no Col6quio "Problemas abertos da 3• 
Critica': organizado pelos Profs. Zeliko Loparic e Marcos MUller e realizado na UNICAMP. 
Gostaria de aproveitar a ocasiao para expressar meus agradecimentos aos organizadores e demais 
participantes do Col6quio pelas criticas e sugestoes que me foram apresentadas, das quais busquei 
dar conta no presente artigo, tanto quanta minha capacidade assim o permitiu. 
1 Cf. Critica da Razilo Pratica A 174. Utilizo as siglas usuais nas cita~oes : CRP, para a Critica da 
Razilo Pura; CRPr, para a Critica da Razao Pratica; CFJ, para a Critica da Faculdade de ]ulgar; FMC, 
para a FundarnentafiiO da Metafisica dos Coshlrnes. Alem disso, quando necessaria, utilizo as letras 
A e B para indicar a pagina~ao da primeira e da segunda edi~ao de algumas dessas obras. 
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de incompatibilista, o que, tradicionalmente, sempre teve como implica

c;:ao a falsidade do determinismo causal universal. Entretanto, por outro la

do, ainda nessa mesma obra, vemos claramente que Kant nao esta disposto 

a abrir mao da validade irrestrita do principia segundo o qual todas as mu

danc;:as e ocorrencias no mundo fenomenal, inclusive as ac;:oes da vontade 

humana supostamente livre, encontram suas condic;:oes necessarias e sufi

cientes em causas naturais antecedentes no tempo.2 

A defesa acirrada dessas duas especies de causalidade colocou 

para Kant o assim chamado problema da compatibilidade de natureza eli

berdade. Segundo a interpretac;:ao tradicional, a soluc;:ao kantiana consisti

ria em mostrar, contra todas as aparencias, que esses tipos de causalidade 

podem perfeitamente coexistir !ado a !ado, apesar da radicalidade de suas 

pretensoes, sem entrarem em contradic;:ao entre si. Ainda de acordo com a 

interpretac;:ao tradicional, grac;:as ao seu idealismo transcendental, o classi

co problema da conciliac;:ao entre natureza e liberdade encontraria em 

Kant uma soluc;:ao satisfat6ria. Pois, a possibilidade de atribuir uma liber

dade incompatibilista a determinados agentes no interior da natureza, sem 

causar qualquer dano a conexao dos fen6menos segundo o determinismo 

causal estrito, fundar-se-ia numa simples aplicac;:ao da distinc;:ao geral 

transcendental fenomeno/noumenon a uma subclasse dos fenomenos, a 

saber, as ac;:6es humanas. Desse modo, embora nossas ac;:6es, enquanto 

ocorrencias no espac;:o e no tempo, tenham de ser consideradas como sub

metidas as condic;:6es causais fenomenais impostas pela segunda analogia, 

nada impede considera-las tambem em relac;:ao com uma causalidade nou

menal e inteligivel, isenta das condic;:oes temporais e, por conseguinte, li 

vre. 0 suposto sucesso da soluc;:ao oferecida por Kant, pelo menos tal co

mo usualmente interpretada, dever-se-ia ao fato de que essa doutrina das 

duas maneiras de considerar a causalidade de um mesmo e (mica agente, a 

saber, ora do ponto de vista noumenal e inteligivel, ora do ponto de vista 

fenomenal e sensivel, faria com que natureza e liberdade ficassem a cada 

vez confinadas nos seus ambitos pr6prios, sem jamais terem a oportunida

de de competir ou entrar em conflito entre si. Nas palavras de Allen Wood, 

a liberdade incompatibilista defendida por Kant seria compatibilizada com 
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o seu determinismo causal estrito, da mesma maneira pela qual urn casal 

que vive em conflito pode ser compatibilizado: eles s6 sao compativeis se 

forem postos em mundos, conforme o caso, em casas separadas.J 

Em minha tese de doutorado, opus-me a interpretac;:ao tradicio

nal, procurando mostrar que, pelo que podemos depreender de uma leitu

ra atenta dos textos da CRP, para nao mencionar os dedicados exclusiva

mente a ftlosofia moral, Kant nao tinha em vista propriamente compatibi

lizar natureza e liberdade, se se entende por isso a intenc;:ao de mostrar que 

essas duas especies de causalidade podem coexistir pacificamente, sem en

volverem nenhuma contradic;:ao. Pelo contrario, ao menos no que tange a 

causalidade da vontade humana na medida em que e (supostamente) de

terminada pela razao, procurei mostrar que natureza e liberdade se encon

tram de fato numa contradic;:ao ou antinomia. Minha divergencia com os 

interpretes tradicionais consistiu principalmente em desafiar a concepc;:ao 

de que essas duas causalidades nao entrariam em competic;:ao entre si. Pais, 

de fato, tudo estaria bern, se, como pretende Allen Wood, natureza e liber

dade ficassem confinadas nos seus respectivos dominios ou nas respectivas 

"casas", sem a possibilidade de uma interferir na outra. Ora, mas e isso jus

tamente o que Kant nao esta disposto a conceder. Com efeito, as declara

c;:oes feitas ja na Dialetica da CRP mostram claramente que a causalidade 

livre da razao, Ionge de estar confinada ao mundo noumenal, deve antes 

poder fazer uma diferenc;:a no mundo fenomenal, de tal modo que seja 

2 Isso fica claro na prova do principio de causalidade eficiente na segunda analogia da exper-
iencia (cf. CRP A 189/B 232 e segs.). 

3 Cf. "Kant's Cornpatibilism" in: Self and Nature in Kant's Philosophy, Alien W. Wood, ed., Itha
ca and London: CorneU University Press, 1984, p. 75. Uma excelente exposi~iio e defesa dessa Linha 
de interpreta~ao tradicional, que por isso mesrno permite ver com clareza todas as suas deficien
cias, pode ser encontrada no livro de H. Allison, Kant's Theory of Freedom, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990, sobretudo no capitulo 2. Urn dos problemas mais graves criados por essa 

interpreta~iio "compatibilista" esta em ter encorajado a tcntativa, diga-se de passagem, completa
mente equivocada , de aproximar a concep~ao kantiana da Jiberdade de uma versiio contem
poranea do cornpatibilismo, inspirada no monismo an6malo davidsoniano (cf., a esse respeito, R. 
Meerbote, "Wille and Willkiir in Kant's Theory of Action': in: Interpreting Kant, Moltke S. Gram 
(ed.) , Iowa City: University of Iowa Press, 1982, pp. 138-63; cf. tam bern H. Hudson, Kam's Com
patibilism, Ithaca and London: Cornell University Press, 1994). 
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possfvel gerar condicionais contrafactuais subjuntivos concernentes a 

mesma. 

0 que quero dizer com esta ultima expressao e os problemas que 

daf decorrem podem ficar mais claros, se considerarmos algumas passa

gens relevantes da Dialetica da CRP. Assim, por exemplo, Kant escreve que, 

quando ponderamos as ac;:oes de urn ponte de vista pratico (in praktischer 

Absicht), "achamos, ou pelo menos acreditamos achar, que as ideias da ra

zao realmente provaram ter causalidade com respeito as ac;:oes do homem 

enquanto fenomenos, e que estas aconteceram porque foram determina

das niio por causas empiricas, mas sim por principios ( Grunde) da razao".4 

Kant acrescenta que nossos juizos de imputabilidade estao fundados justa

mente nessa pretensao de que a razao pode fazer uma diferenc;:a, "pois que, 

nesse caso, talvez nao deveria ter ocorrido tudo aquilo que ocorreu de 

acordo com o curse da natureza e que inevitavelmente teria de ocorrer se

gundo seus fundamentos empfricos".s E, tratando do famoso exemplo ·da 

mentira maldosa, Kant conclui que nossa "censura se funda sobre uma lei 

da razao por meio da qual se encara esta ultima como uma causa que, sem 

levar em conta todas as condic;:oes empfricas mencionadas [p.ex., uma in

fancia in feliz, etc.], poderia e deveria determinar diversamente o compor

tamento do homem ( ... ),[de tal modo] que, agora, no memento em que 

mente, ele e totalmente culpado".6 

Assim, de acordo com a concepc;:ao kantiana da causalidade livre 

da razao, determinadas series no mundo fenomenal ocorreram, conforme 

o caso, teriam podido ocorrer, porque a razao, e niio condic;:oes causais na

turais, assim o determinou, conforme o caso, teria podido determinar. 

Ora, evidentemente, tudo isso e desafiado pelo principia de causalidade 

natural, cuja validade para todas as series fenomenais sem excec;:ao e defen

dida pelo pr6prio Kant, de modo a tornar possivel gerar condicionais con

trafactuais tambem relativamente ao mesmo. Com efeito, a lei da natureza 

traz consigo a implicac;:ao de que a liberdade nao pode alterar em nada o 

curse das coisas, pois tudo o que ocorreu, por exemplo, a mentira maldo

sa, s6 nao teria ocorrido, ou teria ocorrido de uma forma modificada, se 

determinadas condic;:oes causais antecedentes nao tivessem ocorrido. 
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Entretanto, poder-se-ia objetar que, muito embora as afirma

c;:oes de Kant parec;:am apontar para uma disjunc;:ao exclusiva, i.e. ou bern 

razao e liberdade, ou bern natureza, o grande artificio introduzido pelo 

idealismo transcendental estaria em possibilitar mostrar que as duas posi

c;:oes sao compativeis e nao exclusivas uma da outra. Pois, poder-se-ia ar

gumentar que, apesar de serem "materialmente" os mesmos, a saber, series 

de ocorrencias no mundo sensivel-fenomenal, os objetos que caem a cada 

vez sob os conceitos de natureza e liberdade seriam "formalmente" distin

tos.7 Com efeito, uma vez que o que conta como objeto na filosofia trans

cendental e caracterizado como correlate dos nossos meios de conheci

mento ou condic;:oes de acesso,8 en tao poderlamos dizer que descric;:oes que 

fizessem uso de quadros categoriais distintos teriam nessa medida diferen

tes objetos. Em que medida isso representaria uma soluc;:ao satisfat6ria pa

ra o problema da compatibilizac;:ao, e algo que pode ser estabelecido com 

base numa reflexao sobre proposta semelhante, claramente inspirada no 

idealismo transcendental compreendido como uma distinc;:ao de modes de 

descric;:ao de urn mesmo objeto, feita no contexte da teoria da ac;:ao por A.I. 

Melden.9 

Melden nos convida a imaginar urn motorista que se aproxima 

de urn cruzamento e que ergue o brac;:o indicando que vai mudar de dire

c;:ao. Por urn lado, o que temos e urn determinado movimento corporal (do 

brac;:o), ligado com deterrninadas intenc;:oes, desejos e convicc;:oes do moto

rista, numa palavra, com determinadas "raz6es" em sentido ample, no in

terior de urn sistema de regras sociais que dao esse significado precise a tal 

movimento, permitindo interpreta-lo como uma indicac;:ao de mudanc;:a 

4 Cf. CRP A 550/B 578 (grifado por mirn). 

5 Id. ib. 
6 Cf. CRP A 555/B 583 
7 Se compreendi bern, essa e uma das replicas do Prof. Guido de Almeida. 
8 Sobre o sentido epistemol6gico da no~ao de objeto em Kant, video artigo de H. Allison, 
"Things in themselves, Noumena, and the Transcendental Object': Dialectica 35 (1978), pp. 41-76. 

9 Cf. Free Action, London, 1961. 
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de direcrao. Pon!m, por outro !ado, quando o motorista ergueu o brayo, de

terminados musculos se contrairam, enquanto outros se distenderam, esti

mulados por impulsos nervosos transmitidos pelo sistema nervoso cen 

tral, como nos ensina a fisiologia. Desse modo, segundo Melden, de urn 1~
do, ao descreve-lo fazendo recurso a intencroes ou razoes em sentido am

plo, compreendemos aquele gesto como uma ayao intencional, e, de outro 

!ado, ao descreve-lo mediante referenda a processos neurofisiol6gicos, ex

plicamos o mesmo gesto como urn mero movimento corporal que tern 

suas causas como qualquer outro evento na natureza. Ora, por dizerem 

respeito a vocabularios ou "jogos-de-linguagem" completamente distintos, 

poderiamos afirmar que as duas descri<;:oes ou explica<;:oes teriam como 

objeto diferentes explananda, o que possibilitaria que coexistissem pacifi

camente entre si. 

Contudo, Davidson apontou para a deficiencia fundamental des

sa proposta de compatibiliza<;:ao, ao salientar que, embora somente a expli

ca<;:ao mediante raz6es, e nao aquela feita por processos neurofisiol6gicos, 

permita compreender e justificar uma ayao, disso nao se segue que a pri

meira nao seja tambem, e talvez necessariamente, causal. Com efeito, Da

vidson poe em relevo o fa to de que, para dizer que uma acrao e racionaliza

da ou justificada pela adu<;:ao de urn a determinada razao, nao e suficiente 

que esta Ultima esteja de algum modo presente no agente no momenta em 

que se da a a<;:ao. Assim, por exemplo, nao poderiamos dizer que exatamen

te aqueles movimentos corporais executados por nosso hipotetico motoris

ta tenham sido feitos para dar urn sinal de mudan<;:a de dire<;:ao, ainda que 

tais intencr6es estivessem presentes nele, se eles tivessem sido o resultado de 

urn espasmo muscular ou do fato do motorista ter subitamente visto urn 

amigo e acenado para o mesmo. Em suma, como escreve Davidson, "e es

sencial para a rela<;:ao entre uma razao e uma a<;:ao por ela explicada a no

<;:ao de que o agente executou a a<;:ao porque tinha essa razao", onde esse 

porque exprime, evidentemente, uma relacrao causaJ.IO E, com isso, volta

mas ao nosso problema: a explica<;:ao causal neurofisiol6gica e a explicacrao 

causal pela adu<;:ao de raz6es implicarao em condicionais subjuntivos con

trafactuais relativamente a urn mesmo processo corporal, minando a estra-
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tegia de compatibilizacrao. A meu ver, a conclusao consistente a ser retirada 

da obje<;:ao feita por Davidson e admitir a introdu<;:ao de uma forma de 

dualismo de causalidades incompativeis e excludentes entre si na teoria da 

acrao. Mas ele nao esta disposto a reviver de forma alguma o velho dualis

mo cartesiano, dedicando grande parte de sua obra posterior ao esforcro de 

mostrar que raz6es tern causalidade exatamente na medida em que sao to

ken-token identicas a processos fisico-fisiol6gicos, ou seja, nao propria

mente qua raz6es, incorrendo en tao numa forma de epifenomenalismo. 

Isso posto, temos de nos perguntar se os dois modos de descri

crao kantianos tambem implicariam, e talvez necessariamente, tais rela<;:6es 
causa is. 

Ora, segundo a interpretacrao tradicional, a suposta solu<;:ao 

compatibilista kantiana fundar-se-ia numa "simples" aplica<;:ao da distin

crao transcendental geral fenomeno/noumenon ao caso particular das 

a<;:6es humanas . De acordo com isso, seria o apelo ao modo de descricrao 

noumenal ou inteligivel que permitiria considerar as ay6es como Iivres em 

sentido transcendental, sem causar dano ao nexo causal natural. Contudo, 

como objetou L.W. Beck, see essa a estrategia de compatibilizacrao, entao 

Kant provou demasiado. Pois, como ele pr6prio teria de admitir, todo e 

qualquer agente causal fenomenal, e nao somente os agentes humanos, po

de ser considerado do ponto de vista noumenal e inteligivel. E ja que e este 

ultimo que abre espayo para atribuicrao da liberdade, en tao, se ha liberdade 

em alguma parte, ha liberdade em toda parte do mundo fenomenaJ.II Em 

suma, da "simples" aplicacrao da distincrao transcendental geral resultaria 

urn conceito de liberdade ubiquo, indiscriminado e, por isso mesmo, irre
levante. 

Para dar conta desse problema, e evidente que Kant tern de en

contrar urn criteria que permita recorrer de uma maneira conseqtiente e 

10 Cf. "Actions, reasons and causes", in: Essays on Actions and Events, Oxford University Press, 
1980,p. 16. 

II Cf. "Five CorJCepts of Freedom in Kan t': Philosophical Analysis and Reconstruction, Festschrift 
para Stephan Korner, 1987, p.42. 
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de direc;ao. Porem, por outro !ado, quando o motorista ergueu o brayo, de

terminados musculos se contrairam, enquanto outros se distenderam, esti

mulados por impulsos nervosos transmitidos pelo sistema nervoso cen

tral, como nos ensina a fisiologia. Desse modo, segundo Melden, de um.la

do, ao descreve-lo fazendo recurso a inteny6es ou razoes em sentido am

plo, compreendemos aquele gesto como uma ayiio intencional, e, de outro 

!ado, ao descreve-lo mediante referenda a processos neurofisiol6gicos, ex

plicamos o mesmo gesto como urn mero movimento corporal que tern 

suas causas como qualquer outro evento na natureza. Ora, por dizerem 

respeito a vocabuhirios ou "jogos-de-linguagem" completamente distintos, 

poderiamos afirmar que as duas descriy6es ou explicay6es teriam como 

objeto diferentes explananda, o que possibilitaria que coexistissem pacifi

camente entre si. 

Contudo, Davidson apontou para a· deficiencia fundamental des

sa proposta de compatibilizayiio, ao salientar que, embora somente a e:icpli

cayiio mediante razoes, e nao aquela feita por processos neurofisiol6gicos, 

permita compreender e justificar uma ayiio, disso nao se segue que a pri

meira nao seja tambem, e talvez necessariamente, causal. Com efeito, Da

vidson poe em relevo o fato de que, para dizer que uma ayao e racionaliza

da ou justificada pela aduyiio de uma determinada razao, nao e suficiente 

que esta Ultima esteja de algum modo presente no agente no momenta em 

que se da a ayiio. Assim, por exemplo, nao poderiamos dizer que exatamen

te aqueles movimentos corporais executados por nosso hipotetico motoris

ta tenham sido feitos para dar urn sinal de mudanya de direyao, ainda que 

tais inteny6es estivessem presentes nele, se eles tivessem sido o resultado de 

urn espasmo muscular ou do fato do motorista ter subitamente vista urn 

amigo e acenado para o mesmo. Em suma, como escreve Davidson, "e es

sencial para a relayao entre uma razao e uma ayao por ela explicada a no

yiio de que o agente executou a ayao porque tinha essa razao", onde esse 

porque exprime, evidentemente, uma relayao causal. 10 E, com isso, volta

mas ao nosso problema: a explicayao causal neurofisiol6gica e a explicayao 

causal pela aducrao de razoes implicarao em condicionais subjuntivos con

trafactuais relativamente a urn mesmo processo corporal, minando a estra-
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tegia de compatibilizayao. A meu ver, a conclusao consistente a ser retirada 

da objeyao feita por Davidson e admitir a introducrao de uma forma de 

dualismo de causalidades incompativeis e excludentes entre si na teoria da 

ayao. Mas ele nao esta disposto a reviver de forma alguma o velho dualis

mo cartesiano, dedicando grande parte de sua obra posterior ao esforyo de 

mostrar que razoes tern causalidade exatamente na medida em que sao to

ken-token identicas a processes fisico-fisiol6gicos, ou seja, nao propria

mente qua raz6es, incorrendo en tao numa forma de epifenomenalismo. 

Isso posto, temos de nos perguntar se os dois modos de descri

yao kantianos tambem implicariam, e talvez necessariamente, tais relay6es 
causais. 

Ora, segundo a interpretacrao tradicional, a suposta solucrao 

compatibilista kantiana fundar-se-ia numa "simples" aplicacrao da distin

crao transcendental geral fenomeno/noumenon ao caso particular das 

ay6es humanas. De acordo com isso, seria o apelo ao modo de descricrao 

noumenal ou inteligfvel que permitiria considerar as acroes como livres em 

sentido transcendental, sem causar dano ao nexo causal natural. Contudo, 

como objetou L.W. Beck, see essa a estrategia de compatibilizayao, entao 

Kant provou demasiado. Pois, como ele pr6prio teria de admitir, todo e 

qualquer agente causal fenom·enal, e nao somente os agentes humanos, po

de ser considerado do ponto de vista noumenal e inteligivel. E ja que e este 

ultimo que abre espayo para atribuicrao da liberdade, en tao, se ha Jiberdade 

em alguma parte, ha liberdade em toda parte do mundo fenomenal.II Em 

suma, da "simples" aplicacrao da distincrao transcendental geral resultaria 

urn conceito de liberdade ubiquo, indiscriminado e, por isso mesmo, irre
levante. 

Para dar conta desse problema, e evidente que Kant tern de en

contrar urn criteria que permita recorrer de uma maneira conseqiiente e 

10 Cf. "Actions, reasons and causes", in: Essays on Actiom and Events, Oxford University Press, 
1980,p. 16. 

11 Cf. "Five Concepts of Freedom in Kant': Philosophical Analysis and Reconstruction, Festschrift 
para Stephan Korner, 1987, p.42. 
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relevante ao fundamento inteligfvel e noumenal. Ora, isso seria faci l, se 

pudessemos supor urn acesso ao mundo inteligfvel, o que, contudo, e devi

damente interditado pela filosofia crftica. Entretanto, ha uma passagem na 

CRP, na qual Kant revela ter clareza da dimensao desse problema e da uni

ca resposta passive! segundo os padroes da filosofia crftica. Pois Kant afir

ma que, em bora por prindpio possamos supor urn carater inteligfvel co

mo "a causa transcendental do carater empfrico" exibido por todo e qual

quer agen te causal fen omena!, "podemos nos despreocupar quanta a [esse] 

tipo de fundamento (Grund)" (A 545/B 573), "a nao ser na medida em que 

aquele e indicado pelo carater empfrico como seu sinal (Zeichen) sensf

vel".12 Ora, prossegue Kant, ainda que "nao encontremos na natureza ina

nimada ou meramente animal nenhuma razao (Grund) para pensar urn 

outro poder (Vermogen) qualquer como condicionado de urn outro modo 

que nao o meramente sensfvel" (A 546/B 514), ha determinados agentes 

causais fenomenais, que atribuem a si mesmos urn modo de operac;ao 'e de 

ac;:ao "que nao pode ser imputado (geziihlt) a receptividade da sensibilida

de".13 Como resulta claro da sequencia do texto, o que se apresenta como 

completamente distinto do modo de operac;:ao sensfvel e naturale nada 

mais nada menos que a razao em sua causalidade. Pois, ~ causalidade da 

razao estao ligadas determinadas regras,14 representadas como imperati

vos, os quais se exprimem num dever (Sollen), que, como diz Kant, "nao 

tern absolutamente nenhum significado, sese tern diante dos olhos mera

mente o curso da natureza (A 547/ B 576). Em suma, o que serve a Kant 

como criteria do recurso conseqiiente e fecundo ao modo de descric;:ao 

noumenal e inteligfvel e a causalidade da razao, o que faz com que toda 

tentativa de compatibilizac;:ao necessariamente fracasse. Pois, em oposic;:ao 

a causalidade eficiente natural, ~ causalidade dos imperativos da razao cor

respondem contrafactuais subjuntivos que declaram "como necessarias ate 

mesmo ac;:oes, que, contudo, nao aconteceram e que talvez nao acontece

rao, mas pressup6em de todas, entretanto, que a razao possa ter causalida

de com referenda a elas; pais, sem isso, ela nao esperaria de suas ideias 

efeitos na experiencia" (A 548/B 576). E a unica maneira de evitar o malo

gro da suposta estrategia de compatibilizac;:ao e sustentando, em analogia 
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com Davidson, que a razao nao tern ca usalidade enquanto tal, e s im so

mente na medida em que pode ser de algum modo iden tificada com a cau

salidade fenomenal. E que na concepc;:ao kantiana se negue autonomia·a 

causalidade da razao (que se pense aqui no agir moral! ), e algo que ne

nhum kantiano Iucido pode susten tar.'s 

Desse modo, liberd ade e natureza sao concebidas por Kant co

mo estando numa relac;:ao de riva lidade e competic;:ao entre si relativamen

te a determinadas series no mundo fenomenal, e nao numa convivencia 

pacifica e feliz, como julga a grande m aioria dos interpretes. E, em contra

posic;:ao aos ultimos, cheguei a conclusao de que Kant nao pretendia mos

trar que natureza e liberdade nao sao contradit6rias entre si. Pelo contra

rio, no meu modo de ver, o que Kant quis antes mostrar e que nao e auto

contradit6rio reconhecer que prindpios que estao em competic;ao e opo

sic;:ao contradit6ria entre si sao igualmente justificados. E e exatamente 

com essa finalidade, que Kant lanc;:a mao do idealismo transcendental. 

Com efeito, Kant escreve que, sem a distinc;:ao transcendental, que consiste 

numa distinc;:ao de pontos de vista sabre os objetos no mundo fenomenal, 

com respeito a urn mesmo ente, por exemplo, a alma humana, eu niio 

poderia ao mesmo tempo dizer que sua vontade e livre e que es ta sub

metida a necessidade natural , i.e. que e niio-livre, sem cair numa evi

dente contradi~ao. 16 

12 Cf. CRP A 546/B 574 (grifado por mirn ). Para uma analise mais pormenorizada de toda essa 
passagem, incluindo uma interpreta~ao dessa intrigante referencia a urn "si nal sensivel" de urn 
"carater inteligivel'; vide meu artigo "Kant tinha de compatibilizar natureza e Liberdade no ulteri
or da filosofia critica? '; Studia Kantiana, vol1 , nn2, pp. 53-70. 
13 Cf. CRP A 547/ B 575. 

14 Deve-se notar que a causalidade da razao man tern sua especificidade, mesmo quando as re

gras segundo as quais opera sao retiradas em ultima analise do conhecimento da natureza. Volta rei 
a esse ponto mais adiante. 

15 E nisso que consiste basicamente mi.J1ha critica aos interpretes de Kant inspirados no monis
mo an6malo davidsoniano (cf. nota 3). Naturalmente, millha i nterpreta~ao traz como imp lica~o 
que Kant se compromete com uma especie de dual ismo de ca usalidades incompativeis entre si 
operando no mundo fenomenal. 

16 Cf. CRP B XXVII (g rifado por mim). 
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0 que busco preservar com minha proposta de interpretac;:ao eo 

carater de principios constitutivos que Kant atribui em igual medida tanto 

a causalidade natural quanto a liberdade.l7 E isso s6 e possivel, particular

mente no que tange a liberdade, se a retiramos de seu isolamento noume

nal e lhe concedemos a possibilidade real de produzir determinadas series 

no mundo fenomenal. 

Assim, a soluc;:ao para o problema da conciliac;:ao entre natureza 

e liberdade por mim atribuida a Kant guarda uma semelhanc;:a com aquela 

apresentada por Descartes para o problema da conciliac;:ao entre o livre-ar

bitrio humano e a noc;:ao da presciencia e pn!-ordenac;:ao divina.l 8 Com 

efeito, reconhecendo com toda a clareza e distinc;:ao que a onipotencia de 

Deus nos obriga a admitir nao s6 que Ele conhece tudo o que e ou que se

ra, e sim tambem que Ele quer que inevitavelm~nte assim o seja, de urn !a

do, ao mesmo tempo em que concede que a liberdade e a indiferenc;:a de 

que temos consciencia em n6s de urn modo igualmente claro e distinto es

tao por ai mesmo plenamente asseguradas, de outro lado, Descartes se abs

tem de oferecer uma resposta, limitando-se a afirmar que seria insensate 

duvidar de coisas que conhecemos claramente, s6 porque, em virtude de 

nossa limitac;:ao, somos incapazes de compreender a possibilidade de sua 

relac;:ao. Analogamente, segundo Kant, tudo o que o fil6sofo pode fazer e 

justificar a pretensao da lei da natureza, segundo a qual tudo no mundo fe

nomenal e completamente determinado por condic;:oes causais naturais, 

por urn lado, e a pretensao contraditoriamente oposta erguida pela causa

lidade livre da razao, segundo a qual nem tudo no mesmo mundo fenome

nal, por exemplo, as (supostas) ac;:oes morais, e determinado por causas 

naturais, por outro lado, sem que por isso mesmo esteja incorrendo, ele, o 

fil6sofo, numa autocontradic;:ao. Para alem disso, este ultimo nao pode 

avanc;:ar, pois, para falar com Wittgenstein, e nesse ponto que esta a rocha 

em que bate a pa da explicayao filos6fica.t9 
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Embora talvez seja o maximo que o fil6sofo possa fazer relativamente ao

problema em questao, tal soluc;:ao pode parecer a muitos insatisfat6ria. Na 

verdade, o proprio Kant parece nao ter ficado satisfeito com ela. Sinal disso 

e que ele retorna a esse problema na Introdur;:ao a Critica do ]uizo. Assim, 

Kant recorda que a CRP provara a possibilidade de se pensar a coexistencia 

de ambas as legislac;:oes, a saber, a legislac;:ao pela liberdade e a legislac;:ao da 

natureza, no mesmo sujeito, sem cair em (auto)contradic;:ao, muito embora 

"os seus efeitos no mundo sensivel se limitem incessantemente".2o Median

te esta ultima expressao, Kant esta justamente fazendo referencia a rivalida

de e competic;:ao entre causalidade naturale causalidade livre, relativamen

te a autoria de certos efeitos no mundo sensivel. Pois, segundo Kant, embo

ra "o sensivel nao possa determinar o supra-sensivel no sujeito: o oposto e, 

contudo, possivel ( ... ), e eo que ja esta contido no conceito de uma causali

dade pela liberdade, cujo efeito deve acontecer no mundo sensivel confor

me as suas leis formais". 21 Assim, mais uma vez em contraposic;:ao aos inter-

17 Nesse ponto, minha discordancia se volta principalmente contra a interpreta<;:iio proposta 
por Lewis White Beck, que julga poder solucionar a antinomia de natureza e liberdade a luz do 
que ele presume sera solu<;:ao do conflito entre a explica<;:ao causal teleol6gica e a explica<riio 
causal mecanica na Crftica da Faculdade de ]ulgar (CFJ), a saber, reduzindo a primeira a urn 
mero conflito entre principios regulativos da nossa reflexao sobre os objetos (cf. a esse re
speito, A Commentary on Kant's "Critique of Practical Reason", Chicago: University of Chicago 

Press, 1960, pp. 192-4) . 
18 Cf., a esse respeito, Les Principes de Ia Philosophie, § 41. Devo essa indica<;:iio ao Prof. 
Ulysses Pinheiro. 
19 Assim, segundo Kant, tudo o que cabe ao ftl6sofo mostrar e que, por principia e de uma 
maneira geral, e verdade que somos livres, malgrado a validade universal e irrestrita do princi
pia de causalidade natural para os fenomenos, incluindo ate mesmo nossas a<;:oes. Ja no que 
tange as situa<;:oes particulares, "a moralidade pr6pria das a<;:oes (merito e culpa), mesmo a do 
nosso proprio comportamento, permanece-nos totalmente oculta. ( .. . ) Pois quanto disso se 
deve imputar ao efeito puro da liberdaoe, quanto a simples natureza, e quanto ao defeito do 
temperamento, do qual nao see culpado, ou a feliz constitui<;:ao (merito Jortunae) do mesmo, 
eis algo que ninguem pode prescrutar (ergriinden) e, conseqlientemente, tam bern nao julgar 

(rich ten) com toda justi<;a" (CRP A 551 /B 579). 
20 CFJ B XVIII. 
21 CFJ B LIV 

Studia Kantiana 3( I ):91-124 , 200 I 101 



A Racionaliza <;: iio d a Natureza e a Naturalizayiio da Razao na C ritica da Faculdade de Julgar 

102 

pretes que julgam poder compatibilizar natureza e liberdade confinando a 

ultima num mundo noumenal distinto, onde ela nao poderia interferir na 

primeira, Kant afirma que o proprio conceito de uma causalidade livre ja 

traz consigo a possibilidade real de influencia. Na verdade, para ser mais 

preciso, e como fica clara em outra passagem da Introdurao publicada, tra

ta-se de uma necessidade de possibilidade de interferencia, ja que e uma 

exigencia contida no proprio conceito de causalidade livre e em suas leis 

formais, ou seja, na lei do dever moral. Pois, como escreve Kant, 

ainda que na verdade subsista urn abismo intransponivel entre o do

minio do conceito de natureza, enquanto sensivel, e o do conceito de 

liberdade, como supra-sensivel, de tal modo que nenhurna passagem e 
possivel do primeiro para o segundo ( ... ), contudo, este ultimo deve 

ter uma influencia sobre aquele, i.e. o conceito de liberdade deve tor

nar efetivo no mundo dos sentidos o fim colocado pelas suas leis, e a 

natureza, por conseguinte, tern que poder ser pensada de tal modo que 

a conformidade a leis da sua forma concorde pelo menos com a possi

bilidade dos fins que devem ser realizados nela segundo leis da liber

dade.22 

0 que temos aqui mais uma vez e a colocac;:ao do que pode ser 

chamado de problema de compatibilidade entre liberdade e natureza. Com 

efeito, segundo Kant, a necessidade de possibilidade de influencia da liber

dade sabre a natureza traz consigo a possibilidade necessaria de pensar a 

ultima como apresentando uma certa compatibilidade com a realizac;:ao de 

fins prescritos pelas leis daquela, i.e. pela lei moral. Contudo, para H. Alli

son, Kant estaria lidando com dois problemas distintos concernentes a re

lac;:ao entre natureza e liberdade na CRP e na CFJ, respectivamente.23 Con

cordando em parte com Allison, buscarei mostrar que o que esta exposto 

na Introdurao da CFJ e urn problema que teve de ser deixado em aberto 

pelas duas primeiras Criticas e que, em seu esforc;:o para dar conta dele na 

ultima Critica, Kant acabou sugerindo uma nova resposta para o problema 

da compatibilidade entre natureza e liberdade. 

Studia Kantiana 3(1):91 · 124. 2001 

Julio Cesar Ramos Esteves 

Pois, de fato, e preciso reconhecer que o problema da compatibi

lidade apresenta contornos diferenciados na CFJ. Sinal disso e que, dife

rentemente do que fizera nas duas Crfticas anteriores, Kant parece agora 

julgar que ele nao pode ser adequadamente tratado com base tao-somente 

na distinc;:ao transcendental fen6meno/noumenon. Pois, alem do idealis

mo transcendental, a possibilidade de influencia da liberdade sabre a natu

reza de algum modo pareceria agora exigir ainda a introduc;:ao do princi

pia teleologico, a saber, o principia da conformidade a fins da natureza 

(Zweckmiifiigkeit der Natur). 

Para compreender corretamente os contornos do problema na 

versao em que aparece na CFJ, e conveniente trac;:ar urn paralelo com urn 

problema teorico por ela tratado, e que e urn desdobramento de urn pro

blema herdado da CRP. Pois, inicialmente, Kant introduz o principia da 

conformidade a fins da natureza para dar conta de urn problema episte

mologico, que consiste no seguinte. A primeira Critica obteve como resul

tado da deduc;:ao transcendental na Analitica dos Conceitos, que o multiple 

da intuic;:ao empirica no espac;:o e no tempo esta necessariamente subsumi

do sob conceitos de objetos, i.e. sob as categorias ou conceitos puros do 

entendimento, como condic;:ao de distinguir entre a ordem subjetiva das 

percepc;:oes e a ordem objetiva dos eventos no mundo, que por sua vez e 

condic;:ao da consciencia de si epistemica.24 Na Analitica dos Principios, e 

tendo como pressuposto aquele juizo geral obtido na deduc;:ao transcen

dental, Kant fornece provas sobre o modo especifico como cada categoria 

serve para a distinc;:ao necessaria entre a ordem subjetiva das percepc;:oes e 

a ordem objetiva dos eventos no mundo. Essas provas estabelecem que o 

mundo fenomenal e constituido de substancias interagindo reciprocamen-

22 CFJ B XIX-XX 
23 Cf. "The gulf between nature and freedom and nature's guarantee of perpetual peace': in: Pro
ceedings of the Eighth International Kant Congress, pp. 38-49. 
24 Para uma discussao pormenorizada dessa questao, vide Julio Esteves, "A dedw;:ao transcen
dental no§ 16 da Critica da Razao Pura", in: SfnteseNova Fase, Belo Horizonte, vol. 23, nll 72, 1996, 

pp. 13-36. 
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te entre si de acordo com leis de causalidade natural eficiente. A partir dal, 

ja e possivel projetar urn sistema da natureza, s6 que unicamente segundo 

os principios transcendentais validos a priori, perfazendo uma unidade 

puramente formal. Ora, o problema e que as substancias e leis particulares 

constituidas pela aplicayao daqueles principios transcendentais formais 

universais poderiam exibir uma multiplicidade e heterogeneidade infinita 

entre si, a qual tornaria impossivel projetar urn sistema das leis da natureza 

do ponto de vista empirico e uma taxonomia das substancias segundo ge

neros e especies. Desse modo, abandonados aos resultados obtidos na CRP, 

nao poderiamos excluir a possibilidade de que a natureza apresentasse ao 

conhecimento uma unidade puramente formal ao nivel transcendental e 

urn completo caos ao nivel empirico. Ora, como urn complemento neces

saria a Analitica da CRP e para evitar essa conseqtiencia indesejavel, a CFJ 

introduz o principia da conformidade a fins da natureza, segundo o qual, 

as leis ernpiricas particulares, a respeito daquilo que nelas e deixado in

determinado por aquelas leis [ transcendentais], tern que ser considera

das segundo urna tal unidade, igualrnente como se urn entendimento 

(ainda que nao o nosso) as tivesse dado em favor de nossa faculdade de 

conhecimento, para tornar possivel urn sistema da experiencia segundo 

leis naturais particulares.zs 

Ao Iongo de toda a CFJ, Kant nao deixa de salientar que esta con

ferindo urn status de principia meramente regulativo ao principia da con

formidade a fins da natureza, como e tornado clara na passagem acima 

mediante a expressao "como se". Segundo Kant, temos de refletir sobre os 

produtos e as leis particulares da natureza ja constituidos pelos principios 

do entendimento, como se tivessem sido dispostos por urn entendimento 

que nao o nosso, o qual excluiria a possibilidade de uma heterogeneidade e 

dessemelhanya absoluta entre os mesmos, de maneira a favorecer o traba

lho de sistematizayao empirica. 

E preciso acrescentar ainda que Kant introduz nao apenas isso 

que ele pr6prio chama de prindpio da conformidade a fins formal da na-
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tureza, que deve dar conta da possibilidade de erigir urn sistema empirico 

das leis naturais particulares e uma taxonomia das substancias. Pois, a uni

dade formal transcendental possivel mediante a aplicayao dos principi~s 

do entendimento universais nos faz tambem perder de vista a especifici

dade exibida por determinadas substfmcias no modo de causalidade que 

opera no seu interior. Mais exatamente, a aplicayao dos principios trans

cendentais nao permite estabelecer nenhuma distinyao entre substancias 

inanimadas submetidas a causalidade mecanica e organismos vivos, cuja 

disposiyao interna parece ser antes regulada por urn principia de causali

dade finalista ou teleol6gica. Para poder captar essa especificidade de cer

tos produtos na natureza, a saber, os organismos eo modo de causalidade 

neles operante, Kant introduz o principia da conformidade a fins real da 

natureza.26 

Se ha urn paralelo entre o funcionamento do principia da con

formidade a fms da natureza no contexte te6rico com o seu funcionamen

to no contexte pratico, entao, tambem neste ultimo caso, o recurso a esse 

principia regulador da reflexao deve pressupor algo ja constituido pelo 

que aqui poderiamos chamar de principios transcendentais praticos, dos 

quais aquele serviria como complemento de algum aspecto nao captado 

ou deixado em aberto pelos mesmos. Ora, no que tange a filosofia pratica, 

pelo menos duas coisas podem ser pressupostas como estabelecidas ante

riormente a CFJ, a saber: 1) que a razao pura e pratica, i.e. que a razao pu

ra, independentemente de m6veis sensiveis, fornece principios constituti

vos das ay5es com validade incondicional, ou seja, as leis do dever moral; e 

2) partindo do prindpio de que dever implica poder, Kant ja esta em con

diy6es de afirmar que a vontade humana, mesmo tendo de ser considerada 

como uma causalidade no mundo sensivel-fenomenal, pode cumprir o 

que a lei do dever lhe ordena, posto que possui a propriedade da liberdade 

(transcendental), sendo capaz de comeyar a partir de si, i.e. espontanea-

25 CFJ B XXVII. 
26 CFJ §§ 62-3. 

Studia Kant iana 3( 1 ):9 1-1 24 , 200 1 105 

1 



A RadonaHza~ao da Natureza e a Naturaliza~iio da Raziio na Critica da Faculdade de Julgar 

106 

mente, determinadas series no mesmo mundo fenomenal. Assim, pelo me

nos no que tange as situa<;:6es de a<;:iio e vontades particulates, atraves das 

a<;:6es marais dos seres racionais finitos esta ja garantida anteriormente a 

CFJ a possibilidade real de influencia do supra-sensivel sobre o mundo 

sensivel, que esta apoiada num recurso a doutrina dos dois pontos de vista 

advogada pelo idealismo transcendental. Por que, entiio, Kant teria retor

nado a essa questiio na CF]? 0 que estaria faltando no tratamento dessa 

questiio e deveria ser complementado pela introdu<;:iio do principia da 

conformidade a fins da natureza na CF]? 

Ora, como podemos ver na passagem da IntrodufiiO a CFJ acima 

citada, o que ainda esta faltando seria algo que diz respeito a "possibilidade 

de certos fins prescritos peJas leis da liberdade", i.e. pela lei moral. Como 

fica clara mais a frente, os fins em questiio niio perfazem outra coisa seniio 

o "sumo bern no mundo, possivel pela liberdad.e"P Com efeito, o sumo 

bern e 0 conceito sob 0 qual Kant reline OS fins propostos pela lei moral e 
os da natureza sensivel, mas compativeis com a moralidade, ordenados e 

unificados pela razao em sua atividade peculiar de sistematiza<;:iio.28 Pois, 

segundo Kant, a obediencia universal e pontual a lei moral resultaria num 

estado de coisas que poderia ser descrito como "urn sistema de uma felici

dade proporcionalligada a moralidade, pois a propria liberdade, em parte 

movida, em parte restringida por leis morais, seria a causa da felicidade 

universal; conduzidos por tais principios, os proprios seres racionais se

riam os autores de seu proprio bem-estar duradouro, ao mesmo tempo em 

que seriam os autores do bem-estar dos outros".29 

Se o sumo bern eo resultado tendencial das a<;:6es marais parti

culates, entiio, como Kant insiste desde as duas primeiras Criticas, e urn 

clever moral se esfor<;:ar por realiza-lo. Porem, e na terceira Critica enos es

critos sobre filosofia da historia e filosofia politica, que o conceito do sumo 

bern como fim terminal (Endzweck) da criayiio, a saber, a existencia dos se

res racionais sob leis morais e a resultante felicidade aliada a virtude, deixa 

claramente de ser compreendido como expressando urn ideal individual e 

religioso, passando a ser tornado numa versiio secularizada e como urn 

ideal a ser buscado coletivamente.3° Naturalmente, seriio sempre indivi-
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duos em sua vida terrena que vao ser felizes e virtuosos, mas Kant se da 

conta de que isso so sera possfvel na medida em que a especie como urn 

todo venha a alcan<;:ar urn determinado nfvel de desenvolvimento.3I 

Isso posto, o problema a que o principia da conformidade a fins 

da natureza e chamado a dar conta no contexto da filosofia pratica pode 

ser assim formulado : se eu e todos os demais fizermos o que moralmente 

devemos, e eu ja sei que cada urn de n6s em particular pode fazer o que 

deve neste mundo, e licito esperar ter sucesso em alcan<;:ar o sumo bern na 

terra, ou seja, o fim a que tendencialmente conduz a obediencia pontual 

da lei moral por todos nas situa<;:6es particulares? Pois compreendo que e 

urn dever moral me esfor<;:ar por alcan<;:ar esse fim coletivo prescrito pela 

lei moral e que eu e os demais podemos fazer isso que compreendemos ser 

nosso clever, ja que somos livres. Porem, evidentemente, a consecu<;:iio des

se fim coletivo niio depende somente de mim, mas sim tambem da a<;:iio 

conjunta dos demais em conformidade com a lei moral. Ora, o problema e 

que eu niio tenho nenhuma garantia de que os outros, em virtude justa

mente de sua liberdade, comportar-se-iio em conformidade com a lei mo

ral. Mas eu niio posso perseguir racionalmente urn fim, se niio tenho ne

nhuma garantia de que posso alcan<;:a-lo.32 E para dar conta dessa garantia, 

introduzida como condi<;:iio de possibilidade de agir racionalmente, que 

Kant introduz o principia da conformidade a fins da natureza. E, por dar 

conta da possibilidade real de alcan<;:ar o sumo bern, agora concebido co

mo urn fim coletivo, podemos dizer que Kant confere ao principia da con

formidade a fins no contexto da filosofia pratica urn status semelhante ao 

dos postulados na segunda Critica. Em suma, o pressuposto e o de que de-

27 CFJ § 87. 

28 Sobre o conceito do sumo bern, vide CRP A 809/B 837 e segs., e CRPr A J 93 e segs. 
29 CRP A 809/B 837. 
30 CFJ § 87. 

31 Cf: por exemplo, "Ideia de uma hist6ria universal do ponto de vista cosmopolita", segunda 
propOSI~O. 

32 Cf. Allen Wood eo conceito do abmrdum practicum em Kant 's Moral Religion, Ithaca and 
London: Cornell University Press, 1970, especialrnente, pp. 22-3. 
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vemos e podemos refletir sobre a natureza como se ela favorecesse o alcan

ce do fim terminal da cria<;ao, no qual se reline o sistema dos fins possiveis 

pela moralidade, do mesmo modo que , no contexto te6rico, podemos . 

pressupor que a natureza favorecera o trabalho de sistematiza<;ao das leis 

particulares e classifica<;ao das substancias. 

III 

Como se sabe, a terceira Critica e os escritos kantianos sobre filosofia da 

hist6ria e filosofia politica exerceram grande influencia sobre o idealismo 

alemao. De fato, nao e dificil reconhecer a influencia desses escritos, por 

exemplo, na famosa frase de Hegel: "o real e rac_ional e o racional e real". 

Ora, a introdu<;ao do principia da conformidade a fins da natureza na fila 

sofia pratica kantiana e feita de acordo com duas estrategias distintas, que 

eu julgo adequado formular tomando por base a frase de Hegel e substi

tuindo "real" por "natural". Ou seja, minha tese e que, para dar conta da 

garantia da possibilidade da realiza<;ao do fim terminal da cria<;ao, Kant 

racionalizou a natureza e naturalizou a razao. Alem disso, em identifican

do de alguma maneira razao e natureza, numa dire<;ao ou noutra, Kant pa

rece ter nutrido a expectativa de que fosse possivel dar conta tambem do 

problema da compatibiliza<rao de liberdade e natureza. No que segue, pro

cederei a uma exposi<;ao e critica dessas diferentes estrategias, no que tange 

a solu<;ao do problema da compatibiliza<rao. 

Comecemos pelo que estou chamando de "racionaliza<;ao da na

tureza". Em Kant, assim como em Hegel, a racionaliza<rao do real ou dana

tureza consiste na aplica<;ao de conceitos da razao aos acontecimentos no 

interior da hist6ria,33 na reda<;ao de uma hist6ria a priori, de modo a evi

denciar que o que e, esta plenamente conforme ao que deve ser segundo as 

prescri<;5es da razao. Assim, embora eu nao tenha nenhuma garantia de 

que os demais vao livremente decidir concorrer para a consecu<;ao daquele 

fim coletivo prescrito pela razao pratica, tenho alguma garantia de que te

rei sucesso em minhas a<;5es, mesmo contra e a despeito de sua vontade li-
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vre, porque a natureza fara com que os homens finalmente entrem numa 

"sociedade civil que administre universalmente o direito", de modo que a 

liberdade ( externa) de cada urn possa coexistir com a liberdade dos o~
troS. 34 E, embora ainda nao constitua propriamente o sumo bern, a insti

tui<;ao de uma sociedade civil perfeita entre os povos e condi<;ao de possi

bilidade de realiza<rao do mesmo. Pois, segundo Kant, ela e chamada a dar 

conta de urn problema que amea<;:a paralisar ou mesmo destruir os esfor

<;:os da humanidade em busca do esclarecimento (Aufklarung) e aperfei
<;:oamento moral. 

Segundo Kant, os homens exibem duas tendencias antag6nicas, 

que ele caracteriza como sendo a expressao de uma "insociavel sociabilida

de".35 De urn lado, os homens apresentam uma propensao (Hang) a se as

sociar, ja que s6 assim podem desenvolver plenamente suas disposi<;:6es ra

cionais, que exigem treino, aprendizado, etc., enfim, coisas possiveis s6 no 

seio de uma sociedade. De outro lado, eles tambem tern uma propensao a 

se sobressair sobre os outros, pelas tendencias egoistas de poder, cobi<;a, 

etc. Assim, os homens nao podem viver isolados, mas tambem nao se su

portam. A solu<;:ao e encontrar urn meio de regular a convivencia entre 

eles, sem, contudo, eliminar a rivalidade eo antagonismo. Pois esse anta

gonismo, e mesmo as guerras como sua expressao mais dramatica, pode 

ser considerado como mola propulsora do desenvolvimento das disposi

<;5es racionais; urn estado de paz arcadico s6 faria paralisar as for<;as criati

vas numa improdutiva letargia. Desse modo, e preciso assegurar a conti

nua<;:ao da rivalidade e antagonismo entre os homens, de modo que os 

conflitos dai resultantes sejam resolvidos por meios ou instancias Jegais 

universalmente reconhecidas, e nao por guerras. Pois estas ultimas, ou me

lhor, a continua prepara<;ao para elas que se faz num estado de paz que na-

33 . C~mo se.sabe, para Kant, a hist6ria e uma disciplina natural como a biolog ia , a fisica, etc., 
pOls dtz respe1to ao hom em considerado como fen6meno. 
34 Cf. "Ideia .. .': especialmente quarta e quinta proposic;:oes. 
35 Cf. "Ideia .. :: quarta proposic;:ao. 
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da mais e que a suspensao tempon1ria das hos tilidades, com vistas a reto

mada posterior da guerra, esgota todas as energias produtivas, ja que o es

for~o de guerra desvia recursos vitais para a educa~ao e a evolu~ao do mo~ 

do de pensar e de agir dos cidadaos, impedindo o esclarecimento dos roes

mos. 

Ora, algumas passagens dos textos kantianos dedicados a um a 

filosofia da hist6ria parecem indicar que a solu~ao do mencionado proble

ma deveria advir, dialeticamente, pura e simplesmente das mesmas fontes 

das quais ele surgiu. Ou seja, tudo se passa como se, atraves do "arti ficio 

ardiloso" da propria insociavel sociabilidade, a providencia oculta na natu

reza fizes se com que os homens finalmente se reunissern sob urna comuni

dade legal universal administradora daquele antagonismo inevitavel e de

sejavel. Contudo, uma leitura atenta desses mes!l1os textos mostra que nao 

devemos esperar demasiado da providencia da natureza, no que tange a 
solu~ao do problema colocado por aquelas tendencias antagonicas. Pois, 

para come~ar, supor que a sociedade civil perfeita que administre univer

salmente o direito entre os povos seja urn estado de coisas que va ter Iugar 

pura e simplesmente em virtude daquel e artiffcio ardiloso equivaleria a 

conferir a conforrnidade a fins da natureza o status de principia constituti

vo. E isso, como foi dito, e algo que Kant, ate onde sei, em franca oposi~ao 

a Hegel, nao cessa de negar. Alias, ja desde a CRP (A 689/B 717), Kant se 

op6e a urn uso constitutive de ideias como a de ser supremo ou providen

cia, em Iugar de urn uso meramente regulative das mesmas, posto que dis

so resultaria a falacia da assim chamada "razao pregui~osa" (ignava ratio ): 

se foro destino natural da humanidade finalmente se reunir sob a egide de 

uma constitui~ao legal universal, entao isso ocorrera, quer eles se esfor 

cern, quer nao se esforcem para isso. Ora, se, em seus opusculos sabre fila 

sofia politica e filosofia da hist6ria, Kant estivesse partilhando disso que ele 

outrora denunciara como uma falacia, en tao seria absolutamente incom

preensivel que aqueles tivessem tido 0 carater de escritos destinados a di

vulga~ao e propaga~ao de certas ideias, como a de liberdade de expressao e 

de urn tratado fundando uma paz perpetua, e tivessem sido publicados em 

revistas e peri6dicos, cujo alcance ia muito alem do mundo academico. 36 
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Pois, se o esclarecimento juntamente com suas condi~oes de possibilidade 

sao algo que a natureza quer irresistivelmente, entao seria completamente 

irrelevante que tanto homen s-de-estado quanta cidadaos tomassem co~
tato com aquelas ideias. Mais importante ainda, sese levasse a serio a su

gestao aparentemente expressa em frases como: "a natureza impele os ho

mens irresistivelrnente para a Republica" ou "a natureza for~a os homens a 

se reunirem sob a egide de urn estado republicano", contidas tanto na 

"Ideia ... " quanta em Para a Paz Perpetua, poder-se-ia replicar que e plausi

vel sustentar que o antagonismo e suas conseqiiencias nefastas acabem por 

l~var os homens a submissao a coer~ao de leis publicas, com a ressalva, po

rem, de que, concebido como o resultado de urn processo puramente na

tural, ficaria indeterminado que especie de Estado elas contituiriarn, a sa

ber, se Estados desp6ticos contraries ao direito ou se Republicas confor
rnes ao direitoY 

Contudo, que o processo eo seu resultado nao sejam concebidos 

por Kant como algo a ser esperado pura e simplesmente da natureza, fica 

clara em certas passagens cruciais dos textos em questao. Assim, numa pas

sagem f~mosa de Para a Paz Perpetua, Kant lanc;:a uma replica contra aque

les q~e ;ulgam que a institui~ao de sernelhante constitui~ao republicana, 

no sew da qual a liberdade de cada urn pode coexistir com a liberdade dos 

demais, seria algo que exigiria uma especie de reforma geral moral da hu-

~6 Cf, a _ esse respeito, Bernd Ludwig, "Moralische Politiker und teuflische Bfuger: Korreferat zu 

C
en Vortragen von Henry Allison und Paul Guyer': in: Proceedings of the Eighth International Kant 
ongress, pp. 71-90. 

3~ . Essa obje~o e leva~ta~a por Bernd Ludwig (cf. "Will die Natur unwiderstehlich die Republik? 
Emt~e Retlexwnen anlasshch emer ratselhaften Textpassage in Kants Friedensschrift" in- Kan t
~tudJen (1997), 88, PP- 218-28). Pois, prossegue ele, " lei e autoridade (Gewalt) condu;em. corn a 
hberdade a Republica se I d · -

, m a que a, ao espotJsmo. Nao seen contra no texto de urn modo consis-
tente tam bern nenhum argum t d K d d 
. en o e an t preten en o sustentar a afirmariio de que a natureza 
tmpele os ho · · · 1m Y 

_ ~ens trreststtve ente para a Republica (por conseguinte, para a soberania do Direi-
to)_- e nao stmplesmente para o Estado" (grifado no original). Em bora eu concorde com a ob
Je~ao leva_ntada 11 0 qu: tan~e_a determinadas passagens dos textos em questiio, mostrarei adiante 
q e ela nao se apltca a posJC;:ao reflet1da e consistente de Kant tal como exibida em outras pas
sagens desses mesmos textos. 
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manidade, s6 possivel para urn "povo de anjos". Pois, em contraposis:ao, 

Kant afirma que o problema da instituis:ao de uma constituis:ao civil per

feita tern de ser soluvel "mesmo para urn povo de demonios (contanto que 

eles tenham entendimento) (wenn sie nur Verstand haben)". 38 0 adendo 

parentetico e fundamental. 0 sentido da passagem em questao parece bern 

claro: o problema tern e pode ser resolvido, desde que se institua urn ar

ranjo externo no sistema de relas:oes sociais, no qual as:oes contrarias a lei 

tenham como resultado conseqtiencias danosas para seus sujeitos, de tal 

modo que, supondo que os ultimos tenham pelo menos entendimento, e 

nao necessariamente razao pura pnitica, i.e. supondo que eles pelo menos 

saibam o que esta no seu interesse prudencial particular, eles passem a se 

comportar exteriormente em plena conformidade com a lei, como se tives

sem passado por uma conversao moral. Mas se a solus:ao para o problema 

do antagonismo natural nao e concebida por K~nt como repousando in

teiramente nas maos da propria natureza, ja que supoe uma reflexao ba

seada pelo menos em principios prudenciais por parte dos cidadaos, entao 

fica claro por que esta excluido urn Estado desp6tico como resultado: nin

guem em sa consciencia abriria mao de uma liberdade a principia ilimita

da, se nao fosse para em alguma medida garantir essa mesma liberdade, 

ainda que limitada por leis publicas universalmente reconhecidas.39 

Entretanto, poder-se-ia aqui objetar que a considerac;:ao de meros 

principios prudenciais como condis:ao de possibilidade da instituic;:ao de 

uma constituic;:ao republicana mesmo para urn povo de demonios nao esta

ria em desacordo como tom geral de muitos enunciados dos opusculos ci

tados, nos quais Kant parece supor que a natureza encarregar-se-a do pro

cesso.4o Pois, afinal, a observancia de principios de uma razao empirica pra

tica nao parece colocar os homens acima da natureza. Esse e urn ponto im

portante, ao qual voltarei mais a frente . Como quer que seja, em outras pas

sagens, Kant muda definitivamente de tom, passando a afumar que a insti

tuis:ao de uma constituic;:ao republicana universal e urn problema que "sera 

resolvido por Ultimo pela especie humana",41 como se o maximo que ana

tureza fizesse mediante aquele antagonismo fosse, por assim dizer, empur

rar-nos para urn problema, para cuja solus:ao n6s livremente teremos de 
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trabalhar. E que isso de fato seja assim, fica claro na razao apontada por 

Kan~ para a dificuldade desse problema posto para a especie humana, que 

por tsso sera resolvido por ultimo. E que, alem de conceitos exatos de uma 

constituis:ao passive! e grande experiencia adquirida atraves dos aconteci

ment_os do mundo, ela exige, "acima de tudo, uma boa vontade predisposta 

a acettar essa constituis:ao': 42 Ou seja, para que esse estado de coisas tenha 

Iugar, e preciso que intervenha a moralidade, a razao pura pnitica, a qual e 
encarnada na "Ideia .. . "43 pela figura do chefe supremo ou senhor que, en

carregado de limitar as ac;:oes dos demais em sua humana tendencia a abu

sar de sua liberdade, teria de ser por sua vez senhor de si mesmo, embora 

sendo :ambem homem, limitando autonomamente sua propria liberdade. 

Ora, a mtervenc;:ao dessa mesma "boa vontade" aparece em Para a Paz Per

pe~ua ,n_a fam~sa figura do politico moral, que e a antitese do politico ma

qUiavehco. P01s, embora a instituic;:ao de uma constituic;:ao civil perfeita te

nha de _ser passive! mesmo para urn povo de demonios, ela nao pode ser es

tabelectda por urn demonio. Com efeito, Kant concebe o politico moral co

mo aquele capaz de reunir duas qualidades muito dificeis de serem encon

tradas juntas: a capacidade de "utilizar o mecanismo da natureza atraves 

das indinac;:oes egoistas': "como urn meio" para assegurar tanto a paz inter

na quanta a externa,44 aplicando os princfpios de uma Staatsklugheit, i.e. da 

arte de influenciar os governados com vistas a utiliza-los para suas inten

c;:oes, ~e ~~ lado, sem perder de vista, de outro !ado, que 0 emprego daque

les pnnc1p10s deve ser feito de tal modo "que eles possam coexistir com a 

38 Cf. Para a Paz Perpetua A 60-1/B 61-2. 

39 Essa e minha resposta a obje~ao feita por Bernd Ludwig 
40 A · · 
t ssim, por exemplo, em Para a Paz Perpetua (A 59/B 59 ), Kant escreve: "quando digo da na-
. ureza ~ue ela quer qu~ isto ou aquilo aconte~a, nao quero dar a entender com isso que ela nos 
l~lpon a urn dever (Pjlicht) de faze-lo (pois disso so a raziio pratica livre de coerr~o e capaz) 
s1m que ela p ' · [; · d d · .,... , mas 

" ropna 0_ az, 111 ~pen entemente de querermos ou nao (fata volent ducunt, noentem 
trahunt~. ( o_ co~~ato e conduz1do pelo destino, o rebelde e arrastado por ele"). 
41 Cf. Id6a ... , sexta proposi~ao, grifado no original. 
42 Cf. "Ideia .. .'; sexta proposi~ao, grifado por mim. 
43 Cf. "Ideia .. .'; sexta proposi~a.o. 
44 Cf. Para a Paz Perpetua A 60-1/B 61-2. 
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moral", em contraposi<;:ao a urn moralista politico, "que forja uma moral de 

tal modo que ela seja propicia a vantagem do homem-de-estado".45 Numa 

palavra, depende do politico moral, i.e. daquele que e capaz de p6r os prin

cipios da prudencia no governar a servi<;:o da moralidade, a institui<;:ao da 

constitui<;:ao republicana. Dai a dificuldade de execu<;:ao dessa tarefa. 

Assim, segundo Kant, o que a natureza faze, na melhor das hi

p6teses, colocar a disposi<;:ao os meios que poderao favorecer a realiza<;:ao 

do sumo bern, a saber, o mecanismo das inclina<;:6es egoistas que, contudo, 

criam o pr6prio problema. Contudo, justamente porque o que esta em jo

go nao e urn principia constitutive, nao se trata de antecipa<;:ao ou profecia 

(weissagen) de urn futuro inevitavel para a especie humana, mas sim da ga

rantia (pratica) de que estao dadas as condi<;:6es de possibilidade do sumo 

bern que ultrapassam o dominio da minha vontad~ individual, o que torna 

racional se esfor<;:ar por realiza-lo.46 Mas a efetiva<;:ao do mesmo tera de ser, 

em ultima analise, uma obra da liberdade, mais exatamente, das a<;:6es do 
0 

politico que procede de olhos postos na lei moral. Pon!m, se, de urn !ado, 

isso basta como uma garantia da racionalidade no agir em busca do sumo 

bern, de outro !ado, o problema da compatibilidade de liberdade e nature

za continua sem soluyao. Pois, mais uma vez, Kant constr6i contrafactuais 

subjuntivos relativos a causalidade da liberdade, ja que sup6e que determi

nados eventos no mundo fenomenal, mais exatamente, na hist6ria da hu

manidade, s6 ocorrerao, sea liberdade e a razao, e nao a natureza, ainda 

que interpretada segundo conceitos da teleologia, assim o determinarem. 

Desse modo, ficam claros os limites da estrategia de racionaliza<;:ao da na

tureza, no que tange a compatibiliza<;:ao de natureza e liberdade. 

Voltemo-nos, agora, para o que estou chamando de "naturaliza

<;:ao da razao". Uma coisa em particular nos chama a aten<;:ao logo no co

me<;:o da CFJ, a saber, o fato de Kant empreender uma profunda revisao de 

algumas posic;:oes que ele pr6prio adotara, alguns anos antes, na Funda

mentar,:ao da Metafisica dos Costumes. Pois o Kant da CFJ nao quer ver mais 

classificadas como praticas e como pertencendo propriamente a parte pra

tica da ftlosofia toda uma especie de proposi<;:6es, cujo conteudo e na ver

dade identico ao de proposi<;:6es te6ricas, diferenciando-se destas apenas 
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no que tange ao seu modo de representa<;:ao (Vorstellungsart). A posi<;:ao de 

Kant agora e a de que, para contar como pratico em sentido pr6prio e me

recer uma parte especial na f!losofia, urn principia tern de canter a possibi

lidade das coisas e de suas determina<;:6es exclusivamente segundo concei

tos da liberdade (sob leis). Ora, a maior parte das proposi<;:6es usualmente 

denominadas como pr<Hicas nada mais sao que proposi<;:6es te6ricas em

prestadas ao que a teoria nos ensina sabre a natureza das coisas, s6 que 

aplicadas "ao modo como elas podem ser produzidas por n6s segundo urn 

principia, (representando] a possibilidade das mesmas por meio de urn a 

ayao do arbitrio (que pertence igualmente as causas naturais)".47 

Pelo menos a primeira vista, o objetivo de Kant parece somente 

consistir em querer banir completamente da esfera do pratico em sentido 

estrito todos os prindpios que, embora estando de algum modo postos em 

rela<;:ao com uma vontade, nao passam de proposi<;:6es te6ricas, os assim 

chamados principios tecnico-pnHicos, como que exclusivamente 0 impe

rative categ6rico e as normas marais dele derivadas constituiriam propria

mente a parte pnhica da filosofia. Mas isso significa que Kant se sente obri

gado a excluir de uma filosofia pratica todos aqueles principios que reuni

ra na segunda se<;:ao da FMC sob a denomina<;:ao geral de imperatives hi

poteticos, inclusive os principios da acima mencionada Staatsklugheit. Pois 

OS imperatives relatiVOS a prudencia do governante tarnbem seriam afasta

dos da esfera do pratico, uma vez que estao fundados em observa<;:6es em
piricas sabre a natureza humana.48 

Ora, a primeira vista, essa revisao da concep<;:ao kantiana do que 

doravante deve contar como principia pratico em sentido pr6prio nao pa-

45 Cf. Para a Paz Perpt!tua A 71/B 76. 

46 Cf. Para a Paz Perpetua A 65/B 66: "Desse modo, atraves do mecanismo nas pr6prias incli

na~iies humanas, a natureza garante a paz perpetua, evidentemente, com urn a certeza que nao e 
suficiente para profetizar (teoricamente) o futuro da mesma, mas que e suficiente do ponto de 

vista pratico e torna um clever trabalhar em vista desse tim (nao meramente quimerico)'~ 
47 As. pas~agens citadas pertencem a se~ao Ida Introdu~ao nao publicada da CF). 
48 E Isso e o que Kant de fato faz ainda na se~ao I da mesma Introdll~iio nao publicada. 
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rece ter de implicar nenhuma mudanc;:a significativa em sua doutrina. Po

rem, como desde o Canon da CRP49 Kant ja sustentava a tese de que "prati

co e tudo que e passive! pela liberdade", ao recusar conceder aos prindpios 

tecnicos 0 status de prindpios autenticamente praticos, ele e levado a con

cluir na CFJ que a vontade, na medida em que age com base na representa

c;:ao de prindpios fundados no conhecimento da natureza, nao passaria ela 

pr6pria de uma causa natural entre outras, estando, por conseguinte, fora 

do ambito da liberdade. Isso fica clara na passagem da primeira Introduriio 

da CFJ acima citada, on de Kant afirma que "a ac;:ao do arbftrio pertence, do 

mesmo modo que os prindpios tecnico-praticos, as causas naturais". 

Mas tambem no paragrafo da primeira sec;:ao da Introduriio que 

foi por fim publicada, Kant faz afirmac;:oes semelhantes que, como vere

mos, chocam-se frontalmente como argumenlo analitico da segunda se

c;:ao da FMC e representam urn retrocesso em sua concepc;:ao da deterrni

nac;:ao da vontade. Com efeito, Kant escreve que "a vontade, enquanto fa

culdade de apetic;:ao, e uma das muitas causas naturais (Naturursachen) no 

mundo, a saber, aquela que opera ( wirkt) segundo conceitos". 50 E bern ver

dade que a expressao "causas naturais" nao implica por si s6. que a vontade 

esteja sendo concebida como uma causalidade, cujo modus operandi fosse 

redutivel ao das demais causas naturais. Pois Kant poderia estar simples

mente querendo dizer que, apesar de livre e distinta de tudo mais ao seu 

redor, a vontade tern causalidade na natureza, e nao num mundo inteligi

vel, por exemplo.s1 Em apoio a essa interpretac;:ao, poder-se-ia aduzir a es

pecificidade assinalada por Kant nesse tipo de causalidade natural, a saber, 

a capacidade de se determinar a operar segundo conceitos, o que a diferen

cia "da possibilidade ou necessidade fisica de urn efeito, para o qual a causa 

nao e determinada a causalidade por conceitos (mas sim, como na materia 

inanimada, pelo mecanismo, e, nos animais, pelo instinto)". Contudo, clan

do prosseguimento ao texto, Kant afirma que aquela especificidade no mo

do de operar da vontade deixa indeterminado se o conceito em questao e 

urn conceito de natureza ou de liberdade, acrescentando que "esta ultima 

distinc;:ao e, contudo, essencial".sz Ou seja, para o Kant da CFJ, o tipo de 

conceito ou principia que determina a vontade eo essencial e decisivo na 
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caracterizac;:ao da mesma ora como uma causa natural assimilavel e reduti

vel as demais causas naturais, ora como uma causa especificamente distin

ta. E que essa seja, de fato, a opiniao de Kant, fica claro na alinea a seguir, 

na qual ele mais uma vez exclui as regras tecnico-praticas da filosofia prati
ca, porque elas 

s6 concernem a possibilidade das coisas segundo conceitos de n atureza, 

para o que sao necessaries nao somente os meios, que para tal podem 

ser encontrados na natureza, mas sim tambem a propria vontade (en

quanto faculdade de apetic;:ao, por conseguinte, enquanto faculdade na

tural (Naturvermogen)) na medida em que pode ser determinada por 

m6veis (Triebfedern) da natureza em conformidade com aquelas regras. 

. . Em suma, se pratico e tudo que e possivel pela liberdade, 0 que 

es tJVer hgado a possibilidade das coisas segundo conceitos ou principios da 

natureza, ai incluida a vontade que e por isso concebida como uma facul

d~de nat~ral, tern de ser excluido de uma filosofia pratica, ou seja, do am

bito da hberdade. Pelo menos e essa a tese defendida por Kant na CFJ, S3 

Ora, como veremos a seguir, essa revisao feita por Kant nas passagens in

trodut6rias a CFJ, alem de representar urn retrocesso no seu conceito de 

determinac;:ao da vontade, em comparac;:ao como exposto na segunda se-

49 A 800/B 828. 

50 CF] A XIII! BXIII. 
51 Encont~amos essa expressiio empregada com semelhante significado na tao discutida pas

sag~:n ~° Canon da Raziio Pura (CRP A 803/B 831 ): "N6s conhecemos a liberdade pn1tica pela ex

penencta, como uma das causas natura is, a saber, uma causalidade da raziio na determina~iio da 
vontade ( ... )'~ 

52 CF] A XIII! BXI II. 

53 , .Charles Nussbaum tambem observa essa altera~o doutrinal na concep~ao da raziio empirica 
pra~1ca a~resenta.da por Kant na CFJ, em contraposi.yao aquela anteriormente exposta na FMC. 
Cf. Kant s changmg conceptiOn of the causality of the wiU'; in: International Philosophical Quar
terly, vol. XXXVl, nu 3, 143, 1996, pp. 265-86. Contudo, diferentemente da interpreta.yiio que pre
tendo avan~r, Nussbaum faz uma avajja.yiio positiva de tal alterat;:ao doutrinal. 
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c;ao da FMC, traz implicac;oes danosas para o tratamento do problema do 

sumo bern, para o qual, paradoxalmente, ela deveria representar uma con

tribuic;ao. Para ter clareza sabre esses pontos, fac;arnos, inicialmente, uma 

breve exposic;ao do argumento da FMC. 

No§ 12 da segunda sec;ao da FMC,54 Kant da inicio a analise do 

poder pratico da razao, ao termo da qual seria possivel chegar a f6rmula da 

lei moral, conforme o caso, do imperative categ6rico, tal como ja esboc;ada 

na primeira sec;ao, juntamente com as noc;oes correlatas de agir por dever e 

por puro respeito a lei. De acordo com isso, Kant comec;a com uma inte

ressante e muito conhecida afirmac;ao: 

Tudo na natureza opera ( wirkt) segundo leis. S6 urn ser racional tern o 

poder (Vermogen) de agir segundo a repres~nta~ao de leis, i.e. segundo 

principios, ou s6 ele tern urna vontade (grifado no original). 

A maior parte dos interpretes que se voltaram para essa passa

gem concentrou suas reflexoes na seguinte pergunta: de acordo com Kant, 

segundo exatamente quais leis ou prindpios s6 urn ser racional agiria? Re

centemente, Pierre Laberge retomou essa questao, antepondo a sua pr6-

pria resposta uma discussao das diversas propostas oferecidas por outros 

interpretes.ss Assim, segundo Laberge, as leis ou prindpios em questao po

deriam ser 1) leis marais; 2) leis da natureza; 3) prindpios objetivos, i.e. 1 

e/ou 2; 4) maximas; e, como ele por sua vez prop6e, 5) prindpios objetivos 

e/ou subjetivos, ou seja, 1 e/ou 2 e/ou 4. Ora, diante das soluy6es propos

tas, gostaria de chamar a atenyao para o seguinte: 

Por urn lado, se Kant pretende chegar a f6rmula da lei moral ao 

termo da analise do poder pnitico da razao iniciada no§ 12, entao a lei se

gundo cuja representac;ao s6 urn ser racional seria capaz de agir nao pode 

ser, pelo menos imediatamente, a pr6pria lei moral tal como concebida 

por Kant, pois, do contrario, ele seria acusado de cometer uma petic;ao de 

principia. Isso significa que o agir racional tern de poder ser inicialmente 

definido e caracterizado como urn poder de agir com base em leis ou prin

dpios quaisquer que nao os marais. Desse modo, pelo menos naquela al-
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tura da argumentac;ao, os candidatos mais adequados para servir como de

Iimitadores do agir racional seriam as leis da natureza e/ou as maximas. 

~ue Kant tenha referido a capacidade de agir segundo maximas ao agir ra-

cwnai, nao pode haver nenhuma duvida. 0 mesmo talvez nao possa ser di

to no que se refere as leis da natureza, dada sua recusa em acolher as mes

mas no seio da razao pratica em sentido pr6prio, tal como vimos na CFJ. 

. Por outro lado, nada do que e dito a partir do§ 12 sabre o agir 

racronal deve impedir, por principia, que venhamos a topar com a lei mo

ral ao cabo da analise desse poder. A esse respeito e interessante notar que, 

ape~a.r dos i~terpretes terem concentrado suas reflexoes na pergunta pela 

especre de lers ou principios em questao no§ 12, aquila a que Kant da an

tes r~levo e a capacidade de agir segundo a representac;ao dos mesmos, ja 

que e essa a palavra que e por ele grifada no texto. Portanto, Kant esta dan

d~ a en tender que a mera capacidade de agir com base na representac;ao de 

l~rs ou principios (quaisquer) constitui uma marca distintiva do agir ra

cronal tal que, mediante a mesma, este ultimo e real e suficientemente dis

tin~uido de toda outra especie de causalidade na natureza. Pais, se 
0 

agir 

racronal nao fosse mediante essa nota caracteristica ja realmente distingui

do de toda causalidade natural, entao Kant poderia nutrir a expectativa de 

encontrar a lei moral incondicional ao cabo da analise do primeiro tanto 
quanta o poderia em conexao com a ultima. 

. Em suma, o que quero dizer e que, mediante a definic;ao do agir 

racwnal como urn poder de agir segundo a representac;ao de leis, Kant poe 

o mesmo num ambito distinto da natureza, ou seja, no ambito da liberda

de. Note-se que nao pode se tratar de uma liberdade compatibilista, em ul

tima analise assimilavel as condic;oes naturais, ja que, como foi dito, 
0 

con

ceito de agir racional e a liberdade a ele ligada devem poder servir como 

54 FMCBA37. 

55 Cf. "La definition de l.a volo~te co~me faculte d'agir selon Ia representation des lois", in: 
Gr~ndle~n~ zur Metaphys1k der Sltten, em kooperativer Kommentar, 0. Hoffe (ed.), Frankfurt am 
Mam: VJttono Klostermann,l989, pp. 83-96. 
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ponto de partida para chegar a formula da lei moral incondicional com 

suas exigencias muitas vezes contnirias a natureza sensivel. Em outras pa

lavras, so pode se tratar da liberdade transcendental. Isso nao significa que 

a premissa do agir segundo a representac;ao de leis traga consigo uma "li

berdade (transcendental) pre-moral", mas que encerra uma liberdade mo

ralmente neutra, que, contudo, continua gravitando no ambito da morali

dade, uma vez que a partir dela poder-se-ia extrair o principia incondicio

nal da moralidade, sem incorrer numa petic;ao de prindpio. Com efeito, 

tudo na natureza simplesmente opera segundo leis- a pedra que rola 

morro abaixo esta submetida a lei da gravidade -; mas so urn ser racional 

age, e justamente porque se representa, vale dizer, e consciente do que esta 

fazendo e das leis que presidem suas ac;oes- quando fac;o com que a pe

dra role morro abaixo. 

Ora, se o distintivo do agir racionallivre pode ser situado na me

ra capacidade de agir com base na representac;ao de leis ou prindpios uber~ 

haupt, entao o fato de agir segundo a representac;ao de imperatives tecni

co-praticos nao torna a vontade por isso mesmo uma causa natural entre 

outras. Eis por que, no desenrolar da analise realizada a partir do§ 12 da 

FMC, Kant nao hesita em incluir os principios racionais tecnico-praticos 

(imperatives hipoteticos) entre os prindpios cuja representac;ao pode re

gular o agir da vontade de urn ser racional, o que significa que ele o encara 

nessa medida como urn agir livre. Pois, do contrario, introduzir-se-ia uma 

solucrao de continuidade no percurso analitico que parte do agir racional 

em geral, passa pelos imperatives hipoteticos, desembocando no imperati

ve categorico como principia supremo das ac;oes. Na verdade, seria mesmo 

absurdo afirmar que o fato de agir segundo urn imperative tecnico-pratico 

torna a vontade uma causa natural entre outras, ja que, segundo o proprio 

Kant, aquele esta em ultima analise subordinado ao prindpio supremo da 

moralidade, i.e. a propria lei da liberdade. 

Entretanto, como vimos, o Kant da CFJ nao hesita em naturali

zar a causalidade da vontade, na medida em que esta age segundo impera

tives tecnico-praticos. Por que ele faz isso? Ora, o objetivo visado por Kant 

com a naturalizac;ao da razao (empirica) pratica eo mesmo que ele tivera 
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com a racionalizac;ao da natureza, a saber, tornar concebivel na natureza a 

possibilidade real de certos fins prescritos pela razao, em ultima analise, a 

possibilidade do sumo bern neste mundo. 0 raciocinio de Kant parece es-

tar apoiado no seguinte prindpio teleologico: "Todas as disposic;oes natu

rais de uma criatura estao destinadas a urn dia se desenvolver completa

mente e conforme a urn fim". 56 Ora, sea razao nao passa de uma Naturan

lage entre outras, entao e licito esperar que todas as suas disposic;oes ve

nham a se desenvolver completamente, inclusive aquelas referentes ao su
mo bern. 

Ao naturalizar a razao instrumental, Kant deu urn primeiro pas

so no sentido de inserir a causalidade da razao em geral no interior de uma 

teoria causal mais geral que da conta de certos produtos da natureza, mais 

exatamente, dos organismos. Ou seja, Kant inseriu a Zweckrationalitiit no 

interior da Zweckmiissigkeit der Natur. Pois isso permitiria interpretar a 

ac;ao instrumental humana como urn fen6meno inserido no mundo natu

ral (biologico e social), por conseguinte, caindo sob conceitos da filosofia 

teorica, so que de uma filosofia teorica agora enriquecida pelo componen

te do principia reflexionante do juizo teleologico. Ora, ao refletir sobre 

certos produtos da natureza, compreendemos que ha neles uma considera

vel margem de contingencia, como urn resultado do que e deixado por ex

plicar nos mesmos mediante conceitos da necessidade natural, i.e. median

te o principia da causalidade eficiente mecanica. Assim, como explica 

Nussbaum, "por meio dessa realocac;ao da razao empirica pratica ( ... )Kant 

teve sucesso em integrar urn tipo de ac;ao intencional humana, a saber, a 

ac;ao instrumental, dentro do mundo organico: a cultura humana e, no fi

nal das contas, parte deste mundo e surge dele. ( ... )Mas isso e da maxima 

importancia para a teoria kantiana da ac;ao, pois o conceito reflexionante 

da conformidade a fins introduz urn elemento de contingencia no mundo 

natural ( ... ),que permitira a Kant tornar concebivel o que antes lhe tinha 

56 Cf. "Ideia .. .': primeira proposi~o. 
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parecido completamente inconcebivel: a expressao da vontade pura no 

mundo"Y Em suma, a naturalizacrao da razao empirica pnl.tica faz parte de 

uma das estrategias empregadas par Kant para dar conta de urn problema 

que o atormentava desde a primeira Crftica, a saber, o problema da com

patibilizacrao de natureza e liberdade, da possibilidade da liberdade fazer 

uma diferencra na natureza, uma vez que tudo nesta ultima parece estar 

completamente determinado pela causalidade eficiente mecinica. Ao in 

troduzir a causalidade da razao no seio de uma natureza teleologicamente 

interpretada, Kant pode tornar compreensivel como nem tudo esta com

pletamente determinado, pode abrir urn espacro para uma certa contingen

cia nos acontecimentos, o qual poderia ser preenchido pelos fins prescritos 

pela razao, em ultima analise, o proprio fim da razao pura pratica, o sumo 

bern. 

Contudo, mais uma vez, OS limites dessa outra estrategia de 

compatibilizacrao podem ser facilmente assinalados. Pais, a instituicrao da 

paz perpetua entre as nacroes, assim como aquila de que e condicrao de pos

sibilidade, a saber, o sumo bern, e urn fun prescrito nao pela razao instru

mental, e sim pela propria moralidade. Tanto e assim que, como vimos, a 

instituicrao desse estado de coisas, que tern de ser possivel mesmo "para urn 

povo de demonios", exige a intervencrao de urn soberano ele proprio nao 

demoniaco, i.e. de uma boa vontade obediente a lei moral, que de olhos 

postos na mesma fara uso do mecanismo natural das inclinacroes confli

tantes dos suditos. Assim, como vimos, o maximo que a natureza faz e co

locar a disposicrao os meios para a realizacrao do Endzweck da especie hu

mana, que tera de ser em ultima analise obra da liberdade e da moralidade. 

Mas, se o suposto soberano moral, pelo proprio fato de se utilizar instru

mentalmente do mecanismo das inclinacroes dos suditos, de acordo com 

principios de uma Staatsklugheit, torna-se por isso mesmo urn mero agen

te causal natural entre outros, como parece implicar a doutrina exposta na 

Introdu~ao a CFJ, entao como esperar ou exigir que ele se reconhecra ainda 

submetido as exigencias da moralidade, da lei da liberdade, e trabalhe em 

prol da realizacrao do sumo bern na terra? Assim, com a naturalizacrao da 

razao, i.e. com a naturalizacrao do agir segundo imperativos tecnico-prati-
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cos, Kant introduziu uma solucrao de continuidade no interior de sua dou

trina do agir racional, gerando, alem disso, uma inconsistencia interna 

com a estrategia da racionalizacrao da natureza. 

57 Cf. Nussbaum, op.cit. p . 270. 
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Neste artigo, volto minha aten~ao uma 
vez mais para o problema kantiano da 

possibilidade de conciliar natureza eli
berdade. Forneyo argumentos no senti
do de mostrar que, ao menos a epoca da 
primeira Critica, Kant admite que esses 
conceitos erguem pretens6es mutua
mente contradit6rias que competem 
entre si, uma vez que tanto natureza 
quanta liberdade em sua causalidade 
permitem fazer enunciados contrafac

tuais subjuntivos, supostamente verda
deiros relativamente aos mesmos even
tos no mundo sensivel, a saber, as ay6es 
humanas. Contudo, na terceira Critica, 

Kant busca lidar com esse problema 
empregando duas estrategias distintas 
que, de algum modo, identificam natu
reza e liberdade. De um lado, Kant ra
cionaliza a natureza mostrando que a 
hist6ria humana, ainda que fazendo 
parte da natureza, pode ser interpretada 
como estando conforme aos fins im
pastos pela lei da liberdade. De outro 
lado, Kant tambem naturaliza a razao, 

pois podemos encontrar na Introdu~iio 
a terceira Critica enunciados concer

nentes a causalidade da razao que, em 
oposiyaO a doutrina encontrada no§ 12 

da Fundamenta~iio II, rebaixam a capa
cidade de agir com base em representa
y6es, conceitos e prindpios ao nivel de 
urn simples poder natural. 0 resultado 
finale que essas estrategias sao incon
sistentes entre si e falham na compati

bilizayao de natureza e liberdade. 
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Abstract 

In this paper, once again I focus on the 
Kantian problem of the possibility to 
reconcile nature and freedom. I argue 
that, at least by the time of the first Cri
tique, Kant admits that these concepts 
make competing and mutually contra
dictory claims, since both nature and 
freedom in their causality license sub
junctive and counter-factual condition
als that are supposed to be true of the 
same events in the sensible world, 
namely, human actions. In the third 
Critique, however, Kant attempts to 
handle the problem by employing two 
distinct strategies that somehow identi
fy nature and freedom. On the one 

hand, Kant rationalizes nature thereby 
showing that the human history, 
though part of nature, can be interpret
ed as conforming to the ends imposed 
by the law of freedom. On the other 
hand, Kant also naturalizes reason, then 
we can find in the Introduction to the 
third Critique statements concerning 
the causality of reason that, at variance 

with the doctrine found in § 12 of 
Groundwork II, degrade the capacity to 

act on the basis of representations, con
cepts or principles to the level of a mere 
natural power. The upshot is that both 
strategies are inconsistent with each 
other and fail to reconcile nature and 

freedom. 

0 belo como simbolo do born ou 
a estetizas:ao da moralidade 

Maria de Lourdes Borges 

Universidade Federal de Santa Catarina 

0 belo como simbolo do born 

Se o leitor da Fundamentafao acosturnou-se a pensar o valor moral como 

algo apartado dos sentimentos de prazer e desprazer, o leitor da Metafisica 

dos Costumes encontra, ja na introduc;:ao, algo que parece contradizer o es

pirito da moralidade kantiana. Kant nos fala, nesta obra de 1797, de pre

noc;:oes esteticas necessarias para a suscetibilidade da mente relativa ao de

ver1 . Tais elementos esteticos nao estariarn contingentemente presentes na 

ac;:ao moral como uma nova possibilidade tardiamente admitida como in6-

cua, desde que nao servissem como m6bil da ac;:ao moral. Trata-se de ele

mentos esteticos necessaries, o que nos faz concluir que sentimentos de 

prazer e desprazer sao parte indissociavel do processo de acatamento da 

moralidade. 0 contraste da Metafisica dos Costumes ( 1797) com a Funda

mentafao (1785) fica ao menos atenuado se percebemos, ja na Critica do 

"Asthetische Vorbegriffe der Empfiing/ichkeit des Gemuts fiir Pflichtbegriffe iiberhaupt", onde 

o sentido de estetico e relativo ao prazer e desprazer. 0 sentido de estetico na Metafisica dos 
Costumes aproxima-se do sentido de estetico na Critica do juizo, ainda que nao se trate de urn 
juizo de gosto. Contudo, tanto o sentido de estetico relativo a moralidade, quanto ao juizo de 
gosto, referem-se ao sentimento de prazer e desprazer, sendo, portanto, distintos do sentido de 
estetico relacionado a faculdade de conhecimento. Neste ultimo caso, trata-se da referencia da 
representaij:ao a urn objeto, recebido pela sensibilidade. Temos portanto, em Kant, uma dupla 
significaij:aO do estetico: a relativa a facuJdade de conhecimento e a relativa a faculdade de pra

zer e desprazer. Ver Primeira Introdup'io a Critica do /uizo, 28; Ricardo Terra (org.), Duas Intro
dup5es Critica do fuizo, p. 58. 
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]uizo ( 1790), a tematiza~ao dos sentimentos na pratica e na compreensao 

da moralidade. A obra de 1790 apresenta, indubitavelmente, uma via de 

aproxima~ao entre o dominio estetico eo dominio da moralidade, como 

pode ser constatado no seu panigrafo 59, intitulado "Da beleza como sim

bolo da moralidade": 

"Ora, eu digo: o belo e simbolo do moralmente bom; e tambem so

mente sobre este aspecto ( ... ) ele apraz com uma pretensao de assenti

mento de qualquer outro, em cuja mente e ao mesmo tempo cons

ciente de um certo enobrecimento e elevac;:ao sobre a simples receptivi

dade de urn prazer atraves de impressoes dos sentidos e aprecia tam

bern o valor de outros segundo uma maxima semelhante de sua facul

dade do juizo."2 

Qual o sentido do belo como simbolo da moralidade? Kant es

clarece que a rela~ao entre intui~oes e conceitos pode ser esquernatica ou 

simb6lica : "toda hipotipose (apresenta~ao, subjectio sub adspectum) en

quanta sensifica~ao e dupla: ou esquematica, em cujo caso a intui~ao cor

respondente a urn conceito que o entendimento capta e dada a priori; ou 

simb6lica, em cujo caso e submetida a um conceito, que somente a razao 

pode pensar e ao qual nenbuma intui~ao sensivel pode ser adequada"3• 

Os esquernas sao intuic;:oes relacionadas a categorias do entendi

rnento puro; vista que nao podernos ter intuic;:oes adequadas aos conceitos 

da razao, a realidade desses conceitos requer urn simbolo, ou seja, urna 

apresentac;:ao indireta do conceito. Paul Guyer esclarece a diferenc;:a exis

tente entre intuic;:oes correspondentes a urn conceito ernpfrico, a urna cate

goria (conceito do entendimento) e a uma ideia (conceito da razao): 

"Para conceitos empiricos, exemplos podem ser fornecidos -para o 

conceito "cachorro" n6s podemos apresentar urn exemplo real de ca

chorro. Para conceitos puros do entendimento, podem ser fornecidos 

esquemas ( ... ). Para um conceito da razao ou ideia, pode ser fornecido 

um simbo/o, uma intuic;:ao que e uma representac;:ao indireta de um 
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conceito que apenas a razao pode pensar, em relac;:ao ao qual nenhuma 

intuic;:iio sensivel pode ser adequada."4 

Se podemos apresentar exernplos reais de conceitos ernpiricos e 

se, alern disso, podemos apresentar esquemas das catego rias do entendi

mento, o mesmo nao se passa com as ideias da razao, que necessitarn de 

urn sirnbolo para tornar seu conteudo indiretamente sensivel. Francesca 

Menegoni, por sua vez, chama a atenc;:ao para a diferenc;:a entre sirnbolo, 

exemplo e esquernas: "Nao se pode confundir o simbolo com urn simples 

exemplo, o qua! expoe a intuic;:ao necessar ia para provar a realidade de urn 

conceito empirico, nern se pode confundir com urn esquema, cuja referen

cia aos conceitos do entendimento e direta."s Provar a realidade objetiva 

das ideias da razao e uma tarefa impossivel, vista que nao ha nenhuma in

tuic;:ao que !he corresponda; todavia, e admitida a possibilidade de exibic;:ao 

desses, ainda que indireta. 0 esquema e uma exibic;:ao direta, o simbolo e 

uma exibic;:ao indireta, enquanto o primeiro procede dernonstrativamente, 

o segundo procede por meio de uma analogia. "Nossa linguagem esta re 

pleta de semelhantes apresentac;:oes indiretas segundo uma analogia" 

explica-nos Kant6
- "pela qual a expressao nao con tern o esquema pro

prio para o conceito, mas simplesmente urn sirnbolo para a retlexao". 

0 raciocinio por analogia constitui-se nurna prova te6rica a qual 

pode-se recorrer quando nao ha necessidade de urn raciocinio rigoroso. 

Contudo, ainda que nao seja um raciocinio rigoroso, trata-se de urn nivel 

2 KU,§ 59. 

3 Kant, Kritik der Urteilskraft, (KU, 5:255 ) As obras de Kant serao indicadas pelo volume e 
pagina da academia. Segui em grande parte as soluyoes de traduyao de Valerio Rohden (Critica 
da ]u izo, Rio de Janeiro, Forense Universitaria, 1993) com algumas exce~oes tai s como sat isfa
<;ao ( Woh lgefa /len ), mente (Gemlith ) e faculdade de desejar (Begehnmgsvermiigen). 

4 Guyer, P., Kant and Claims ofTaste, 2• ediyao (Cambridge: Cambridge Universi ty Press 
1997), p. 333. • 

5 Menegoni , F. , Final ita e destinazione morale nella critica del Giudizio di Kant' (Trento: Pu
blicazioni di verifiche 12 , 1988), p. 94. 
6 KU, 5:257. 
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de prova superior a mera hip6tese ou opiniao verossimi!J o raciodnio 

por analogia, a faculdade do juizo, mediante uma regra universal e urn prin

dpio particular, realiza duas operay6es distintas: aplica, primeiramente, urn 

conceito ao objeto de uma intuiyao sensivel; aplica a regra da reflexao, sob 

essa primeira relayao, a urn objeto diverso, com respeito ao qual o primeiro 

cumpre apenas a funyao de sirnbolo. Assim, urn organismo vivo e urn sim

bolo de monarquia constitucional e urn moinho faz as vezes de simbolo de 

uma monarquia absoluta. Qual a relayao entre a ideia de monarquia abso

luta e urn moinho? Apenas uma relayao anal6gica: nos dois casos, pensa

mos o mesmo tipo de processo, de objetos (graos ou pessoas) sendo sub

metidos a foryas externas a eles mesmos (o moinho ou o poder monarqui

co). A estrutura da reflexao quando consideramos a operayao do moinho e 

analoga a estrutura da reflexao quando pensamos a monarquia. Nao ha, to

davia, conforme nos alerta Guyer, relayao entre o conteudo do simbolo e 

seu objeto. Nem aquele determinado simbolo, no caso, o moinho, eo unico 

possivel. Assim sendo, a relayao entre urn simbolo e seu referente sera mais 

frouxa do que exemplos e esquemata aos seus respectivos referentes: 

"Apenas urn cachorro pode servir como exemplo para o termo 'cachor

ro' e, dada a natureza as nossa intuiyao senslvel, apenas uma sucessao 

temporal valida objetivamente pode servir como esquema para o con

ceito puro de fundamento e conseqliente. Mas qualquer coisa que per

mita relacionar ideias da mesma maneira que urn moinho - urn outro 

dispositive medinico, ou talvez uma outra forma de relayao humana 

- pode igualmente servir como simbolo do despotismo."8 

Afirmar, portanto, que 0 belo e 0 simbolo do born nao significa 

afirmar que o belo possui algum conteudo moral ou possa servir como es

quema para a moralidade. Nem, por outro lado, a tese implica alguma sen

sibilizayao da moralidade. A analogia entre estetica e moral deve-se, nao a 

uma semelhanya de conteudo (seja urn conteudo moral do belo ou sensi

vel da moralidade), mas apenas aos elementos comuns de ambos os juizos, 

uma semelhanya nas regras de retlexao. 
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0 juizo sobre o belo e os juizos morais apresentam estruturas de 

reflexao analogas, conforme nos indica o § 59: (1) o belo e 0 born aprazem 

imediatarnente; (2) ambos aprazem independentemente de todo interesse 

(no caso da moralidade, do interesse que preceda o juizo ); (3) ambos ex

pressam a concordancia de determinadas faculdades ( 4) sao igualmente 

universais. Tal analogia nao significa nenhuma identidade, pois 0 belo e 0 

born apresentam igualmente diferenyas. Quanto ao primeiro aspecto (1), 0 

belo apraz imediatamente na intuiyao reflexiva, enquanto o born apraz no 

conceito. Relativamente a independencia de interesse no objeto (2), 0 born 

apraz independente do interesse que preceda 0 juizo, mas nao do que e 

produzido por este, tale caso do interesse da razao relativamente aos seus 

objetos. A concordancia das faculdades em questao num e noutro juizo (3) 

tambem diferem entre si: no belo, trata-se da harmonia entre imaginayao e 

entendimento; no born, trata-se da concordancia da vontade consigo mes

ma segundo leis universais da razao. Finalmente, a universalidade (4) do 

juizo do belo nao remete a urn conceito universal, tal como o jufzo moral. 

A mera tese de que o belo e o simbolo do born nao nos deixaria, 

por si s6, alguma passagem possivel entre urn e outro do ponto de vista de 

seu conteudo, ja que 'ser simbolo de' significa apenas regras de reflexao 

analogas em ambos os tipos de juizos. Contudo, ao final do § 59, Kant afir

ma que o gosto pode servir como urn auxilio para a passagem entre o sen

sivel e o moral: "o gosto torna, por assim dizer, passive! a passagem do 

atrativo dos sentidos ao interesse moral habitual sern urn salto demasiado 

violento". 9 a "Doutrina do Metoda do Gosto", por sua vez, Kant vai mais 

Ionge e atribui ao gosto tornar sensiveis as ideias morais: 

"o gosto, e, no fundo, uma faculdade de ajuizamento para tornar ideias 

morais sensiveis ( ... ) da qual uma maior receptividade para o senti-

Cf. KU, § 90, 5:448. 
Guyer, op. cit., p. 335. 
KU, 5:261. 

Studia Kan tiana 3( I): 125-140, 2001 129 



0 belo como simbolo do born ou a estetiza~ao da moralidade 

130 

mento destas Ultimas (denominadas de sentimentos morais ) deriva 

aquele prazer que 0 gosto dec!ara valido para todos e nao para 0 senti

menta privado de cada um". 10 (grifo meu) 

Vemos af que o pr6prio Kant e responsavel par urn salta urn tan

to quanta violento, vista que a tese da analogia entre os tipos de reflex6es 

nos juizos esteticos e marais nao implica nenhuma transis:ao entre urn e 

outro dominio, muito menos a possibilidade de tornar ideias sensiveis. Tal 

concepc;:ao parece ser de dificil assimilac;:ao para o leitor assiduo da Funda

mentarao e Critica da Raziio Pratica, textos que repudiam o passive! apelo 

sensivel da moralidade. Nao apenas a pureza do dominio da moralidade e 

questionada, como a independencia do bela relativamente a moralidade, 

conforme atesta carta que Kant escreve a J. F. Reich~ardt a 15 de outubro 

de 1790: 

"Eu me satisfiz em mostrar que, sem sentimento moral, nao haveria 

nada para n6s de belo nem de sublime, e que e sobre aquele que se fun

cia tudo o que pode ter este nome ( ... ) e que o elemento subjetivo da 

moralidade no nosso ser, este elemento que sob o nome de sentimento 

moral e impenetravel, e o que em relac;:ao ao qual se exerce o juizo, cuja 

faculdade e 0 gosto." 

A educas:ao estetica tornar-se-a propedeutica a educac;:ao moral, 

na medida em que ela retina a sensibilidade e exerce o sentido do desinte

resse: "a experiencia estetica"- escreve Kant na Critica do ]uizo,- "e tes

temunha de urn desinteresse, na medida em que o homem se afasta daten

dencia a usufruir pela posse, pelo consumo, pela destruic;:ao, para encon

trar a realidade numa atitude de contemplac;:ao que, Ionge de exc!uir o ou

tro, requer sua presens:a e seu reconhecimento de uma beleza indivisfve! 

que evoca a universalidade". Par sua vez, ao fmal do§ 60, o desenvolvimen

to das ideias marais e apresentado igualmente como propedeutica para o 

gosto: "assim, parece evidente que a verdadeira propedeutica para a funda

s:ao do gosto seja o desenvolvimento das ideias marais e a cultura do senti-
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menta moral, ja que somente se a sensibilidade concordar com ele pode o 

verdadeiro gosto tomar uma forma determinada e imutavel". De urn !ado, 

a experiencia estetica desenvolve o desinteresse necessaria para a morali

dade, par outro, a cultura do sentimento moral aproxima a sensibilidade 
da universa!idade necessaria ao gosto. 

Os dominios da moralidade e da estetica encontram-se interliga

dos numa dupla propedeutica, que supera a mera analogia entre os dais ti

pos de juizos, abordando elementos em comum no que toea ao conteudo 

de ambos. A Critica do ]uizo, indo alem de apontar elementos ana16gicos 

entre a experiencia estetica e moral, inicia a tematizac;:ao dos elementos es

teticos constituintes da moralidade, reflexao que tornar-se-a mais clara na 
Metafisica dos Costumes. 

As condi~oes esteticas necessarias 

da moralidade na Metafisica dos Costumes 

Na introduc;:ao a Metafisica dos Costumes, nos e apresentado o que poderia 

ser chamado de uma radicalizac;:ao do projeto de sensibilizac;:ao da morali 

dade. Os dominio do estetico e do moral apresentam, nao mais uma rela

c;:ao simb61ica ou propedeutica passive], mas Kant nos fala de condic;:oes 

sensfveis necessarias para a recepc;:ao da moralidade. Enquanto na Funda

mentarao, apenas o respeito a lei e considerado urn sentimento que pode 

funcionar como m6bil da ac;:ao moral, no texto de 97, e adicionado varios 

aspectos sensiveis necessaries para a recepc;:ao do clever. 0 sentimento de 

prazer e desprazer experimentado em relas:ao a moralidade nao e, todavia, 

o prazer do gosto, ainda que este, conforme vimos, possa auxi!iar o desen

vo!vimento de uma maior receptividade para a sensibilidade moral. 

Ap6s ser explicado que o prazer e desprazer expressa o que e me

ramente subjetivo relativamente ao objeto, aquele e dividido entre, de urn 

10 KU, 5:264. 
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lado, urn sentimento conexo a urn desejo, chamado de prazer pnitico e, de 

outro, urn prazer nao conexo a urn desejo do objeto, mas apenas a sua re

presenta<;:ao, chamado de prazer contemplative ou gosto.(MS, 6:212) 0 

prazer pratico admite, por sua vez uma outra divisao: se o prazer antecede 

0 desejo, trata-se do interesse da inclina<;:ao, se o sucede, temos o interesse 

da razao. Ou seja, o interesse da razao e o prazer que sucede a determina

<;:ao da faculdade de desejar pela razao. Temos, aqui, uma separa<;:ao nitida 

entre 0 prazer/desprazer moral, o qual relaciona-se a urn desejo do objeto 

(ainda que suceda 0 desejo ) eo prazer estetico, relativo, nao ao desejo do 

objeto, mas meramente a sua representa<;:ao. 

Na Introdu<;:ao a Doutrina da Virtude (TL, 6:399) Kant explica 

que n6s temos pre-no<;:6es esteticas para a suscetibilidade da mente relativa 

ao dever em geral (Asthetische Vorbegriffe der Et.npfanglichkeit des Gemuts 

fur Pflichtbegriffe uberhaupt). Sao elas: sentimento moral, conscienci~, 

amor'' e auto-estima. Trata-se aqui, nao da obten<;:ao a priori da lei moral 

ou de suas condi<;:6es, mas da analise do sujeito da moralidade, o ser hu

mano e suas predisposi<;:6es, as quais possibilitam a efetiva recep<;:ao do im

perative da moralidade. 
A importfmcia da sensibilidade para a consciencia do dever e 

atestada pelo sentimento moral (das moralische Gefuhl), definido como "a 

suscetibilidade a sentir prazer e desprazer meramente da ideia de que nos

sas a<;:6es sao conforme ou contrarias a lei do dever". (TL, 6:399). E este 

sentimento que nos faz ter consciencia da obriga<;:ao, pois nos torna cientes 

da coa~ao presente no mero pensamento do dever. Nao temos nenhum de

ver de ter tal sentimento, visto que ele esta em n6s enquanto seres morais. 

Alguem totalmente privado deste sentimento estaria moralmente morto: 

"Nenhum ser humano e completamente desprovido de sentimento 

moral, pois se fosse completamente nao receptive! a este, ele estaria mo

ralmente morto. Se (para falar em termos medicos), as fon;:as vitais nao 

pudessem mais excitar esse sentimento, entao a humanidade se dissol

veria (como pelas leis da quimica) na mera animalidade e seria mistu

rada com outros seres naturais". (TL, 6:400) 
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0 sentimento moral nao e todavia, urn senso (Sinn) moral, no 

sentido de urn sentimento que, por si s6, nos indica o que e correto ou nao, 

ou seja, ele nao possui nenhuma capacidade te6rica de percep<;:ao direta da 

corre<;:ao ou nao de urn ato, visto que isso nos deve ser dado pela razao. Ele 

apenas diz respeito a percep<;:ao pelo sentido interno da coa<;:ao que o dever 

exerce, provocando urn sentimento de prazer quando nossas a<;:6es estao 

conforme a lei e de desprazer quando sao contrarias a esta. Ainda que sen

do urn sentimento ( Gefuhl), ele nao e urn afeto, visto que estes sao intem

pestivos e dificultam a reflexao. Neste sentido, Kant esclarece que a apatia 

por ele apregoada nao e a ausencia de sentimento, pois isto seria uma indi

feren<;:a moral e portanto uma fraqueza. A apatia buscada como urn ideal e 

a ausencia de afeto (Affekt), sendo, conseqiientemente, uma for<;:a benefica 

para a pratica da virtude. 

A nitida separa<;:ao apregoada na Fundamentafao e Critica da Ra

zao pratica, entre o dominio da moralidade e do estetico em geral, entendi

do como o sentimento de prazer e desprazer, e questionada pelas passa

gens da Critica do ]uizo e Metaftsica dos Costumes que nos falam da possi

bilidade, e mesmo da necessidade, de urn sentimento moral. Uma das 

maiores diferen<;:as entre essas duas abordagens e dada pela necessidade do 

sentimento de prazer e desprazer para a recep<;:ao do conceito de dever. 0 

sentimento moral vai alern, sem duvida, do sentimento de respeito. Isso fi

ca claro ja na sua classifica<;:ao enquanto necessaria para que a mente seja 

afetada pelo sentimento de respeito. Sendo a mente (animus, Gemuth) a 

instancia reativa da alma (Seele)12, parece que a possibilidade dela ser afe

tada e decisiva para a efetiva realiza<;:ao da a<;:ao moral, enquanto o respeito 

parece ser urn sentimento que afeta mais o espirito (mens, Geist) do que a 

mente. Para que a a<;:ao ocorra, e necessaria que a mente seja afetada, o que 

e feito atraves do sentimento moral. Gisela Munzel analisa corretamente a 

II Sobre a ideia de amor em Kant ver meu texto "Uma tipologia do am or na filosofia kantia
na", Studia Kantiana 2( 1 ): 19-34, 2000. 
12 Nas lic;:oes sobre Antropologia anotadas por Parrow, Kant diferenciaria tres instancias daquilo 
que denominava de alma no senti do generico (Seele) e cuja referencia e o eu: "n6s observamos a 
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importfmcia das capacidades esteticas para a efetiva pnitica da moralidade: 

"pode-se ver a capacidade estetica como literalmente uma s6cia dos esfor

c;os da razao para realizar este alargamento da sensibilidade, como prop6-

sito de produzir nesta a imagem complementar da lei moral".l3 

Alem disso, ha, no sentimento moral, uma considerac;ao do sen

timento de prazer inexistente ate entao. Conforme salienta Guyer 14, "nao e 

de forma alguma clara que o sentimento de respeito e realmente urn senti

mente de prazer", visto que Kant o caracteriza, na Fundamentarao, como 

urn sentimento de desprazer proporcional a coac;ao da lei, ou, no maximo, 

como urn sentimento de auto-aprovac;ao, o que difere radicalmente do 

sentimento de prazer da terceira crftica e da Doutrina da Virtude. Tal senti

mente, sendo o resultado da determinac;ao da vontade que escolhe a ac;ao 

moral, parece ser urn sentimento de recompensa. Que a moralidade possa 

nos trazer algum tipo de satisfac;ao e, mais do que isso, que, sem essa capa

cidade, nos e dito na Doutrina da Virtude, estariamos mortos moralmente; 

parece nos convidar ao questionamento do papel do prazer na moralidade 

kantiana. 

A ligacrao antropol6gica entre o prazer estetico 

e o prazer moral 

0 desenvolvimento da relac;ao entre o prazer estetico e o prazer moral, 

bern como da func;ao propedeutica da estetica em relac;ao a moralidade, 

aparece na Antropologia de urn Ponto de Vista Pragmatico, obra de 1798, 

que expunha os cursos ministrados sobre o tema nos semestres de 72/73 a 

95/96. No segundo livro, sobre o sentimento de prazer e desprazer, nos e 

mostrado em que sentido pode-se relacionar o prazer do gosto ao prazer 

moral. 

0 sentimento de prazer e desprazer e dividido entre urn prazer 

sensivel e urn prazer intelectual. 0 primeiro, por sua vez, pode ser obtido 

pela sensibilidade ou pela imaginac;ao, no caso do gosto. 0 segundo pode 

ser obtido atraves de conceitos ou ideias. 0 sentimento de prazer propria-
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mente moral, pode ser classificado como pertencente a esta ultima divisao: 

trata-se de urn prazer intelectual, obtido a partir de uma ideia, no caso, a 

ideia de dever. Como urn tipo de prazer obtido pela imaginac;ao pode ser -

uma preparac;ao a urn prazer intelectual? 

Ainda que nao negando a distinc;ao entre estetica e moralidade 

no que toea a diversas fontes de prazer, a ideia da satisfac;ao pela partilha 

de urn sentimento de prazer e 0 que aproxima OS dois dominies. 

"0 gosto (der Geschmack), enquanto urn sentido formal, relaciona-se a 

uma comunicac;:ao (Mitteilung) dos sentimentos de prazer e desprazer, 

e inclui uma susceptibilidade, nesta comunicac;:ao de prazer, de sentir 

uma satisfac;:ao (Wohlgefallen ) em comum com outros (socialmente)". 

(Ant, 7:244) 

Esta satisfac;ao do gosto advem de uma concordancia entre o 

sentimento de prazer entre sujeitos, de acordo com uma lei geral, cuja ori

gem e a razao. A escolha desta satisfac;ao esta, pela sua concordancia com 

uma lei geral, de acordo com a forma do prindpio do dever. Assim, o exer-

alma (See/e) numa tripla perspectiva, isto e alma (anima/See/e), mente (animus/Gemuth ) e espirito 
(mens/Geist) (APa 25:247). A alma passiva e denominada de alma/anima (See/e); quando a alma e 
reativa, ou seja, responde ativamente aos dados sensiveis recebidos passivarnente, ela e mente/ani
mus (Gemiith); quando ela e puramente ativa, ela e espirito/mens (Geist) . Essas tres instancias da 
alma, (passiva, reativa e ativa) referem-se, de acordo com as anota~oes de Collins, nao a tres subs
tancias, mas a "tres formas formas de nos sentirmos vivos': (AntCoUins, 25:16) As tres divisoes da 
alma relacionam-se com as faculdades superior e inferior da alma, a primeira sendo ativa e a se
gunda, passiva. (AntCollins, 25:16) A faculdade inferior, por ser passiva, corresponde a perspecti
va da alma enquanto anima; a faculdade superior, por ser ativa, corresponde a perspectiva pura
mente ativa do espirito/mens ou reativa da mente/animus. A divisao das faculdades em inferior e 
superior aplica-se as tres faculdades enunciadas na Crltica do fulzo e na Antropologia: faculdade 
cognitiva, a faculdade de desejar e ao sentimento de prazer e desprazer. Teremos a faculdade de 
desejar superior quando exercitamos nosso poder de escollia relativamente a urn objeto do enten
dimento e a faculdade de desejar inferior quando utilizamos nosso poder de escolher um·objeto 
da sensibilidade. Nossa faculdade de prazer e superior quando experimentamos prazeres intelec
tuais (relativo a urn conceito) ou prazer conforme urn sentido universal (prazer do gosto}; e infe
rior quando experimentamos prazeres animais que consistem no prazer dado pelos sentidos. 
13 Munzel, G. F. , Kant's Conception of Moral Character: the critical/ink of Morality, Anthropol
ogy, and Reflective Judgment (Chicago: University of Chicago Press, 1999) , p. 129. 
14 Guyer, P. Kant and the Claims of taste (Cambridge; Cambridge university Press, 1997), p. 
345. 
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cicio do gosto estetico e uma preparac;:ao para a moralidade. Esta ideia da 

Antropologia segue o espirito do exposto na Critica do ]uizo, mas com 

acrescimos interessantes. 

Uma das curiosidades da Antropologia e apresentar as boas ma

neiras como a transic;:ao entre o gosto e a moralidade. "Treinar alguem pa

ra ser bem-educado em sua posic;:ao social nao significa o mesmo que edu

ca-lo para ser moralmente born; todavia,- Kant explica- prepara-o pa

ra ser querido ou admirado por outros em sua posic;:ao" (Ant, 7:147). As 

regras de etiqueta, do bern receber, preparam para a virtude. 0 born anfi

triao manifesta seu gosto estetico quando escolhe comidas e bebidas, nao 

apenas segundo seu gosto pessoal, mas tendo o gosto dos convidados em 

mente. Na composic;:ao destes varios gostos, o procedimento de construc;:ao 

de urn gosto comum que satisfac;:a a todos os prese.ntes possui uma "valida

de universal comparativa" (Ant, 7:242) . Algo semelhante se passa na con

duc;:ao da conversacrao pelo anfitriao, tanto na escolha do tema, quanta do 

numero de convidados, que segundo as regras de Chesterfield, nao devem 

ser menor do que o numero das gracras (3) e mais do que o numero das 

musas (10). Tal regra nao e arbitraria, mas visaria constituir urn grupo 

ideal de comunicac;:ao, que partilharia, nao apenas o prazer da mesa, mas 

das boas ideias. Os procedimentos de sociabilidade segundo as regras das 

boas maneiras pertencem ao dominio do gosto, mas preparam para a mo

ralidade, na medida em que controem uma comunidade que partilha urn 

discurso comum: 

"Independentemente de quao insignificantes as regras de refinamento 

possam parecer seas compararmos com a pureza da lei moral, tudo o 

que promove a sociabilidade (Geselligkeit ), mesmo que sejam apenas 

maximas ou maneiras agradaveis, e uma roupa que veste a virtude de 

forma apropriada" (Ant, 7:282 ). 

Kant refere-se as regras da boa conversac;:ao a mesa, provavel

mente vigentes nos esclarecidos saloes europeus do seculo XVIII: escolher 

t6picos que interessam a todos; nao permitir urn silencio mortal, mas ape-
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nas pausas pequenas, nas conversac;:oes; nao mudar de urn tema para ou

tro; nao discutir nenhum assunto dogmatico, ou entao introduzir uma 

brincadeira (Scherz) para tornar a discussao mais !eve. Tais regras nao sao 

arbitrarias, mas tern o prop6sito de fazer progredir a cultura: 

''A mente, ao final de uma refei~ao, assim como ao final de urn drama 

(o mesmo se aplicando a totalidade da vida vivida por urn ser humane 

racional ), inevitavelmente relembra varias fases da conversa~ao. Se ela 

nao consegue encontrar um fio condutor, ela sente-se confusa e conclui 

que nao progrediu ern materia de cultura , pelo contrario, regrediu." 
(Ant, 7:281 ) 

As regras de refinamento social sao uma boa roupagem para a 

virtude, exatamente pela construc;:ao de ideias comuns. Tal resultado nao 

possui a universalidade do belo ou da moralidade, mas, enquanto transi

c;:ao, possui uma universalidade comparativa. A Antropologia indica, atra

ves dos exemplos relativos as boas maneiras e regras de refinamento social, 

como se da a relac;:ao entre o cultivo estetico eo cultivo moral. Ao exami

nar a educac;:ao moral e a educac;:ao estetica, Munzel mostra como o cultivo 

do gosto relaciona-se ao processo civilizatorio e a formac;:ao do carater mo

ral; isso se deveria a caracterfstica principal do gosto de ser eminentemente 

comunicavel. Ao indagar-se como a educac;:ao estetica pode ser compreen

dida com relac;:ao a formac;:ao do carater moral, ela afirma que "parte da 

resposta repousa na caracterfstica essencial de ser imediatamente comuni

cavel, logo, seu desenvolvimento facilita de forma imediata a comunicac;:ao 

social, incluindo a comunicac;:ao do proprio carater a outrem" 's. A autora 

ressalta, no en tanto, apoiando-se, e verdade, no proprio texto kantiano 

(Ant, 7:244 ) que esta caracterfstica do sensa estetico incentiva apenas a 

promoc;:ao externa da moralidade, nao sendo ainda a formac;:ao do seu as

pecto interno. Pode-se dizer, todavia, que sua analise esta apenas parcial-

15 Munzel, G.F. op. cit, p. 298. 
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mente correta: see verdade que as regras sociais possuem uma func;:ao de 

simulacro da real virtude, a simulac;:ao da virtude incentiva a produ<;ao da 

propria virtude: 

"Socialmente, quanto mais civilizados os homens sao, mais eles sao ato

res. Eles assumem a aparencia de ligayao, de estima alheia, de modestia e 

de desinteresse, sem enganar ninguem, pois todos sabem que nao signi

fica nada sincero. As pessoas estao familiarizadas com isso e e ate mes

mo algo born que assim seja no mundo, porque, quando o homem faz 

esse papel, as virtudes, que ate en tao eram fmgidas, sao gradualmente es

tabelecidas." (Ant, 7:151 ) 

A teatralizac;:ao das virtudes leva, nao a hipocrisia, mas ao desen

volvimento da pr6prialvirtude. Aqui temos algo que nos lembra a virtude 

aristotelica e seu desenvolvimento pelo habito, com a diferenc;:a que, na 

versao kantiana, seus primeiros eventos sao assumidamente, apenas urn si

mulacro, que, todavia, levarao a efetiva pratica da moralidade. 

Condusao 

Pode-se constatar, pela enfase dada a relac;:ao entre os aspectos esteticos e 

morais nos textos dos anos 90, que ha uma diferenc;:a na considera<;ao da 

necessidade de aspectos sensiveis para a efetiva realizac;:ao da moralidade. A 

explorac;:ao do tema neste breve artigo nao nos permite dar uma resposta 

definitiva quanto a mudanc;:a de rota kantiana, relativa aos textos dos anos 

80. Contudo, vemos claramente que, se, na Fundamentar;iio, havia urn re

pudio explicito do sentimento de prazer ligado a ac;:ao moral (tal como na 

condenac;:ao da simpatia), na Metafisica dos Costumes, os sentimentos de 

prazer e desprazer sao considerados parte essencial da moralidade, visto 

que sem eles, Kant afirma, estariamos mortos moralmente. Alem disso, tais 

pre-condic;:oes esteticas morais vao alem do sentimento de respeito da Fun

damentar;iio. 
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A hip6tese, todavia, de uma descoberta ou mudanc;:a relativa ao 

tema, e questionavel se considerarmos que parte desta relac;:ao entre cultivo 

do gosto e cultivo moral foi publicado na Antropologia, a qual reflete ctir

sos dados desde o semestre 72/73, portanto anteriores a Fundamentar;iio . 0 

mais provavel e que, nos anos 90 e ap6s a tematizac;:ao da faculdade de pra

zer e desprazer na Critica do ]uizo, Kant tenha desenvolvido as ferramentas 

ftlos6ficas necessarias para a unificac;:ao entre a obtenc;:ao a priori da lei mo

ral e sua antropologia, concluindo numa Metafisica dos Costumes, que 

mostra como a lei moral pode ter urn poder definitivamente motivador 

em seres racionais sensiveis. 
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Resumo 

Neste artigo eu gostaria de explorar te

mas conexos com a estetiza~ao da mo

ralidade, tanto na rela~ao mais proxi

ma entre o juizo do belo e os juizos 

marais, quanto na presen~a do senti

menta de prazer e desprazer na moraE

dade. Come~arei pela Critica do ]ufzo e 

a tese expressa, no § 59, de que o belo 

pode ser considerado como simbolo do 

born. Passarei ao exame do sentimento 

moral na Metafisica dos Costumes 
(1797) e, por fim, examinarei a rela~ao 

entre o dominio do gosto e o dominio 
da virtude feita na Antropologia (1798). 

Tentarei mostrar, ao final, que ha uma 
considera<;:ao de aspectos esteticos na 

moralidade, os quais contrastam como 

formalismo apresentado na Fundamen
ta~iio e Cr{tica da Raziio Pratica, inda

gando sobre uma possivel mudan<;:a de 

rota ou apenas uma diferente forma de 

apresenta~ao nas varias obras. 
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Abstract 

In this paper, I shall analyze the rela

tion between Aesthetics and morality 

in Kant 's philosophy, concerning the 

similarity between aesthetic and moral 

judgments, as well as the presence of 

the feeling of pleasure and displeasure 

in morality. Fir t, I begin by the § 59 of 

the Critique of Judgment, where the 

beautiful is considered as the symbol of 

the morally good. Second, I explain the 

role of the moral feeling in the Meta
physics of Morals. Third, I explore the 
relation between social refinement and 

virtue in the Anthropology. In the con

clusion, I argue about a possible turn
ing point concerning the aesthetic role 

in morality, from the Groundwork to 

the Anthropology. 

0 Gosto e a Fundac;:ao Estetica dos Juizos 
na 3~ Critica de Kant 

Pedro Costa Rego 

Universidade Federal do Parana 

A correspondencia de Kant nos permite afirmar, com uma razoavel segu

ranc,:a, que a terceira Critica, na origem, nao esta tao diretamente preocu

pada com juizos. Que ela, curiosamente, a partir de urn outro projeto, vai 

se tornando uma crftica da faculdade do jufzo. Esse outro projeto, que ocu

pa Kant seguramente ate marc,:o de 1788, eo de uma Crftica do Gostol . Por 

crftica do gosto, entendia Kant uma investigac,:ao acerca do fenomeno do 

belo. Em dois anos, o que era uma pergunta par urn determinado senti

menta diante do belo transforma-se numa pergunta pelo poder em geral 

do sujeito de ligar representac,:oes particulares segundo a regra de princf

pios universais. Explica-se quase tecnicamente: se e possfvel uma crftica do 

gosto, e porque o gosto admite uma deduc,:ao de sua universalidade e de 

sua necessidade a priori. Visto, entretanto, que "nada pode ser comunicado 

universalmente a nao ser conhecimento e representac,:ao a medida que esta 

pertence ao conhecimento"2, e preciso que o gosto, see candidato a urn lu-

Cf. Carta a Reinhold, 7 de mar~o de 1788 (Ak. X, 505). A respeito do processo de elabora
yao das questoes da Critica da Faculdade do fuizo e da cronologia de suas partes, cf. TONELLI, 
G. "La Formazione del Testo della Kritik der Urteilskraft'', Revue Internationa/e de Pltilosopltie, 8, 
1954; MERTENS, H. Kommentar zur Ersten Einleitung in Kants Kritik der Urteilskraft. Miin
chen, J. Berchmans, 1975, eo trabalho de Ricardo Terra: "Reflexao e Sistema: as duas lntrodu
~oes a Critica do Juizo". In: Duas Introdufiies a Crft ica do fufzo . trad. por Rubens R. Torres Fi
lho, org. Ricardo Terra, Sao Paulo, Iluminuras, 1995, que apresenta com clareza o confronto de 
posi~oes ace rca do tema. 

2 KANT, I. Werke in zehn Biinden. Hrsg. Wilhelm Weischedel. Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1983, Band 8, Kritik der Urteilskraft (dorava nte citada como KU), § 9, p. 295. 
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gar entre estruturas universais a priori da subjetividade, tenha em seu fun

damento algo que diga respeito intimamente ao conhecimento ou as facul

dades envolvidas mais diretamente no processo do conhecimento. Mas sa

bemos que o conhecimento e resultado de uma sintese entre representa

c;:oes particulares recebidas e representac;:oes universais espontaneamente 

produzidas. E a Introduc;:ao da KU3 nos ensina que o pensamento de urn 

particular como contido sob urn universal e a definic;:ao pr6pria do juizo4• 

Resultado: se for possivelligar o gosto ao juizo, torna-se possivelliga-lo in

timamente ao conhecimento e conquistar o direito de reivindicar para ele 

a universalidade que o faz digno de uma Critica. 

Mas queremos crer que as conclus6es da critica da atividade ju

dicativa do sujeito e as portas que essa critica abre sao por demais relevan

tes para que o juizo tenha surgido como urn elemento coadjuvante e estra

tegico na obra do gosto e, de repente, roubado a cena. E pouco plausivel 

que o juizo seja meramente uma estrategia de prova da universalidade do 

gosto. 

A Critica do Gosto pode vir a se chamar Critica da Faculdade do 

Juizo porque, desde sempre, a curiosa e improvavel unanirnidade do belo 

se mostra para Kant como a universalidade de urn certo uso de nosso po

der de julgar. Isso ainda nao justifica, todavia, chamar uma tal investigac;:ao 

estetica de "critica do julgar", "critica do juizo': Afinal, a provavel unanimi

dade do conhecimento, por exemplo, tambem e a de urn uso de nosso po

der de julgar, e a Critica da Raziio Pura nao mereceu o titulo de "Critica do 

Juizo". Complete-se entao: o uso pretensamente universal de nosso poder 

de julgar que Kant identifica em nossa avaliac;:ao do belo autoriza-o a cha

mar sua "estetica" de "Critica da Faculdade do Juizo" porque esse uso, a di

ferenc;:a de juizos determinados (do ponto de vista conceitual ou fmal ), se 

mostra capaz de revelar privilegiadamente o poder de julgar enquanto tal; 

a pura e formal possibilidade de ligarmos representac;:oes particulares a re

presentac;:oes universais para urn conhecimento em geral. 

A unanimidade do belo, que se mostra como universalidade de 

urn certo uso judicativo, que, por sua vez, revela o pr6prio poder de julgar 

como fundamento ("subjetivo") da possibilidade de todo e qualquer uso 
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judicativo ... Eisa relac;:ao organica entre Crftica do Gosto e Crftica da Fa

culdade do Juizo: o jufzo de gosto, tambem chamado reflexionante esteti

co, estetica, formal e desinteressadamente universal, mostra, num certo 

momento para o Kant da Crftica do Gosto, que sua universalidade e ada 

~u~~ faculdade de julgar; anterior, independente e condicionadora da pos

s.Ibilidade de qualquer jufzo determinado. A Critica do Gosto torna-se Cri

tiCa da Faculdade do Jufzo a medida que a beleza se torna urn problema de 
fundamento. 

Se pensamos o projeto de uma crftica do gosto como essencial

mente distinto do projeto de uma critica da faculdade do juizo, entao dire

mas que a preocupac;:ao estetica de Kant e com a extensao tematica do sis

tema. Ate 1788/9, a investigac;:ao da beleza viria para prolongar 
0 

horizonte 

de abrangencia da obra critica, que nao poderia deixar de fora urn tema 

tao caro a intelectualidade e tao presente na hist6ria da filosofia Mas . . . , se os 
dO!S prOJetos sao, em ultima instancia, 0 mesmo projeto, entao 0 interesse 

de Kant pelo gosto nao e meramente extensivo, e a terceira Critica nao e 

exatamente uma a mais. Ao contrario, ela pode ter nascido justamente de 

u~a preocupac;:ao de que ja se tenha falado demais sobre a base de urn nao 

dito. Fato e que a Crftica que se produziu em 90, a que trata do gosto tra
tando do jufzo, fala de menos. 

Primeiro, evidentemente porque pressup6e muito acerca de co

nhecimento te6rico, perfeic;:ao pratica, esquematismo, de sentimento mo

ral etc. Segundo, porque desenvolve laconicamente teses de percurso extre

mamente instigantes para o fil6sofo transcendentaJs. Mas, sobretudo, por-

Utiliza mo d ' - d WDB 
(B 1. v: ~ e l~ao a para todas as c i ta ~o es da obra d e Kant e a "ediyiio da Academia" 
M etr fi~'. .d e ~ruyter, 1942) para referenc ias a corresp ondencia. Para a Funda mentafiiO da 

P 
e a ISIIca - os obstun~ es, usam os a sigla GMS e pa ra a L6g ica de Immanuel Kan t um ma nual 

ara pre efoes, a a rev1ayao LOG. ' 

d
3 I Quadnd ~ niio houver indica~iio adicional no corpo do text o ou em nota trata-se da segun 

a ntro uyao. ' -

4 Cf. KU, p. 251. 

5 A de urn a determi nabi lidade <Bestimmbarkeit>, par exempl o, que a " faculdad e do ·u izo 
forn ece ao substrata supra-sensivel da natureza (tanto em n6s quanta fora de 

116
s)", e qu~ n os 
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que a organiza<;:ao conceitual das estruturas transcendentais da subjetivi

dade envolvidas no juizo de gosto s6 funda urn novo campo ternatico a 

rnedida que se volta constantemente sabre os resultados das Criticas ante

riores, como que para lhes dar conten<;:ao e fundamento. Por exernplo: 

A obra declara-se, ja nas primeiras paginas, uma media<;:ao entre 

o objeto do conhecimento especulativo e o da moral. Sua novidade nao e 

extensiva, mas retroativa. Seu objeto nao e urn campo a mais, e o campo 

comum subjacente a natureza e liberdade, que pode autorizar uma interse

<;:ao. A rigor, nao se funda aqui urn novo dominio. Busca-se superar o "abis

mo que separa completamente o dominio do conceito de natureza do do

minio do conceito de liberdade" (KANT, KU, p. 270). 

No mesmo sentido, a Analitica do Belo nao introduz urn interes

se a mais na subjetividade, ao lado do pnitico e ~o patol6gico. Ao contra

rio, o prazer do gosto e interesse de menos e a pergunta por sua qualidade 

precisa ser justamente uma analitica do des-interesse; dirao alguns, urna 

redu<;:ao estetica6• Ao principia de urn juizo de gosto pretende-se chegar 

mostrando que e como e possivel subsumir sem referir a representa<;:ao da

da a urn conceito te6rico ou a urn flm determinado da faculdade da apeti

<;:ao, seja ele racional ou patol6gico. Ressoa a celebre exclama<;:ao de Hus

serl: o que sabra dessa redu<;:ao nao e urn puro nada7 . E algo que funda a 

propria possibilidade dos juizos que o encobrem. 

Algo de analogo aparece tambem na tematiza<;:ao da faculdade 

do juizo enquanto tal: ela nao e simplesmente uma faculdade a mais ao la

do de entendimento, imagina~ao, sensibilidade e razao, porque seu estatu

to nao e o de uma faculdade fonte de representa<;:oes. Sua fun<;:ao e ligar as 

representa<;:6es das outras, deflnir as possibilidades da unidade entre elas. 

Mas tampouco podemos alinhar a faculdade do juizo junto aqueles pode

res de referir representa<;:6es a objetos, que Kant designa tambem com o 

termo faculdade8• A faculdade do juizo nao e uma a mais alem da faculda

de do conhecimento e da faculdade da apeti<;:ao porque ela por si s6 nao 

pode inaugurar uma objetividade. Segundo sua fun<;:ao sintetica, ela per

corre com a mesma desenvoltura tanto uma quanto outra e zela pela refe

n~ncia objetiva dos conceitos de cada urna delas9. Mas, ainda quando ela se 
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exerce, no gosto, independentemente de teoria e moral, tampouco 
0 

fun

damento de sua atividade e uma novidade para as outras Criticas. Nele, 

nao encontramos nada alem do velho entendimento e da velha irnagin~
<;:ao, s6 que se entretendo reciprocamente de tal modo, que a novidade des

sa intera<;:ao esta em ser ela o fundamento nao apenas de urn juizo de gos

to, mas curiosarnente de urn juizo objetivo em geral. 

Fun<;:ao mediadora da terceira Critica, analitica do desinteresse 

enfas.e no ~oder de julgar.. . Poderiamos colecionar elementos na KU qu~ 
se derxam mterpretar como a expressao de uma concep<;:ao filos6fica que, 

d~sde o principio, porque por principio, preside a sua genese: a de que ao 

d1scurso filos6fico nao convem nada alem do necessaria e, na maioria das 

vezes, mais decisivo do que meramente estender o universo tematico ere

~onquistar o sentido necessaria de seus fundamentos . A questao do gosto 

e uma pergunta filos6flca por fundarnento, que ultrapassa a estetica em 

sentido estrito, e que s6 pode ser formulada em termos judicativos. Critica 

do ~~sto ou Criti~a da Faculdade do ]uizo, a investiga<;:ao dos principios 

do JUIZO de gosto mteressa-se por gosto e juizo visando a algo de proble

matico e filosoficamente relevante, que a unanimidade reivindicada pelo 

gosto sugere e que a universalidade indeterminada de urn certo juizo sem 

objetividade pressupoe como seu fundamento. Pergunta-se entao: que al
go e esse? 

faria verna ter:eira Crftica urn termo medio entre as duas primeiras, segundo 
0 

contido item 
IX da Introdu<;ao. Ta~_bem a tese de urn talento da faculdade da imagina<;ao, descrito no§ 17, 
para conceber uma 1de1a normal estetica de modo inteiramente intuitivo etc. 

6 Sobretudo Lebrun pensa algo nesse sentido com suas f6rmulas "redurao a'"et ·v " " 
d ·d "Cf . . T '' 1 a e prazer 

re uz1 o · . LEBRUN,~· ~ant et Ia Fzn de Ia Metaphysique. Paris, Colin, 1970, pp. 313-314. 
7 HUSSERL, ~- C~rtes1anrsche Meditationen, Haag, Martin us Nijhoff, 1973, p. 60. 
8 Sobre a equJvocJdade do termo "Vermogen" em Kant e particularmente sobre a distin<;iio 
entre as duas acep<;oes acima enunciadas cf DELEUZE G La Ph ·1 h · c · · d 
. PUP 1997 ' . ' . I osop te rltlque e Kant. Pa-ns, , , pp. 13-14. 

9 A rigor, "a faculdade do julzo nao e urn poder de produzir conceitos de objetos, mas so
mente de comparar casos que aparecem corn os conceitos que outros Jhe fornecem "(KU In 
lot., VIII, p. 203 ). .... ' 

Studia Kant iana 3( 1):141-1 59, 2001 145 



0 Gosto e a Funda~ao Estetica dos Juiz.os na 3• Critica de Kant 

Dividida, segundo o mesmo paradigma que rege a analise das 

funs;oes l6gicas do juizo na primeira Critica, nos quatro momentos da qua

lidade, quantidade, relas;ao e modalidade 10, a Analitica do Belo nao sabe 

ainda muito bern o que e o juizo de gosto. Mas diz, de quatro maneiras, o 

que ele nao e. Ele nao e urn juizo interessado, a universalidade que ele rei

vindica nao tern nada de objetivo, a finalidade que ele apresenta estranha

mente prescinde de fins e a necessidade que se faz nele deduzir nao e ne

cessidade apoditica. Isso tudo significa: o juizo de gosto nao e urn juizo de 

conhecimento te6rico, nao e urn juizo pratico sobre o born e nao e urn jui

zo de agradabilidade. 0 que ha em comum entre todos esses tipos de juizo 

que os distingue, em conjunto, do gosto? Kant nao chega a uma formula

s;ao tao sintetica, mas podemos nos arriscar. A nos;ao fundamental aqui e: 

determinas;ao. 

Considere-se o interesse. 0 prirneiro paragrafo do momento da 

qualidade, por conseguinte, da KU, curiosamente, deixa-o de fora. 0 mo

mento da qualidade nao e nem exclusivamente nem de saida uma analitica 

do desinteresse. E que esse criterio nao desclassifica todos os juizos por 

oposis;ao aos quais se pretende, do ponto de vista da qualidade, definir o 

de gosto. Antes, trata-se de mostrar que predicar de algoa beleza nao e co

nhece-lo teoricamente. Em sentido estrito, o juizo de conhecimento nao e 

interessado. Mas, na verdade, tampouco desinteressado. E que a simples 

referencia de uma representas;ao dada a urn conceito te6rico que contem a 

regra de sua ligas;ao nao oferece, dira Kant na Introdus;ao e em seguida, a 

prop6sito da subjetiva universalidade do gosto, nenhuma passagem ao sen

timento de prazertt. E, a rigor, interesse e desinteresse referem-se a esse 

sentimento, e nao ao juizo propriamente dito12 . Assim, nao e pelo criterio 

do interesse que o juizo de gosto ganha sua primeira caracterizas;ao negati

va. Antes de desinteressado, o juizo de gosto e urn juizo nao conceitual. 

Que quer dizer? 

Nada que ponha em questao a definis;ao que a L6gica fornece dos 

juizos em geral: "Urn juizo e a representas;ao da relas;ao de diferentes repre

sentas;oes a medida que elas constituem urn conceito" (KANT, LOG, p. 

531). Se conceito pertence a pr6pria definis;ao de juizo, o que pretende a 
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Analitica do Belo com a f6rmula juizo nao conceitual? 0 predicado belo 

pode ser urn conceito que subsume uma multiphcidade de representas;oes 

distintas. Mas, se ainda assim o juizo de gosto nao e conceitual, dira Kant, -e 

porque uma tal predicas;ao nao exprime a subsuns;ao, ainda que ante pre

dicativa 13, da representas;ao em questao sob conceitos do entendimento 

que conferem a uma representas;ao dada sua objetividade te6rica, e tam

pouco a fins da faculdade da apetis;ao que determinam conceitualmente o 

que deve ser uma tal representas;ao. Subsumir algo sob o conceito "belo" e, 

antes de mais nada, expressar nossa incapacidade de reconhece-lo concei-

10 . Se interessa a hip6te~e de que o emprego, por Kant, "of the first Critique's logical functions 
of JUdgment.[ .. . ] serves hrm badly in the exposition of his aesthetic theory", cf. GUYER, P. Kant 

and the Clarms of Taste . Cambridge, Cambridge Universi ty Press, 1997, pp.106-118. Cf tam
bern, a esse mesmo respeito, a critica metodol6gica de BASCH, V. Essai Critique sur l'Esthetique 
de Kant. Paris, J. Vrin, 1927, pp. 1-28. 

1 1 Cf. KU, VI e § 6. Convem salientar que, quando afirmamos que o juizo de conhecimento nao 
e nem interessado nem desinteressado, nos referimos ao conhecimento te6rico em sentido estrito 
e deliberadamente desconsideramos o fa to de que os juizos pniticos sobre o born tam bern se cha
mam, na KU, juizos de conhecimento e certamente comportam, como veremos a seguir interes
se. Chamamos "juizo de conhecimento te6rico em senti do estrito" aquele em que o uni;ersal sob 
o qual urna representa~ao e subsumida e urn conceito do entendimento e nao urn fim da faculda
~e da apeti~ao, ainda que a. obten~o do conhecimento como resultado de uma tal subsun~o se
Ja ela mesma urn fim. Ass1m, nao sao desse tipo e, por conseguinte, envolvem interesse todos 
aquel~s juizos d~ conhecimento pnitico que Kant nomeia genericamente "juizos sobre o born" e 
que dJZem respe1to a urn conhecimento tecnico-pnitico (juizos sobre a perfei~ao interna ou ex
terna de uma representa~ao) ou a urn conhecimento moral-pnitico (juizos acerca da finalidade 
de uma vo~tade ~u a~ao em rela~o ao prindpio da moralidade). Cf. KU, Int., r, pp. 242-245. 
12 Con~em reg1strar que, enquanto a GMS define interesse como "aquilo pelo que a razao se 
torna ~rat1ca <das, wodurch Vernunft praktisch [ ... } wird>" (GMS, p. 97), chama-o a KU urn tipo 
de .satJ,~fayao <Woh/gefallen>, a saber, "aquela que ligamos a representa~ao da existencia de urn 
ob)eto (KU, § 2, p. 280) . Certamente, aqui nao ha contradi~ao porque aquilo pelo que a razao se 
torna pratica pode ser urn sentimento. Mas a defrni~ao da KU parece mais ampla porquanto con
cebe tambe.m a possibilidade de urn interesse meramente patol6gico, tal qual o que encontramos 
na caractenzayao do sentimento de prazer interessado por ocasiao de urn juizo de agradabilidade. 
13, 0 f~al do§ 8 da KU mostra que a predica~ao da beleza e, na verdade, o modo pelo qual 
n~s m~mfestamos a pretensao de estarmos realizando a subsun~ao de urn dado sob urn princi
p!O umversa1 que nao e nem urn conceito nem urn fim da faculdade da apeti~ao. Nesse sentido, 
podemos afumar que a enuncia~ao predicativa, que a KU chama comumente "juizo de gosto", 
supoe e aposta na efetividade de uma subsun~ao pre-predicativa (de que aquela e urn anun
cio), simultaneamente estetica e universal , que a KU tambem chama "jufzo de gosto" quando 
afirma, por exemplo, que "o juizo de gosto repousa sobre fundamentos a priori" (KU, § 12 p. 
301) . • 
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tualmente num conhecimento. E nesse sentido que Kant afirma perempt6-

ria e reiteradamente: "o juizo de gosto nao subsume absolutamente sob 

urn conceito" (KANT, KU, pp. 380-381 ), "o juizo de gosto nao se funda ab

solutamente em conceitos e nao e, em caso algum, conhecimento" (KANT, 

KU, p. 375 ). Mas entao funda-se em que? Que elemento subjetivo e esse a 

que referimos uma representac;:ao dada quando eo caso de subsumi-la sob 

esse predicado: "belo"? 

A Analitica do Belo nao pode resolver de chofre o problema do 

prindpio intersubjetivo do gosto. Mas ela nao e tao negativa quanto pare

ce. Nao sendo conceitual e sendo, ainda assim, urn modo de subsunc;:ao, o 

juizo de gosto expressa a referencia da representac;:ao dada, dini Kant ainda 

enigmaticamente, nao ao objeto, mas ao sujeito; nao a urn conceito do en

tendimento, mas ao "inteiro poder de representac;:oes" (KANT, KU, p. 280), 

do qual podemos nos tornar conscientes no modo de urn sentimento. A 

esse modo de consciencia sensivel ou estetica Kant chamani "sentimento 

de vida" ou "sentimento de prazer e desprazer". 

Nao fosse extremamente dificil caracterizar positivamente esse 

"inteiro poder de representac;:oes" a base do sentimento estetico, seria dis

pensavel toda a analitica do desinteresse. 0 que esta sendo descoberto aqui, 

dini Kant adiante, e urn "fundamento profundamente oculto e indetermi

nado, comum a todos os homens, da subsunc;:ao de formas sob as quais ob

jetos sao dados"(KANT, KU, p. 313) . A medida que esta sendo descoberto 

enquanto urn fundarnento indeterrninado, o principia do gosto pode e 

tende a ser confundido com o fundamento determinado de outros modos 

de juizo que, a diferenc;:a do conhecimento te6rico, oferecem "passagem ao 

sentimento de prazer". Dai o criterio do interesse como referencia dose

gundo movimento de exclusao no interior do memento da qualidade. 

Que o juizo de gosto seja desinteressado significa: ele nao se dis

tingue apenas do conhecimento te6rico, mas tambem daqueles juizos que, 

como ele, contem uma referencia ao prazer, mas cujo prindpio de determi

nac;:ao nao e nenhum "fundamento oculto". Chama-se interesse o prazer 

decorrente da conformidade de uma representac;:ao dada em relac;:ao a urn 
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muito bern determinado fim da faculdade de apetic;:ao. No que consiste 0 

chamado "sentimento vital" proprio ao gosto ou a "consciencia sensivel de 

nosso inteiro poder de representac;:oes", nao e facil dizer. Mas entende-s.e 

que precisa ser outra coisa que nao a consciencia da satisfac;:ao de nossa fa

culdade de apetic;:ao determinada racionalmente por urn fim conceitual ou 

patologicamente por urna inclinac;:ao. Aqui, o prazer e a consciencia da exis

tencia do objeto a medida que essa existencia corresponde a urna previa in

tenc;:ao determinada, vale dizer, a urn fim da vontade. No gosto, a experien

cia do prazer nao depende de que qualquer coisa exista porque nao nos dis

pomos diante da representac;:ao dada munidos de fins a serem saciados. 

Mas, ainda que assim nos disponhamos, aquilo que na represen

tac;:ao merece o predicado "belo" certamente frustara o nosso apetite. A re

presentac;:ao bela, do ponte de vista de nossa apetic;:ao interessada, ou talvez 

interesseira, e profundarnente indigesta. Ela nao s6 nao resolve o problema 

de nossa demanda pela existencia de objetos perfeitamente obed,ientes ao 

que, por antecipac;:ao, exigimos que eles devam ser, como cria urn proble

ma adicional. Continuamos sem urn dado conforme aos nossos fins subje

tivos, vale dizer, capaz de sacia-los, e somes, alem disso, obrigados a en

frentar urn dado inesperado, para o qual temos que encontrar, no interior 

da subjetividade, urn conceito te6rico ou o conceito de urn fim capaz de 

subsumi-lo. Desconcertante a beleza. E tao sedutora quanto incomoda. 

Acomodado a simplesmente acionar, desde o entendirnento ca

tegorial, as disponiveis func;:oes judicativas para resolver, nurn conceito em

pirico, o problema da multiplicidade recebida; acosturnado a promover, no 

mundo da causalidade natural a realidade objetiva daquilo que ele previa e 

conceitualmente decide como sendo urn fim da vontade, o sujcito conhe

cedor e volitivo, visitado pela beleza, finalmente precisa levantar-se de sua 

poltrona l6gica, arregac;:ar as mangas e procurar, ainda que, dira Kant, ludi

carnente. Deixarnos, por alguns mementos, nossos bern conhecidos e de

terminados apetites de lado e procurarnos urn conceito para urn dado que 

realmente parece conceituavel, mas que, apreendido e reproduzido pela 

imaginac;:ao, curiosamente recusa todo esquematismo objetivo. E esse tra

balho dernora. E ele que nos ocupa durante aquele tempo em que, nas pa-
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lavras de Kant, "nos demoramos na contemplac;:ao do belo porquanto essa 

contemplac;:ao fortalece e reproduz a si pr6pria" (KANT, KU, p. 302). De

moramo-nos porque, nesse aprazivel e vivificante trabalho de procura de

sencadeado pelo inesperado insucesso de uma sempre tao instantanea sin

tese cognoscitiva, acabamos mergulhando na direc;:ao das condic;:oes subje

tivas que, na maioria das vezes de modo tacite e despercebido, zelam pela 

possibilidade daquilo que agora simplesmente nao foi possivel. A saber, de 

urn esquematismo objetivo. Da reuniao entre urn conceito e uma intuic;:ao. 

Ora, e Iongo e demorado o caminho rumo a urn tal fundamento subjetivo 

nao apenas porque o que ele condiciona insiste em se furtar, mas sobretu

do porque a simples permanencia junto a ele nos proporciona urn inexpli

cavel sentimento de prazer. Uma vez remetidos ao estado de contemplac;:ao 

estetica, procuramos unir urn conceito a uma intu_ic;:ao dada, mas procura

mos ao mesmo tempo simplesmente permanecer no estado de procura, a 

saber, diante do que condiciona subjetivamente o procurado. Mas evite

mos enunciar precipitadamente o principia de urn juizo de gosto e volte

mos a nossa dificuldade diante de uma forma bela. 

Nem conforme a urn conceito nem conforme a urn fim; irreco

nhecivel e pouco apetitosa, a representac;:ao que vini a ser chamada bela 

precisa ser ruminada demoradamente num estado que Kant chama con

templative, sem que saibamos muito bern para qual enderec;:o encaminha

la. E eis o decisive: de algum modo, o prazer que ela nos causa decorre jus

tamente desse impasse. De algum modo, depende dele a possibilidade de 

nos tornarmos conscientes de nossa inteira faculdade de representac;:oes e 

experimentarmos esse sentimento de vida que Kant identifica com o pra

zer estetico puro. 

Manter a representac;:ao bela, ou aquilo que e nela o belo, na ex

pectativa de uma subsunc;:ao determinada, seja sob urn fim determinado 

da vontade ou sob·um conceito determinado do entendimento, nao e dar 

mostras de uma deficiencia da faculdade do juizo. Detida na ante-sala do 

conhecimento te6rico ou pratico, a coisa bela ja foi de algum modo subsu

mida, julgada, referida a urn universal subjetivo, alem de subjetivo, inter

subjetivo. Aparentemente recognoscivel mas discordante de todo conceito 
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disponivel do entendimento; irrecusavelmente final <zweckmiiflig>, per

que prazerosa, e no entanto insubordinavel a qualquer fim determinado, a 

coisa bela, no centro do impasse em que ela mesma projeta a subjetivida-

de, nao deixa de se mostrar conforme e, mais que isso, final , em relac;:ao a 

urn principia subjetivo. Sua insubordinac;:ao l6gica nao a poe ao largo de 

urn ato judicativo. A forma bela e subsumida, ainda que sem conceito e e 

julgada, ainda que sem fim, seja ele de inspirac;:ao racional ou patol6gica. 

Considerando, em primeiro Iugar, que a Introduc;:ao define a fa

culdade do juizo em geral como o poder de pensar urn particular como 

contido sob urn universal, e considerando, alem disso, que o fato de even

tualmente esse universal nao ser dado nao determina a supressao de todo 

juizo mas sim as condic;:oes para urn tipo de juizo chamado reflexionantet4 , 
a pergunta da Analitica do Belo sera evidentemente: qual eo principia uni

versal nao dado sob o qual subsumimos, de modo reflexionante e nao de

terminante, uma representac;:ao que pode ser legitimamente considerada 
bela? 

A analitica do desinteresse, no memento da qualidade, nao vai 

tao Ionge. Ela diz positivamente: e urn sentimento de nosso estado de ani

mo, uma consciencia sensivel, e nao uma categoria. E negativamente, e' urn 

sentimento desinteressado da existencia daquilo que o desencadeia. Kant 

havera de perguntar: sentimento de que. Consciencia sensivel de que? 0 

que, afinal, se passa no animo <Gemut>, por ocasiao da subsunc;:ao nao 

determinante de uma coisa bela, e que nos faz sentir urn prazer outro que 

nao o da saciedade, da satisfac;:ao de urn fim ... que nos faz sentir com pra

zer nossa inteira faculdade da representac;:oes? Inteira faculdade de repre

sentac;:oes. Fica a indicac;:ao contida nesta f6rmula: no principia do juizo de 

gosto esta algo que integra, que da inteireza, ou, para usar uma expressao 

da Analitica do Belo, proporcionalidadeis a relac;:ao de nossas faculdades 

representativas que, Ionge da beleza, se nos oferecem, talvez, divididas ... 

14 Cf. KU, Int., IV, p. 251. 
IS Cf. KU, § 21, p. 322. 
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Seja o segundo momenta. A KU parece partir de uma observa

<;:ao empirica acerca do uso pre-tematico do predicado "belo". Usa-se esse 

predicado de tal modo que se pressupoe a realidade de urn juizo ao mesmo 

tempo universalmente valido e, no entanto, curiosamente, improvavel ob

jetivamente, vale dizer, por conceitos. Pode-se discordar desse ponto de 

partida, e mesmo sem que isso comprometa os resultados da investiga<;:ao. 

Apenas soara mais abstrata a obra aqueles para OS quais dizer "isso e belo" 

eo mesmo que dizer "isso e belo para mim". A Analitica do Belo e uma in

vestiga<;:ao acerca de urn modo de julgar esteticamente, e nao conceitual

mente, subjetivamente e nao objetivamente, mas que merece uma aten<;:ao 

toda especial justamente porque nao se identifica com os juizos privados 

de agradabilidade, que Kant chama tambem sensoriais. Nao se identifica 

com a validade privada que esperarnos. naturalrnente de urn juizo estetico 

e subjetivo. 0 juizo de gosto que interessa a Kant e urn juizo subjetivo, es

tetico e universalrnente valido, reivindiquemos ou nao, todos n6s, para 

nossa predica<;:ao do belo urna tal universalidade. 

De urn tal juizo subjetivo Kant dira: a universalidade e a deter

mina<;:ao de sua quantidade, mas de sua quantidade estetica16. 0 juizo de 

gosto nao tern nenhuma universalidade l6gica. Sua quantidade l6gica e a 

singularidade de urna subsun<;:ao para a qual nao se oferecern regras objeti

vas que dispensern o sujeito de julgar, sempre de novo e a cada vez, por si 

rnesrno. Mas dizer de urn juizo que ele possui a quantidade estetica ou sub

jetiva da universalidade e dizer apenas 0 que nao e 0 principia de sua uni

versalidade. Nao e urn conceito do que seja o objeto ou do que ele deva vir 

a ser como urn fim. Eo que rnais pode conferir a urn juizo universalidade 

senao a objetividade do conceito ern que se funda a subsun<;:ao? E o rnes

mo que perguntar: em que precisa se fundar urn juizo que tern a universa

lidade ou a validade comum como quantidade estetica e nao l6gica? Dira 

Kant ainda rnais enigmaticarnente: "aquele que acredita proferir urn juizo 

de gosto refere a representa<;:ao a ideia de urna voz universal e anuncia isso 

atraves da expressao beleza"(KANT, KU, p. 294). Aquele que predica deal

go a beleza apenas acredita estar proferindo urn juizo de gosto. E o rnesmo 

que dizer: o sujeito que julga com gosto nao e capaz de demonstrar logica-
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mente de onde provern a universalidade de que ele e apenas capaz de fazer 

uma experiencia estetica atraves da consciencia de que o prazer ai irnplica

do nao eo da satisfa<;:ao de fins conceitualmente deterrninados da faculda .: 

de de apeti<;:ao. A expressao "beleza" anuncia a referencia de uma represen

ta<;:ao a vivencia de uma universalidade improvavel, de uma validade co

mum <Gemeingultigkeit> nao apoditica, mas que nern por isso deixa de se 

fazer ouvir claramente como voz universal. 

Ora, a filosofia e os fil6sofos geralrnente nao gostarn de ouvir 

vozes sem rnais, e nao costurnam deixar ninguem a sua volta ouvi-las sern 

investigar imediatamente de onde elas provem. A voz universal da satisfa

<;:ao estetica pura deve provir de urn principia meramente subjetivo- en

tenda-se: nao objetivo -, mas ao mesmo tempo inter-subjetivo. Provavel

rnente daquele universal nao dado que faz do juizo de gosto urna reflexao e 

nao urna deterrnina<;:ao. Ou daquele "profundamente oculto fundarnento, 

cornum a todos os hornens .... ". Ha que se explicar que principia e esse e 

por que e vivida corn prazer a conformidade de uma representa<;:ao ern re

la<;:ao a ele. 

0 terceiro momenta da Analitica supoe o que de algum modo e 

indicado na Introdu<;:ao: a saber, que onde ha uma experiencia de prazer 

(isto e, uma satisfa<;:ao <Wohlgefallen>) deve haver urna rela<;:ao de finali

dade <Zweckmaftigkeit>. Se, apesar de seu desinteresse contemplativo e da 

pureza de suas inten<;:5es, o juizo de gosto apraz, e porque a conformidade 

entre a representa<;:ao subsurnida e o principia subjetivo de sua subsun<;:ao 

deve ser vista como final <zweckmaftig>. Fato que exige mais urn malaba

rismo reducionista . Como a bela forma pode ser final se o primeiro mo

menta ja mostrou que o juizo reflexionante estetico nao tern como funda

mento de determina<;:ao <Bestimmungsgrund> nenhum fim, seja ele obje

tivo ou subjetivo? Sendo formalmente final, respondera Kant, e nao mate

rialmente. Ha urna rela<;:ao de finalidade meramente formal que explica a 

experiencia do prazer por ocasiao da subsun<;:ao estetica de urn dado que e 

16 Cf. KU, § 8, pp. 292-293. 
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final em relayao a fim nenhum. Mas isso s6 nos conduz, novamente, ave

lha pergunta filos6fica por prindpio e fundamento: reduzidos os fins, for

malmente final e algo final em relayao a que? Talvez a Introduyao ajude. 

A Introduyao fala de urn principio da finalidade da natureza, e 

define-o como urn pressuposto heuristico e heaut6nomo de que a faculda

de do juizo se serve a fim de progredir no conhecimento sistematico da na

tureza em suas leis particulares. Por heaut6nomo entende-se: urn princi

pio que nao e imposto a natureza como condiyao constitutiva da possibili

dade de objetos do conhecimento, mas que e apenas subjetivamente utili

zado pela faculdade do juizo que busca reflexivamente unidade sob a di

versidade das leis naturais17• Pois bern, o que isso tern aver com prazer e fi

nalidade formal? 

Dispor-se ao conhecimento da natureza segundo o prindpio da 

finalidade, dira Kant, e representar-se, como press-uposto, urn entendimen

to superior e demiurgico que tivesse, segundo urn prindpio intencionai,' 

segundo urn fim, criado essa diversidade de leis empiricas, para n6s assis

tematica, que chamamos natureza. Esse pressuposto nos faz crer que a uni

dade sistematica da natureza e acessivel ao nosso entendimento, ainda que 

nao possamos determinar o que e esse entendimento superior nem qual e 
o prindpio intencional que regulou sua criayao. Fato e que por ocasiao de 

cada subsunyao de leis empiricas sob leis superiores rumo a unidade siste

matica, fazemos a experiencia do prazer. E Kant quem diz: " .... a descoberta 

da possibilidade de uniao de duas ou varias leis empiricas da natureza sob 

urn prindpio que integre ambas e motivo para urn prazer digno de no

ta .... " (KANT, KU, p. 261). Por que isso, se nao s6 a Analitica do Belo, mas 

essa mesma Introduyao afirma que o conhecimento te6rico nao oferece 

nenhuma passagem ao sentimento de prazer; que onde ha prazer deve ha

ver uma relayao de finalidade? 

A explicayao e que o prazer que sentimos na sistematizayao cog

noscitiva nao provem da subsunyao te6rica meramente, mas e a conscien

cia da finalidade do diverso (subsumido) em relayao justamente aquele 

pressuposto prindpio intencional; ou seja, em relayao aquele fim segundo 

o qual a natureza teria sido criada. Sentimos prazer aqui porque urn dado 
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da natureza se mostra finale porque em prindpio somente assim pode ha

ver prazer. 0 mais relevante, entretanto, e que o prindpio de uma tal rela

yao de finalidade, vale dizer, aquilo em relayao a que a multiplicidade da 

natureza se mostra progressivamente final, permanece uma indeterminayao. 

Ora, o fato de o fim ser aqui indeterminado, ou mesmo oculto, ou ainda ir

reconhedvel conceitualmente, nao s6 nao elimina a experiencia do prazer 

como a torna ainda mais instigante. E tanto mais instigante quanto proxi

ma da finalidade sem fim do juizo de gosto, a saber da finalidade formal. 

Tambem a subsunyao estetica e final e prazerosa sem que por is

so possamos determinar conceitualmente o prindpio universalmente vali

do de sua finalidade e, assim, demonstrar-lhe, o que e tema do quarto mo

mento, uma necessidade apoditica. Pergunta-se entao: em que medida o 

pressuposto heaut6nomo da finalidade da natureza nos ajuda a descobrir 

o prindpio universal e meramente subjetivo do juizo reflexionante esteti

co, isto e, do juizo de gosto? Ou sera que a tematizayao da finalidade na In

troduyao nao tern nada aver com a caracterizayao do juizo de gosto na 

Analitica do Belo? 

Vimos que o objeto belo, porquanto desencadeia uma experien

cia de prazer, e final. E vimos que, se nenhum fim det~rminado lhe con

vern, ele e formalmente final, isto e, ele apresenta simplesmente a forma de 

uma finalidade, dira Kant "sem materia (nem conceito nem sensayao)" 

(KANT, KU, p. 384). Por outro lado, se procurarmos na KU a caracteriza

yao de urn prindpio intencional em relayao ao qual algo pode ser final sem 

fim, nao a encontraremos na Deduyao dos Juizos de Gosto, embora aqui 

fique demonstrado em que prindpio subjetivo fundamos nossa predica-

17 Essas no~oes sao enunciadas e desenvolvidas nos itens IV, V e VI da Introdu~ao a KU. Re
gistre-se que na Analftica do Belo, na Dedu~ao e nos panigrafos dedicados a arte e ao genio 
quase nada e dito acerca desse pressuposto principio heaut6nomo que, a final, pertence a todo 
juizo reflexionante, portanto nao apenas ao teleol6gico, mas tambem ao estetico. Parece-nos 
urn desafio para a interpreta~ao da Critica da Faculdade do Juizo Estetica a caracteriza~ao da 
rela~ao entre a afina~ao subjetiva das faculdades de conhecimento (de que se falara a seguir) e 
o pressuposto de urn entendimento demiurgico que teria criado a natureza em favor de nossas 
Erkenntniskriifte. 
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<;:ao do belo. Encontraremos aquela caracteriza<;:a~ na Introdu<;:ao. Assim 

sendo, de algum modo, e a tematiza<;:ao da finalidade na Introdu<;:ao que 

explica como a rela<;:ao do objeto belo com seu principia subjetivo pode 

ser final e aprazfvel. E essa rela<;:ao s6 pode ser aprazfvel a medida que esta

belecemos uma liga<;:ao entre o principia subjetivo do gosto demonstrado 

na Dedu<;:ao e o principia intencional indeterminado que pressupomos a 
base das articula<;:6es incompreensfveis entre as formas da natureza. Esta

belecida essa liga<;:ao, explica-se como a conformidade do objeto belo em 

rela<;:ao ao principia do gosto e vivenciada nao como conformidade te6rica 

mas como conformidade final , a saber formalmente final. Pergunta-se en

tao: sob que signo pode-se estabelecer essa liga<;:ao? 

Sabemos que o princfpio da finalidade da natureza e, em ultima 

instfmcia, o da possibilidade de urn conhecimento exaustivo e sistematico. 

Como suposto heuristico, o mencionado entendi~ento demiurgico nao e 

outra coisa senao urn principia que garante que e possivel progredir no · 

conhecimento. 

E como define Kant o principia do juizo de gosto, de onde pro

vern a voz universal que confirma nosso acesso estetico a uma intersubjeti

vidade nao objetiva? Nossa tradu<;:ao "voz universal" nao nos deixa ver a 

proveniencia que ela anuncia. Essa Stimme universal provem de uma pre

objetiva e nao menos universal Stimmung que se instaura , por ocasiao da 

representa<;:ao bela, entre as faculdades envolvidas no processo do conheci

mento. Mais exatamente, entre entendimento e imagina<;:ao. Digamos, uma 

afina~ao, como num instrumento musical; dira Kant vez por outra: "uma 

disposi<;:ao reciprocamente favonivel" 18 ... , uma sintonia, a harmonia de urn 

livre jogo ... 0 que importa aqui e que essa Stimmung, na condi<;:ao de prin

cipia dojuizo de gosto puro, s6 e tao universal quanto a voz que dela ema

na porque ela e, nas palavras de Kant, "condi<;:ao subjetiva do uso da facul

dade do juizo [ ... ] para urn conhecimento em geral" (KANT, KU, p. 384) . 

Mais explicitamente em seguida: "uma condi<;:ao subjetiva sem a qual, o 

conhecimento, como efeito, nao poderia surgir" (KANT, KU, p. 322). Isso 

significa: julgar com gosto e referir o julgado nao a urn conceito num co

nhecimento mas a condi<;:ao da liga<;:ao objetiva entre conceito e intui<;:ao, 
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isto e, a condi<;:ao de possibilidade de urn conhecimento. 0 prazer que sen

timos, como consciencia do jogo vivificado de imagina<;:ao e entendimen

to, e consciencia estetica da possibilidade de que algo venha a ser conheci- · 

do, mesmo que nada venha a ser conhecido. Mas, quando algo assim se nos 

mostra passive] de conhecimento sem que no entanto cheguemos a conhe

ce-lo, dispomo-nos diante dele na mesma expectativa por conhecimento 

com que nos dispomos diante de algo que parece ter sido criado por urn 

entendimento segundo urn fim que nose inacessivel, mas que apenas ain

da nos e inacessfvel. Sob o signo da expectativa e da possibilidade de co

nhecimento, o prazer do gosto e, num mesmo movimento, consciencia da 

conformidade final entre o objeto e esse fim indeterminado e consciencia 

da Stimmung pre-objetiva das faculdades de conhecimento a medida que 

ela condiciona a possibilidade de urn conhecimento em geral. 

Mas, se e dificil explicar por que o juizo de gosto expressa uma 

conformidade final, e nao meramente te6rica, de urn dado em rela<;:ao a 
afina<;:ao subjetiva de nossas faculdades, e ainda mais dificil conceber o al

cance e o sentido dessa afina~ao previa sem a qual o conhecimento, como 

efeito <Wirkung>, nao poderia surgir. Enquanto principia de urn juizo re

flexionante estetico, ela e 0 fundamento a que visa, em ultima instfmcia, a 

Critica da Faculdade do ]uizo como obra de filosofia e nao como exercicio 

extensivo de anexa<;:ao do problema da beleza. E urn fundamento que nao 

funda pouca coisa. Como principia de urn esquematismo estetico e sem 

conceito, ele funda a possibilidade de todo esquematismo como liga<;:ao 

objetiva entre intui~ao e conceito. Para que haja conhecimento dos fen6-

menos e precise que a faculdade dos conceitos, antes mesmo de qualquer 

conceito, e a faculdade das intui<;:6es 19 ja se achem previamente afinadas. 

18 Sobre os termos em que se estabelece a rela~ao de entendimento e imagina~o por ocasiao 
de urn juizo reflexionante estet ico, cf. em particular as formula~oes do § 21 e da Observa<;iio 
que sucede ao § 38. 
19 h assim que a KU, curiosamente, chama a imagina~ao. t uma questao a ser interpretada, o 
fa to de a faculdade da sensibilidade ser, no minimo, sutilmente preterida da KU Estetica. Para 
ser preciso, ela e mencionada sete vezes em toda Anatitica da Faculdade do Juizo Estetica e ne
nhum a na Analitica do Belo. 
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Mais que isso, enfaticamente unidas. Diriamos mesmo, sob o risco do exa

gero: justapostas; unidas a ponto de formarem urn eo mesmo poder a urn 

s6 tempo espontaneo e intuitive. Fato e que o principia subjetivo e inde

terminado da reflexao estetica, essa "norma indeterminada", essa "regra 

universal que nao se pode indicar" e de que o juizo de gosto e apenas exem

plo ou, finalmente, esse "fundamento oculto comum a todos os homens, 

do ajuizamento de formas pelas quais objetos podem ser dados", nao e 

sempre apenas uma Stimmung. Kant liga a esse termo todos os prefixes 

que lhe oferece seu idioma para acentuar a aproximas;ao pre-objetiva entre 

a faculdade espontanea e a intuitiva. Stimmung, Einstimmung, Zusammens

timmung, Obereinstimmung. Descobrir o sentido dessa reiterada e quase ir

replegivel cumplicidade, eo que significa para o conhecimento assentar 

sabre esse solo, e uma tarefa que, admite Kant, "desafia o nao pequeno es

fors;o da filosofia transcendental"20• 

20 Cf. KU, § 8, p. 291, levernente alterado. 0 texto diz: " .... do fil6sofo transcendental". 
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Resumo 

Na terceira Crftica de Kant, quando es

tao em questao os quatro momentos da 

Analitica do Belo, o problema da beleza 

e colocado em termos de juizo de gos

to. 0 problema do juizo de gosto con

funde-se com o da possibilidade de urn 

modo de subsun~ao valido universal
mente e, ao mesmo tempo, estetico, va

le dizer, nao objetivo, nao conceitual. 

0 presente trabalho prop6e-se a 

acompanhar os principais passos expo

sitivos da Analitica da Urteilskraft Esteti

ca a fim de mostrar de que modo o mo

vimento pelo qual Kant chega ao funda

mento de determina~ao de urn tal juizo 

e 0 mesmo que 0 faz descobrir e formu

lar uma condi~ao subjetiva da possibi

lidade do conhecimento em geral. 

Pedro Costa Rego 

Abstract 

In Kant's Third Critique, in the subject 

of the Four Moments of the "Analytic 

of the Beautiful", the problem ofbeau

ty is stated in terms of judgement of 

taste. This leads us to the problem of 

the possibility of a kind of subsump
tion which is universally valid and si

multaneously aesthetic, i. e., not objec
tive, not conceptual. 

Our concern is to follow the main 

steps of the Analytic of Aesthetic 

Urteilskraft, in order to argue that the 

way Kant chooses to achieve the deter

mining ground of such judgement is 

the same that leads him to discover and 

formulate a subjective condition of the 

possibility of knowledge in general. 
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A natureza conivente: 
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para o conhecimento em Kant 
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Universidade Federal do Pa rana 

No § 9 da Critica do Juizo, Kant afirma que o prazer estetico e consequen

cia do fato de que o estado no qual se encontra a mente na ocasiao dare

presentayao deste ou daquele objeto pode ser comunicado universalmente 

(Kant 1900, V:217). Esta afirma~ao desenvolve a ideia de que a satisfayao 

vinculada a um juizo de gosto, ao contd.rio de tudo o que agrada ou inspi

ra respeito, e desinteressada: ela nasce no espayo interposto entre o que nos 

e dado imediatamente na sensayao e o que se dirige a n6s como objeto do 

dever. a contracorrente desta dupla imposiyao, a satisfa~ao com o belo 

"depende da reflexao sobre urn objeto, que conduz a algum conceito (sem 

se determinar qual) " (Kant 1900, V:207)1• 

Discutiu-se muito sobre se esse caniter reflexionante do gosto

que, na Critica do ]uizo, e elevado a condi~ao de principia a priori- con

cerne ou nao a problematica do conhecimento da experiencia, cujas con

diy6es de possibilidade sao investigadas na Critica da raziio pura. Embora 

em momento algum Kant seja muito claro sobre tal vinculo, uma amilise 

interna de sua argumenta~ao fornece varios indicios de sua existencia e de 

sua relevancia no interior da filosofia critica . Assim, por exemplo, quase no 

desfecho da "Deduyao transcendental" de 1787, somos advertidos de que 

"leis particulares niio podem ser derivadas inteiramen te das categorias", 

1 Para as passagens da "Analitica do belo" citadas oeste artigo, empregamos a tra du~ao de Ru-
bens R. Torres Filho, in: Kan t 1980. 
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sendo necessaria, para conhece-las, "acrescentar experiencia" (Kant 1987, 

B 165). Porque essa experiencia distingue-se da "experiencia em geral" 

(Cohen 1920, 63), subentende-se que a objetividade das categorias nao de

pende de sua origem a priori, mas de sua aplicayao obrigat6ria a uma di

versidade empirica, cujo conjunto de leis particulares repousa sobre urn 

prindpio diverso da apercepyao transcendental do entendimento, respon

savel pela unidade formal da experiencia possivel. Sabemos que essa uni

dade material da experiencia, mencionada mas nao explicitada em 1787 

(De Vleeschauwer 1937, 263 ), sera garantida pela finalidade ou prindpio 

de Reflexao da 3l! Critica (cf. Kant 1980, 175), cuja "parte mais importante", 

antecipa Kant no Pr6logo, e justamente a investigayao transcendental do 

gosto (Kant 1900, V:169). A razao para isso esta em que o gosto constitui, 

por excelencia, a ocasiao na qual transcorre o ac9rdo subjetivo entre ima

ginayao e entendimento nas respectivas sinteses exigidas na produyao d~ 

conhecimento a partir das representac;:oes. Entende-se, desse modo, que, 

no § 9 da 3l! Critica, Kant possa elevar este livre jogo das faculdades de co

nhecimento - onde a reflexao e pura- ao estatuto de "condiyao subjeti

va" de todo conhecimento determinado, incluindo nisso, ao que parece, o 

conhecimento da experiencia (cf. Kant 1900, V: L-LI ), tal como delimitado 

na "Analitica" da Critica da razao pura. 

Ha, portanto, uma remissao impllcita de parte a parte entre a 

atividade reflexionante da faculdade-de-julgar, operante sob a definiyao do 

gosto, apresentada no § 5 da ''Analltica do Belo", e a aplicayao das catego

rias do entendimento a experiencia, o que constitui motivo bastante para 

proibir-nos de tomar a Critica do ]uizo como obra alheia aos temas da 1l! 

Critica. Todavia, nao e claro que tipo de vinculo Kant supoe haver unindo 

premissas categoriais e reflexionantes sob o conjunto de condic;:oes do co

nhecimento empirico da natureza. Esta dificuldade, por sua vez, afeta desi

gualmente as duas partes em que se divide a 3ll Critica, pois o papel com

plementar, claramente atribuido por Kant ao Juizo teleol6gico na investi

gac;:ao da natureza2, nao encontra nenhum correspondente na abordagem 

do Juizo estetico. Resulta dai o aparente paradoxa de que a contribuiyao da 

faculdade-de-julgar para o conhecimento e mais manifesta, ali onde o 
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principia da Reflexao e impuro (o Juizo teleol6gico) - paradoxo que con

verte o carater problematico do vinculo entre a 1ll Critica e a Critica do ]ui

zo em suspeita sobre a unidade interna desta ultima: como, afinal, reunem

se os tipos de finalidade investigados por Kant em 1790? Em outras pala

vras: como o Juizo teleol6gico, que nao constitui "uma faculdade particu

lar, mas sim somente a faculdade de juizo reflexiva em geral, na medida em 

que ela procede, como sempre acontece no conhecimento te6rico, segundo 

conceitos" (Kant 1900, V: LII, trad. Kant 1993, 38), se reporta ao Gosto, por 

ocasiao do qual o juizo considera apenas a forma do objeto, sem conceito 

algum? 

Tendo em vista essas dificuldades, nao e de estranhar que o prin

cipia da Reflexao tenha propiciado interpretay6es que Kant viria a consi

derar distory6es do que ele pr6prio havia proposto na 3ll Critica . Este e sa

bidamente o caso de sua assimilayao idealista, quando a sintese da imagi

nayao, passando definitivamente a primeiro plano com Fichte e Schelling, 

se viu erigida a fundamento a partir do qual ambos empreenderam dedu

zir a possibilidade de todo o saber. A despeito dos votos iniciais de fideli 

dade ao idealismo critico kantiano, esta operayao nao e neutra, ja que rom

pe a tensao e o equilibria entre propedeutica e sistema, instituida pela cri

tica ao longo do exame a que Kant submetera a metafisica3• Tudo somado, 

assistirnos a uma verdadeira peripecia: todos os dualismos, cujo reconheci

mento assinala a paulatina instituic;:ao do projeto critico desde a decada de 

1760- dualismos que, quando ignorados, tipificam, aos olhos de Kant, a 

atitude dogmatica, inca paz de distinguir conceito e intuirao, forma e mate-

Assim, por exemplo, logo no inicio da "Critica do Juizo Teleol6gico" Kant a firma que "o con
ceito das ligac;oes e das formas da natureza segundo fms e pois, pelo menos, urn principia a mais 
para submeter os fenomenos da mesma a regras, onde as leis da causalidade segundo o mero me
canismo da mesma nao chegam" (Kant 1900, V:269, trad. Kant 1993 ). 
3 0 estatuto da reflexao e decisivo para este deslocamento, como revela a observac;ao, feita por 
Schelling em 1795, de que o esquematismo transcendental da Critica da raziio pura, por meio do 
qual o entendimento instrui a faculdade-de-julgar na liga<;ao da diversidade senslvel, tern de pres
supor urn a forma e urn conteudo originais, subjacentes a to do t ipo de sintese (Schelling 1856, 
1:154). 
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ria, teoria e prcitica, etc.,- veem-se solapados pelo p6s-kantismo as ex

pensas da Reflexao, cujo caniter, de ora em diante "origimhio", possibilita a 

Fichte localizar o fundamento de toda verdade na imanencia da Wissens

chaftslehre. Cornpreende-se porque, a despeito dos protestos de Kant, a exi

gencia do saber absoluto p6de ser recolocada em circula~ao pelos idealis

tas: e que o modo pelo qual interpretaram a Reflexao lhes permitiu recon

duzir as oposi~6es instituidas pela filosofia critica a urn unico principia, a 

ponto de fazer do idealismo- eo proprio Schelling quem o diz- o in

verso refletido do dogrnatismo. Poi desse modo que a ilimita~ao da metafi

sica, duramente criticada por Kant nos textos da tradi~ao leibniziano-wolf

fiana, termina por reaparecer, embora em novo contexto, na letra dos que 

se proclamam discipulos da ftlosofia transcendental. 

Essa viravolta inusitada sugere urn itinenirio possivel para escla

recer o papel atribuido por Kant a Reflexao estetica junto a problematica 

do conhecimento da natureza. Pois, como veremos a seguir, as quest6es d~ 
fundo sobre as quais a Reflexao (da qual o gosto eo paradigma) e definida 

por Kant- e que, no principal, coincidem com as que justificam sua re

prova~ao ao idealismo de Fichte e do primeiro Schelling- sao desdobra

mentos dos problemas que o levaram a emancipar-se da tradi~ao leibni

ziano-wolffiana. Reconstruir o momento de sua trajet6ria no qual estes 

problemas se imp6em abertamente podera entao elucidar o que motiva, 

na genese do conceito critico de conhecimento, a problematica teleol6gica. 

Ao Iongo dessa reconstru~ao, veremos nao ter sido preciso esperar pela 

Critica do ]uizo para evocar, sob a figura do Gosto, o princfpio reflexionan

te da finalidade, o que permitira concluir que o vinculo existente entre a 

doutrina do conhecimento da Analitica transcendental e a "Analftica do 

belo" de 1790 nao e nem novo, nem arbitrario. Antes, ele decorre da defi

ni~ao de Kant ern rela~ao ao estatuto da metafisica, e, nesta medida, res

ponde coerentemente ao conjunto de problemas que puseram Kant no ca

minho da fllosofia critica. 
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1762-1763: a crise da metafisica 

Embora nao faltem divergencias com Wolff e Baumgarten antes disto (cf: 

Vuillemin 1955; Hinske 1970), e s6 a partir dos primeiros anos da decada 

de 1760 que Kant explicita em todo seu alcance e de forma recorrente 0 

que diagnostica como a crise por que passa a metafisica, cujo sintoma mais 

visivel- o dissenso vigente entre fil6sofos e sistemas- imp6e a tarefa de 

determinar seu metodo antes de aventurar-se nela. Como ja foi observado, 

e neste periodo que Kant deixa de investigar o objeto da metafisica para 

concentrar-se, de forma insistente, sobre a questao da natureza e dos lirni

tes deste modo-de-conhecimento, tido a partir dai em diante como pro

blematico (cf. Erdmann 1992). Com efeito, a inseguran<;a que contamina 

esta ciencia justifica a expectativa, que abre a Investiga~iio sabre a evidencia 

dos principios da teologia naturale da moral, de que levar a born terrno o 

exame anunciado em seu titulo possa permitir a filosofia assumir "uma 

forma determinada" contra a "eterna inconstancia das opini6es e das seitas 

escolasticas" (Kant 1900, Il:275) 4• Esse questionamento do que se havia 

por estabelecido reserva para aqueles que prosseguem no horizonte aberto 

por Wolff urn juizo pouco elogioso, ja que eles se man tern seguros na pos

se de urn saber indiscutivelmente aporetico, e que requer, nessas condi

<;6es, urn exame propedeutico que avalie o grau de sua certeza possivel, 

"juntamente com a via pela qual ai se chega"(ibid.) . 

Ate que ponto, contudo, esse diagn6stico e esse programa de re

nova~ao da metafisica de fato antecipam o tipo de questionamento dame

tafisica que ira caracterizar a filosofia critica? Que, por esta epoca, Kant 

passe a lirnpo as teses centrais do wolffianismo, nao resta duvida. Ao Iongo 

de seu exemplar da Metaphysica de Baumgarten, utilizado como compen

dia em suas aulas, Kant nao cansa de repetir que a existencia nao e urn pre

dicado, que 0 real e irredutivel a analise l6gica, que 0 negativo nao e uma 

4 Utilizamos a tradu~ao da Investigarao sobre a evidencia dos prindpios da teologia naturale da 
moral realizada por Luciano Nervo Codato, em preparo para publica~ao. 
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simples privacrao. Todas estas conclusoes concorrem para a conviccrao de 

que, caso nao se reportem de algum modo a experiencia, nossos conceitos 

permanecem privados de significacrao. 0 fato de que, na Investigarao sabre 

a evidencia, esta exigencia aparecra sob a egide do metoda experimental 

newtoniano, que Kant erige a paradigma a ser transposto para o plano da 

metafisica (Kant 1900, Il:275)5, foi vista por alguns interpretes como prova 

da sua conversao ao empirismo (Philonenko 1984; mais cauteloso, Erd

mann denomina o pensamento de Kant neste periodo pelo titulo de "em

pirismo critico"; cf. Erdmann 1992). Nada, porem, requer que interprete

mos a orientacrao experimental adotada por Kant neste periodo como o 

atestado de sua renuncia, mesmo que temponiria, ao legado leibniziano

wolffiano. Pode bern ser que, sob o elogio de Newton ( e, logo em seguida, 

sob a aparente adesao a Hume), a problematica transcendental siga per

manecendo urn elemento central da reflexao de Kant, e isso mesmo ali on

de, contra a premissa (vigente na tradicrao leibniziano-wolffiana) de qu·e 

alguma objetividade sempre estani pronta a responder pelo inteiro campo 

do pensavel, exige-se uma "volta a experiencia", capaz de nos certificar de 

que nossos conceitos perfazem urn sentido. Em outras palavras, pode bern 

ser que a ruptura como wolffianismo transcorrida nos anos 60 tenha en

gendrado, nao sua substituicrao pelo empirismo, mas a condicrao que per

mitiu a Kant destituir de sua orientacrao ontol6gica a problematica trans

cendental, herdada da tradicrao wolffiana, para, em seguida, circunscreve-la 

nos limites bern mais modestos de urn exame das condicroes de possibili

dade do conhecimento. 

A fim de examinar essa hip6tese, comecemos por estipular em 

linhas gerais o ponto no qual reside a orientacrao ontol6gica da problema

tica transcendental e os indicios de que Kant tenha rompido com ela por 

volta do periodo que estamos examinando. Nos "Prolegomenos" a sua Me

taphysica, Baumgarten define este saber como sendo a "ciencia dos princi

pios primeiros do conhecimento humano" (Baumgarten 1779, §1). Ime

diatamente em seguida, estabelece- em conformidade com Wolff e a tra

dicrao da Schulmetaphysik- a relacrao entre metafisica e as demais ciencias 

racionais: "A metafisica reportam-se a ontologia, a cosmologia, a psicolo-
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gia e a teologia natural" (Baumgarten 1779, §2). Interessa~nos o vinculo 

entre estas duas definicroes e a apresentacrao da ontologia (Baumgarten 

1779, §§4-6). Ciencia dos predicados do ser em geral- e, nesta medida; 

metaphysica universalis -, a ontologia, em razao de sua referenda a meta

fisica, inclui o estudo dos primeiros principios do conhecimento humano: 

"Os predicados do ser em geral sao os primeiros principios do conheci

mento humano, logo reportam-se a ontologia, §2, e, com razao, a metafisi

ca, §1, 4" (Baumgarten 1779, §5). 

Aludindo aos tres primeiros paragrafos da Metafisica de Baum

garten, Kant desenvolve uma longa reflexao- datada por Adickes entre 

1762 e 1763- acerca da subordinacrao dos elementos do conhecimento 

humano entre si. Seu ponto de partida e a constatacrao de que tanto con

ceitos quanta juizos constituem fundamentos respectivos de outros con

ceitos e juizos: 

Pode-se chamar os conceitos fundamentais de notiones fundamentales, 

os juizos fundamentais, de judicitia fundamentalia. Aqueles conceitos 

fundamentais, que nao pressupoem par sua vez nenhum outro, cha

mam-se notiones primitivae (primeiros conceitos fundamentais); e as 

juizos desta especie,judicia primitiva (primeiros juizos fundamentais). 

Alga, entretanto, pode ser considerado como prirneiro seja simples

mente, seja em relacrao a outra coisa. Alga e uma cognitio absolute pri

mitiva, na medida em que nada, em geral, lhe subjaz como fundamen

to; ela e, porem, respective primitiva, na medida em que nao se encontra 

nos poderes de urn sujeito conhecer seus fundamentos, ou na medida 

em que nao esteja de acordo com algum prop6sito racional <vernunfti

ger Absicht>. ( ... )Alguns destes conceitos fundamentais podem ser no

tiones primitivae em relayao ao todo do entendimento humano, embo

ra, in senso absoluto, possam ser apenas derivativae; par exemplo, o si-

"0 autentico metoda da Metafisica e no fundo identico aquele que Newton introduziu na 
Ciencia da Natureza, e que foi de tao uteis conseqiiencias para ela" (Kant 1900, II:286) 
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multaneo, o sucessivo <nach einander sein>, etc. Pode-se chamar estes 

ultimos notiones primitivas in sensu subjectivo; se o sao tambem in sen

su objectivo, nao e dado ao homem descobrir. Assim tambem sao judi

cia in sensu subjectivo prima para alguns homens, por exemplo, prover

bios; ou, para todos, o principium contradictionis, por exemplo (Kant 

1900, XVII, Rx. 3709). 

Entre o que e primeiro no entendimento humane e o que e pri

meiro absolutamente, portanto, Kant admite- mesmo para o caso do 

principia de contradiyao- a possibilidade de urn a sin cope ( cf. Baumgar

ten 1779, §7, onde se afirma que o principia de contradiyao e absolute pri

mum ), o que constitui motive suficiente para p6r em questao a equivalen

cia, sustentada por Baumgarten, entre ontologia e metafisica. Com efeito, a 

conversao direta dos predicados do ser em geral- que, no wolffianismo, 

cabia a ontologia recensear- nos primeiros principios do conhecimento 

humane, ou seja, na metafisica, torna-se problematica, tao logo se admita a 

diferenya entre fundamento subjetivo e absoluto do conhecimento. Isso exi

ge rever a referencia de nossos conceitos e jufzos as coisas, em urn contexte 

no qual a indagayao pelas condiyoes do conhecimento discursive se desdo

bra no reexarne do vinculo entre significafao e experiencia, concebida par 

Baumgarten a partir da prerrogativa dada aos conceitos ontol6gicos na ex

plicayao dos fen6rnenos. 0 enfoque de Kant, atesta-nos a Reflexao 3709, e 

diverso. Parte-se, agora, da convicyao de que conceitos tais como existencia, 

causa e oposiftiO- conceitos, portanto, que nao derivarn dos principios de 

contradiyao e identidade, mas que, no que nos concerne, sao tao origina

rios quanta eles- tornarn a experiencia inteligivel para n6s; ora, admitir 

que o sentido assim instituido possa nao refletir o que sejam as coisas em si 

mesrnas implica, nao abrir mao da certeza do conhecimento, mas estipular 

suas condiy5es priorizando o exarne "da natureza de nosso entendimento" 

(Kant 1900, II:293 ), cujo carater discursive, insiste Kant na Investigafao, nos 

proibe de assirnilar a efetividade ao pensamento e, dai, interpretar o nexo 

dos principios racionais para com a experiencia a partir da relayao dos pre

dicados transcendentais como ser ern geral, como pretendia Baumgarten. 
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Nisto se decide o que, feitas as contas, subjaz ao intuito que pre

side a "volta a experiencia" propugnada por Kant em 1762. Trata-se, em 

verdade, de cancelar o postulado da coincidencia de parte a parte entre· 0 

pensavel e o absolutarnente objetivo. 0 fato de que a rnetafisica siga sendo 

definida como index dos prima cognitionis a proxima esta ciencia do proje

to de urna descriyao da genese subjetiva de nossas ideias, na linha da inves

tigayao de Locke sabre a "origem dos conhecimentos hurnanos" (Kant 

1900, XVI, Rx. 1641 ). Mas, no abandono a ideia de objetividade uberhaupt 

da filosofia transcendental wolffiana, devernos ver rnenos o protocolo de 

ingresso de Kant no clube dos ingleses, do que a exigencia, que ele se im

poe a si rnesrno, de empreender urna ciencia da razao, cujo sentido e mais 

abrangente do que o exarne das operay5es de nosso entendimento. Eo que 

se depreende do que nos diz Kant nesta Reflexao (redigida, con forme Adic

kes, em 1764): "A metafisica nao e urna filosofia sabre objetos, pais estes s6 

podem ser dados pelos sentidos, mas sabre o sujeito, nomeadarnente sabre 

os princfpios racionais". E, algumas linhas abaixo: "A deterrninayao das 

fronteiras da razao pertence alga positivo: em primeiro lugar, rnostrar a 

extensao dos conhecimentos racionais, e alga negativo: nomeadarnente os 

limites, e, finalrnente, tam bern as qualidades das fronteiras, por assirn dizer 

a figura" (Kant 1900, XVII, Rx. 3716; cf. Rx. 3706 e Rx. 3717) . Se ~gora se 

tornou necessaria estipular as condiy5es sob as quais, por exernplo, o prin

cipia causal adquire sua significayao objetiva ao menos para n6s, nada obri

ga a transcrever este minima de objetividade nos termos de alguma defi

ciencia do entendimento humano diante das coisas como sao par si roes

mas. Talvez se passe o inverso, e a constatayao da finitude seja a melhor 

oportunidade para apontar, conforrne criterios imanentes a racionalidade, 

a condiyao da verdade da experiencia. 

A "volta a experiencia" proclamada a partir de 1762, portanto, 

nao altera o fato de que Kant, em contraste com sua interpretac;ao do ern

pirismo e do ceticismo de origem britanica, permaneya concebendo a ra

zao como matriz normativa da experiencia. Ocorre apenas ele constatar 

que essa concepyao exige renunciarrnos definitivarnente a ideia, corrente 

no wolffianisrno, de que a rnetafisica e urn saber absolute dos objetos. Esta 
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renuncia e expressa na institui<;:ao da clivagem entre forma e materia do 

conhecimento, levada a cabo na Investiga~ao sabre a evidencia. Contra a 

tradi<;:ao wolffiana, Kant insiste que, em metafisica, as representa<;:5es tern 

por condi<;:ao de significa<;:ao urn elemento irredutivel tanto aos principios 

formais do pensamento leibniziano, quanta a soberania da evidencia car

tesiana. Ao reiterar o carater discursivo da metafisica, acrescentando-lhe 

principios materiais sem os quais nao haveria conhecimento, Kant confere 

a experiencia o estatuto de urn campo sabre o qual a razao se aplica condi

cionadamente- premissa para que a referencia desta ultima ao objeto se

ja concebida em termos de principios e de mciximas aplicados ao que nos e 

dado fora de nossos conceitos. "Os conhecimentos sao de dupla especie: ou 

aqueles que se reportam a objetos, que sao dados, ou a conceitos da forma 

pela qual a razao se reporta a cada objeto. Os ultimos sao puramente sub

jetivos e apenas disp5em de uma universalidade de razao" (Kant 1900, 

XVII: Rx. 3716). Vista encontrar-se- ao contrario das matematicas- · 

desde o inicio "ligada a urn determinado material"6, a metafisica podera 

entao chegar a ser compreendida como a ciencia daqueles principios da 

razao gra<;:as aos quais a experiencia se torna primeiramente inteligivel. 

Mas, como veremos a seguir, isso ja e deslocar o sentido da problematica 

transcendental, direcionando-a para o exame das condi<;:5es de possibili

dade do conhecimento empirico e, assim, deixando pressentir a acepyao 

que ira lhe reservar a Critica da razao pura (cf. Kant 1987, B 25). 

0 estatuto da sintese e a limitacrao da Logica 

Esta inflexao pode ser medida pela novidade subjacente a ideia- operan

te tambem a partir do inicio da decada de 1760- de que o conhecimento 

possa dispor de uma distin<;:ao sintetica. Tradicionalmente- como se ?e

preende do Epitome a Doutrina Racional, de G. F. Meier-, urn conheci

mento distinto define-se como aquele no qual, alem da representa<;:ao de 

urn objeto, temos consciencia do multiplo contido nela (Meier 1752, §14) . 

Em Meier, esta acep<;:ao e recoberta pela defini<;:ao do conhecimento racio-
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nal- aquele em que o conhecimento de algo transcorre de maneira dis

tinta a partir de raz6es (Meier 1752, § 17) -, por oposi<;:ao ao conhecimen

to hist6rico (Meier 1752, §18), que, quando perfeito, e belo (Meier 1752, 

§19). Assim, urn conhecimento pode ser esteticamente perfeito, mas, vista 

nao se admitir nenhuma distin~ao estetica (Meier 1752, §22), a operayao 

por meio da qual urn conhecimento se torna distinto sup6e adquirida de 

antemao a consciencia implicita do mwtiplo contido na representa<;:ao do 

objeto. Dai porque esta opera<;:ao resuma-se a uma analise (resolutio, analy

sis, anatomia cognitionis) (Meier 1752, §139), por meio da qual a obscuri

dade do conhecimento se dissipa, na medida em que nos tornamos cons

cientes das notas pensadas por referencia a uma coisa (Meier 1752, § 124; 

§142), como se exige na cognitio clara(Meier 1752, §124)7. 

E Meier, portanto, quem sera diretamente visado na L6gica edi

tada por Hische, ali onde Kant afirma, contra "as l6gicos da escola de Wolff', 

"que nem toda distin<;:ao se baseia na analise de urn conceito dado"- que, 

muito pelo contrario, isto s6 ocorre "no que concerne aquelas caracteristi

cas que ja pensavamos no conceito, mas de modo algum relativamente as 

notas caracteristicas que s6 vern se acrescentar ao conceito como partes do 

conceito possivel inteiro <als Theile des ganzen moglichen Begriffs>" (Kant 

1900, IX:63 trad. 80). As caracteristicas, neste ultimo caso, sao elas mesmas 

sinteticas, isto e, conceitos parciais, nao do meu conceito real e ja pensadas 

nele, mas "do conceito inteiro meramente passive[ (o qual, por conseguinte, 

deve vir a ser constituido por meio de uma sintese das diversas partes)" 

(Kant 1900, IX:59, trad.76) 8 • Todavia, desde que se admita que a ligayao 

das caracteristicas seja urn expediente da distin<;:ao dos conhecimentos, 

voltada para conceitos meramente possiveis, a considera<;:ao da essencia 16-

gica das coisas- isto e, o "conhecimento de todos os predicados com res-

6 Nesta constata~ao Cassirer aponta a principal ruptura de Kant com o wolffianismo por volta 
de 1762/63 por (Cassirer 1984, 83). 

Para urn apanhado pormenorizado da posi~o de Meier desta discussao, cf. Merker 1968. 
"Os conceitos parciais de' meu conceito efetivo (as que penso neJe) sao analiticos; os do con

ceito inteiro meramente possivel sao caracteristicas sinteticas" (Kant 1900, XVI, R..x. 2290). 
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peito aos quais um objeto esta determinado par meio de seu conceito" 

(Kant 1900, IX:61, trad. 78)- ja nao podera ser assimilada a considera<;:ao 

de sua essencia real (esse rei); esta requer alga diverso, a saber, "se exige o 

conhecimento daqueles predicados dos quais depende tudo o que pertence 

a existencia <Dasein>, a titulo de razoes determinantes <Bestimmungs

grunde>" (ibid.), o que nos reporta a liga<;:ao das caracteristicas em uma 

unidade conceitual que torna viavel sua distin<;:ao analitica9. Por outras pa

lavras, a essencia logica sup6e que o objeto tenha sido previamente deter

minado pelo conceito- opera<;:ao esta que, adianta Kant, nao produz ne

nhum equfvoco, desde que nao se queira passar daqui ao conhecimento 

real da coisa, ignorando que a reflexao logica so e possfvel gra<;:as a abstra

<;:ao de todo o conteudo do conhecimento- nisto, alias, residindo a pre

missa para que ela se apresente como canone do uso do entendimento. 

"Mas utilizar este canone enquanto organon e utiiizar os prindpios for

mais sem <os principios> materiais (do objeto) para considerar os objetos 

e uma mera aparencia. Pais o material da verdade consiste na concordan

cia como objeto, assim como o formal na concordancia do en tendirnento 

consigo mesmo" (Kant 1900, XVI, Rx. 1629). A Logica, par isso, nao pode 

serum organon. "Por meio deJa, nao estamos na condi<;:ao de descobrir co

nhecirnentos segundo o conteudo, pais se abstra i de toda a materia, isto e, 

dos objetos. Por meio da simples gramatica nao se pode aprender nenhu

ma lfngua" (Kant 1900, XVI, Rx 1628). 

Ora, os elementos que motivam esta denuncia do logicismo co

mo conversao da reflexao logica em instrumento de produ<;:ao de urn pseu

do-saber aparecem formulados claramente em uma Rejlexao cuja reda<;:ao 

Adickes sugere datar a partir de 1764:" em toda distin<;:ao origina -se ana

liticamente, isto e, mediante caracterfsticas que de infcio jazem no concei

to de uma coisa, porem frequentemente mediante caracterfsticas que nao 

se compreendem sob o conceito, mas que sao ligadas como pertencentes a 

ele. Conceitos compostos podem ser tornados distintos analiticamente, 

<conceitos> simples, sinteticamente; pela primeira a<;:ao, insurge apenas 

uma nova forma do conceito; pela segunda, urna nova materia" (Kant 1900, 

XVI, Rx. 2392). Ao inves da resolu<;:ao das notae mediatae em notae imme-
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diatae- as tiltimas sen do, conforme Meier, notas caracterfsticas das pro

prias coisas e sabre as quais, convem sublinhar, ele faz repousar a cons

ciencia10 - ,a biparti<;:ao proposta por Kant remete a duas maneiras diver

sas de tornar o conhecimento distinto. Por meio disto, contesta-se a ideia 

de que a consciencia possa desdobrar-se sem media<;:6es na exterioridade 

das coisas, vista ter-se tornado duvidoso que o conhecimento se resuma a 
opera<;:ao de nos tornarmos conscientes de tudo aquila que, de alguma ma

neira, ja se en contra em poder de nossa alma a titulo de representa~iio das 

coisas. Ideia da qual partia Meier de maneira quase singela: "A experiencia 

ensina-nos que nos representamos interminavelmente muitas coisas. Uma 

representa<;:ao (representatio, perceptio) comporta-se como um quadro, que 

a habilidade pictorica da alma mostra em seu interior"(Meier 1752, §10)11. 

Mas, perguntar-se-a Kant, a que se presta a atualiza<;:ao da representa<;:ao de 

uma coisa de cujo conceito ja dispomos, se nao a um ganho formal que 

deixa intacto o seu conteudo? "Assim como a simples ilumina<;:ao de urn 

mapa nada acrescenta a ele proprio, assim tambem a mera elucida<;:ao <Auf

hellung> de um conceito, por meio da analise de suas notas caracteristicas 
) 

nao aumenta em nada o conceito ele proprio" (Kant 1900, IX:64, trad. 81). 

A recorrencia destas metaforas permite entrever a mudan<;:a que 

se encontra em curso: a consciencia-luz, que, uma vez tornada transparente 

"Uma representa~iio que deve ser pensada como comum a diversas outras e encarada como 
pertencente a representa~oes tais que possuam, alem dela, ainda alga diverso; logo, precisa ser pre
v1amente pensada em unidade sintetica com outras reprcsenta~t'ies (embora apenas possiveis) an
te_s que eu possa pensar nela a unidade analitica da consciencia, que a torna urn conceptus com mu
ms. E assun a un~dade sintetica da apercep~ao co ponto rna is alto ao qual se tern que prender todo 

o usa do entendunento, mesmo a L6gica inteira e, depois dela, a ftlosofia transcendental; essa fa 
culdade eo pr6prio entendimento" (Kant 1987, B 133-134). 

10 '~s _caracteristicas possuem par sua vez caracteristicas, §115. Consequentemente, todas as ca
ractenst1cas deuma cotsa sao ou caracteristicas imediatas (notae immediatae, proximae) ou media
las (ll~ta_e tnedtatae, re1~1otae). Estas sao caracteristicas de caracteristicas, mas aquelas, apenas ca
ractenst1cas da co1sa, amda que niio sejam caracteristicas de suas caracteristicas. Par exemplo a 
raziio e urna caracteristica imediata do homem; porque, porem, a raziio e uma faculdade de dis
cernir a conexiio das coisas distintamente, assim a faculdade e uma caracteristica mediata do ho
mem. A consciencia repousa sabre caracteristicas imediatas, §13" (Meier 1752;§ 116). 

II Para o comentario da inova~iio de Kant diante de Meier, de sua repercussao na Critica do jui
zo e de seus desdobramentos na filosofia de Wittgenstein, ver Giannotti 1995, pp. 285-307. 
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a si mesma, e capaz de afigurar a diferenra entre as coisas 12 , substitui-se, 

nao a ideia- a rigor, ainda compatlvel como ideal de analise (cf. Lebrun 

1970)- da opacidade das coisas mesmas, mas a sinalizacrao de que a expe

riencia se interpoe entre a consciencia e as coisas como mediacrao exigida 

para que se possa conhecer tanto a diferencra real entre os objetos quanto a 

identidade de suas representacroes. "A essencia l6gica pode ser encontrada 

em todos os conceitos, nao porem a essencia real" (Kant 1900, XVI, Rx. 

2311). "A essencia <e> 16gica ou real. A L6gica abstrai de todo o conteudo, 

logo, tambem da coisa mesma" (Kant 1900, XVI, Rx. 2324). Vislumbra-se, 

por contraste, a premissa da argumentacrao de Meier. A tese de que toda a 

distincrao e analitica por certo nao exclui, antes, requer que a resolucrao das 

caracterlsticas opere sobre o que se encontra de alguma forma ja ligado. Se 

Meier sustenta que o conhecimento se resume a acr~o por meio da qual a 

consciencia se apodera de si mesma, e por supor- compartilhando im

plicitamente da orientacrao da monadologia leibniziana- que lhe basta 

constatar essencias ja constituldas, distintas e compatlveis entre si, desde 

que postas originariamente em Deus e por Deus (cf. Belavall976, 276). 

Que as ideias estejam previamente constituldas em sua diferencra- enfim, 

que Deus seja "nao s6 foote das existencias, mas tambem das essencias, en

quanto reais, ou do que hade real na possibilidade" (Leibniz 1975, §43) -, 

eis a! o pressuposto que permitia aos l6gicos da escola de Wolff nao diferen

ciarem reflexao l6gica e reflexao real, a singularidade das essencias confi

gurando-se no mundo efetivo atraves do decreto divino, retomado a partir 

da perspectiva de uma consciencia cuja racionalidade reflete a diferencra 

interna a experiencia, prefigurada no entendimento supremo 13 . Com

preende-se melhor qual sera o alcance da revolucrao copernicana em file

sofia: partindo da constatacrao de que a essencia real exige a reflexao sobre 

o material dado a partir da experiencia, e de que a clarificacrao do conheci

mento incorpora urn procedimento que se situa para alem da analise da 
compatibilidade 16gica das caracterlsticas de urn conceito, Kant permane

cera afirmando que as diferencras entre representacroes sao sujeitas a uma 

antecipayao capaz de fornecer o diagrama do sensivel, mas sob a condicrao 

de conceber a materia do conhecimento como determinada pela atividade 
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sintetica da consciencia, cuja espontaneidade, entao, passa a responder por 

tudo que se encontra ligado no objeto. A unidade do objeto, assim, torna~ 
se prova da sinteticidade da consciencia, visto repousar sabre a referenda 

d.as representacroes parciais a identidade do sujeito unificante. Esta referen

cia, afirmara Kant na }!! Critica, em uma sentencra que ratifica seu acerto de 

conta~. ce>~ Meier, "nao ocorre pelo simples fa to de eu acompanhar com 

consciencia toda representacrao, mas de eu acrescentar uma representacrao a 
outra e ser consciente de sua sintese" (Kant 1987, B 133). 

Esta inversao face ao estatuto do entendimento divino leibnizia

no aju~a a pr~c~sar nosso problema. A unidade sintetica da apercepcrao _ 

que, ad1ante, Ira responder pela unidade da sfntese de toda ligacrao _ nao 

e e ne~ poderia ser formulada no inicio da decada de 1760. A despeito dis

so, _a d1~culdade a qual ela ira responder ja se encontra em pauta, a ponte 

de JUstificar o anuncio da ruptura de Kant com a tradicrao leibniziano

wolffiana. Vale investigar, entao, quais conseqiiencias essa dificuldade en

gendra no contexte de transicrao que caracteriza o pensamento de Kant na 

dec~da de 1760. Talvez, assim, nos deparemos com a funcrao que, desde 

mUJto cedo, Kant reserva a Reflexao no interior do problema do conheci
mento. 

I~ ~'A consciencia e uma dupla representa~ao: uma repre enta<;:ao do objeto, e uma representa
<;:ao e sua d1feren~a com os outros. A consciencia comporta-se como a Juz no mundo corporal 
que nos desvenda a diferenc;:a entre os corpos" (Meier 1752, §13). ' 

'= Esta e a P0~1c;:ao do pr6prio Kant na Nova dilucidatio, publicada em 1755, onde a apresenta
~ao de teses antJ-wolffia~as convive com a aceitac;:ao de algumas de suas diretrizes _particular
mente, no que conc~;.ne a ps~colog1a, e a suas implicac;:oes para o problema que viemos comentan

do ~a;esd de Me1er. Sem duv1da, a percepc;:ao in fin ita da tota]idade do universo sempre presente 
no . . o a alma, ainda que no momento de maneira obscura, ja con tern toda a ~ealidade que de
~~ ex1st1r nos pensamentos, sobre os quais deve incidir mais tarde uma luz maior <maiore luce>" 

nt 1900, I:408). Como aponta Martins (1976, 17), parte-se aqui do pressuposto de que nos tor-
namos consc1entes das representas;oes a medida em que as distm· guun· 1 · · 

K . . os pea attentio, mencwnada 
por ant na c~ntmuJd.ade desta passagem. Na Psicologia empirica de Wolff, a atens=ilo e definida 
como o pr~merro grau mtermediario entre os conhecimentos sensfvel e intelectual, e, quando diri
g!da aos d1versos asp_ectos de uma co1sa percebida, equiva]e a ref/exiio (segundo grau intermedia

r1190 entre a pars mferwr e a pars superior da faculdade cognoscente. Para esta discussao, ver Ecole 
66,603 ss. 
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A cisao entre forma e materia e a exigencia da deducrao 

Com esse prop6sito, sigamos ainda urn instante o aprofundame~to que os 

problemas impastos pela cisao entre forma e materia do conheCLment~ ~ 

b 0 estatuto da sintese da diversidade sensivel e de sua recondu<;:ao a 
a sa er, b · t 
unidade da razao- receberao na Critica da razao pur~. Ap~s su surrur o-

d d
. 'd de l'tgada pelo entendimento a unidade smtettca da apercep-

a lVerst a 1 en 
- 14 Kant qualifica a liga<;:ao ( coniunctio) de urn multiplo em gera -

<;:ao , d d a-
quanta composi<;:ao (compositio) ou conexao (n~xus), ~ depen er o car.-

ter- homogeneo ou heterogeneo- da diverstdade ligada pelo entendt 

d li - " - ertencem necessa-
mento. No primeiro caso, os elementos a ga<;:ao nao p . . • 

. t , (Kant 1987 B 201)- como quando dOls tnangulos 
namente um ao ou ro , 

d d diagonal "0 mesmo 
sao obtidos pela sec<;:ao de urn qua ra o por Sl;la . . 

• d e possa ser constderado 
ocorre com a sintese do homogeneo em tu o o qu - . 

. t "(·t'bid) Ao se tratar de wna sintese por conexao, entre-
matematrcamen e · · . , . id _de 
tanto "cada elemento pertence necessanamente um ao outro (tb .) 

mod~ que, a despeito da heterogeneidade vigente entre, por exem~lo, cau

sae efeito ou substfmcia e acidente, eles sao representados como l_tg~d~s a 
. , · h 0 esta ligarao de dmamtca, 

. . "Pelo fato de nao ser arbttrana, c am T 
pnon. d' Vi b' d d s 
porque concerne a liga<;:ao da existencia do multiplo < te er tn ung e 

Daseins des Mannigfaltigen betrifft>"(ibid.). " , . . , 
Esta divisao, introduzida em uma nota da Anahttca dos pnnct-

d t lugar A arbitrariedade dos 
. " tern suas razoes apresenta as em ou ro . pws , · · I' d 

elementos ligados na sintese matematica, esclarece Kant na Dtsap ma a 

d 
' t . 

0 
(Kant 1987 B 740 ss.), vincula-se ao fato de 

razao pura no uso ogma tc . 

que, nela, determine <bestimme> o objeto pela intui<;:ao, por mew_ da qual 
. (K t 1987 B 746). 0 quadro e outro, se d!sponho 

construo seu conce1to an , _ , . . _ . 
de urn conceito transcendental indeterminado em rela<;:ao a mtuJ<;:ao. por 

designar Uio-somente a sintese de intui<;:oes empiricas que nao paden~ s~r 
. . d ' to "nao pode se originar qualquer proposJ<;:ao 

dadas a pnon, este conce1 d . 
. . t urn principia da sintese e m-

sintetica determinante, mas sJm umcamen e 
, . , . , (Kant 1987 B 750). 0 alargamento de meu 

tui<;:oes emp1ncas posstvets ' _ 
. . d uma caracteristica sintetica, neste caso, nao po-

conhectmento por mew e 
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de se beneficiar da "intui<;:ao que representa in concreto o conceito", antes, 

repousa sabre percep<;:oes cuja regrade sintese e antecipada de modo inde

terminado pelo conceito. Isso porque percep<;:oes "nao sao intui<;:oes puras 

e nao podem portanto ser dadas a priori" (ibid.); a intui<;:ao do objeto real, 

ao qual elas nos remetem, e necessariamente empirica. A condi<;:ao para 

que a sintese de percep<;:6es seja antecipada aprioristicamente reside, par

tanto, no fato de que a fun<;:ao de unidade- a categoria- permanece in

determinada em rela<;:ao a materia dos fenomenos. Ora, esta mesma inde

termina<;:ao singulariza as proposi<;:oes sinteticas transcendentais, e a este 

titulo que elas requerem uma dedu<;:ao1 S: "uma proposi<;:ao transcendental 

e urn conhecimento sintetico da razao segundo meros conceitos, e, portan

to, discursive, poise unicamente por seu intermedio que se torna primei

ramente possivel toda a unidade sintetica do conhecimento empirico, mas 

14 "( ... ) a liga~ao (corriurrctio) de urn multiplo em geral < ... > e urn ato da espontaneidade da ca
pacidade de representa~ao e < ... > toda liga~ao < ... > e uma ac,:ao do entendimento que designare
mos com o nome de sirrtese para, mediante isso, ao mesmo tempo observar que nao podemos nos 
representar nada ligado no objeto sem o termos nos mesmos ligado antes , sen do dentre todas as 
representa~oes a ligapio a linica que nao pode ser dada por objetos, mas constituida unicamente 
pelo proprio sujeito por ser urn a to de sua espontaneidade. Descobre-se aqui facilmente que esta 
a~ao precisa ser originariamente una e equivalente para toda a ligaylio, e que a decomposio;:ao 
<Aujlosung>, a analise, que parece ser seu contra rio, sempre a pressupoe. Com efeito, onde o en
tendimento nada ligou antes nao pode tambem decompor nada, pois somente pelo en tendimen to 
algo pode ser dado como ligado a capacidade de representac,:ao" (Kant 1987, B 130-131). 
15 "Principios discursivos < ... > diferem totalmente de principios intuitivos, ou seja, de axiomas; 
aqueles exigem sempre uma deduyao, ao passo que os ultimos podem perfeitamente dispensa-la" 
(Kant 1987, B 761). Constatar a vigencia desta oposio;:ao entre matematica e fJ.Iosofia nao implica 
ignorar que as sinteses intuitivas sao, elas tam bern, incorporadas a analise das condio;:oes de possi
bilidade da experiencia. Todavia, a fim de que a matematica adquira sua significac,:ao transcenden
tal, sera exigida uma mudano;:a de registro, o que levou J. Vuillemin a identificar, no interior da 
Critica da razilo pura, a presenya de urn "movimento fenomenologico", do qual e paradigmatica a 
abordagem dispensada ao conceito de intuio;:ao sensivel: "Ele encontra sua 'verdade' apenas na 
ocasiao em que e juJgado a partir do principio supremo da experiencia possivel, isto e, na ocasiao 
em que, tendo a Analitica transcendental justificado a Estetica transcendental, a matematica ad
quire seu sentido enquanto ingrediente necessario da fisica matematica, enquanto elemento cons
tituinte da experiencia possivel" (Vuillemin 1955, 14). Este aspecto sera reiterado adiante, em urn 
contexto no qual, a revelia de Kant, prirrdpio e axioma serao novamente assimilados- agora, no 
idealismo de Fichte: a metafisica, advertini pela Ultima vez Kant em 1798, "nao contem proposi
~oes matematicas, isto e, proposic,:oes que produzem o conhecimento racional pela construyao de 
conceitos, mas sim, os principios da possibilidade de uma matematica em geral" (Kant 1985, IS). 
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sem que com isso seja dada a priori qualquer intuiyao" (ibid.) . Assim, ore

conhecimento da irredutibilidade do elemento material do fen6meno a 

determinayao imediata da razao, vigente somente ali onde espayo e tempo 

nos autorizam a toma-lo como "determinavel e cognoscivel completamen

te a priori" (Kant 1987, B 751)16, faz das sinteses relativas a existencia em 

geral o tema proprio da filosofia- cujo territorio, dessa maneira, e deli

mitado por oposiyao aquele da matematica, cuja evidencia axiomatica ja 

nao podera servir de paradigma ao inteiro conhecimento. "Ja que a Filoso

fia consiste simplesmente num conhecimento racional segundo conceitos, 

nao se pode encontrar nela principia algum que mereya o nome de axio

ma. A matematica, ao contrario, e capaz de possuir a:xiomas, pois, median

te a construyao dos conceitos na intuiyao do objeto ela pode conectar pre

dicados deste ultimo de urn modo tanto a priori quanto imediato, como 

por exemplo na proposiyao de que tres pontos seinpre se situam num pla

no" (Kant 1987, B 760-761). Sintese matematica e dinamica, assim, corres-· 

pondem a dois usos- intuitivo e discursivo- da razao, contra cuja assi

milayao redproca nao cansara de nos prevenir a Disciplina: ignora-lo equi

valeria a estender a abstrayao da materia dos fen6menos, legitima nas mate

maticas, ao conhecimento da natureza, e, assim, ceder a uma ilusao paralela 

aquela do formalismo, qual seja, a de pretender derivar a partir de conceitos 

da razao pura "juizos sinteticos com validade objetiva" (Kant 1987, B 765). 

Em suas diretrizes principais, portanto, a abordagem dispensada 

ao estatuto da sintese no interior da Crftica da raziio pura revela que, junto 

a den uncia de que a soluyao de matriz leibniziana ignora a diferenya, para 

a qual chama a atenyao a L6gica editada por Jasche, entre logica e metafisi

cal7, Kant insiste em diferenciar duas modalidades de sintese real- insti

tuindo definitivamente, e a contrapelo da filosofia cartesiana, o divorcio 

entre matematica e filosofia. Na verdade, as duas soluy6es criticadas por 

Kant aparecem solidarias em suas premissas e resultados: enquanto o logi

cismo ignora que a Logica faz abstrayao da materia do conhecimento, o 

"dogmatismo matematico" (Vuillemin 1955) esquece que so nas matema

ticas esta ultima se disp6e como forma do proprio pensamento; portanto, 

ambos perdem de vista que a metafisica, por nao ser nem analitica, nem 
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intuitiva, comeya ali onde, pela primeira vez, a fidelidade das coisas ao 

pensamento tornou-se suspeita - outra maneira de dizer que ela e:xige 

uma dedw;:ao. Diagnostico que se converte em esquema de leitura da tra

diyao filos6fica: se bern que vez por outra afirme que o idealismo dogmati

co remonta a epoca de Platao, e sobretudo por referencia a filosofia mo

derna que o termo vira empregado por Kant, toda vez que nos previne 
contra a injunyao entre matematica e ft!osofiats . 

Convem notar que esta associayao entre idealismo dogmatico e 

filosofia moderna e antiga na trajetoria de Kant: na Nova Dilucidatio, e!e 

atribui as "doutrinas filos6ficas recentes" a tentativa de provar a existencia 

de Deus pelo recurso a noyao de causa sui, para em seguida recordar-nos 

ser facil ver "que esta operayao e de ordem ideal e nao real" (Kant 1900, 

!:394, trad. Kant 1983, 46). Desde este periodo, a prova onto16gica cartesia

na passa como o melhor exemplo do equivoco dos wolffianos em fazer da 

16 
Na mesma passagem: "Com respeito a este elemento material, cujo tinico modo determinado 

de ser dado eo empirico ad d · · - · 
_ . . • n a po emos ter a pnon a nao ser conceltos indeterminados da sintese 

d_~ sensa~oe~ poss1vets na m~dida em que estas pertencem it unidade da apercep<yao (numa expe-

r~~ncta P~Ss!v:l!. Com respelto ao elemento formal, podemos determinar a priori os nossos con
e l~os na IntuJcyao na_ med1da em que n6s criamos, no espa~o e no tempo e mediante uma sintese 
uruforme <durch glerchfiirmige Synthesis schaffen>, os pr6prios objetos considerados simplesmen
te como quanta': (Kant 1987, B 75 1). 

1
7 

Ou seja •. entre urn saber q~.e "abstrai de todo conteudo do conhecimento por conceitos, ou de 
~~da a matena do ~ensamento - e que, por isso, deixa em aberto a questiio de como 

0 
conceito 

~ternuna u~ _ob;eto me~1ante uma caracteristica'; para examinar "apenas como ele pode ser re
!a~:~~ado ~. vanos ob;etos. - , e outro- este, sim, incumbido de investigar ":t fonte dos concei-
0 • Isto e.' como os conce1tos se originam enquanto representa~oes" - , que examina "a origem 

dos con:eltos quanto a sua materia" (Kant 1900,1X: 94 trad. 111-112). 

18 ~ssun, ao ~Jscutir os postulados do pensamento empfrico em geral: "Nao quero to mar esta ex
pres~ao no senttdo que lhe deram alguns autores fuos6ficos modernos contra o sentido dos mate
maticos aos q~a1s pertence ~a ve~dade, a saber, que postular deve significar tanto quanto fazer 
uma propos1~ao pas~a_: por ~~~d1atamente certa sem justificac;:ao nem prova ; pois se devemos 
conceder qu~ prop~SI¥~es srntettcas, por evidentes que sejam, possam sem dedu~o e sob as vistas 

de s~a ~.r6pna eXJgenc1a comportar urna adesao absoluta, toda a critica do entendimento estaria 
perd1da (Kant 1987, B 285). Ja o inkio da Refutarao do idealismo deixava inferir haver urn idealis
mo formal (cf. Kant 1987, B 274), rna is amplo que o idealismo material de Descartes ou de Berke
ley, e, a este titulo, assirnilavel ao dogmatismo wolffiano e mesmo antigo; exemplificam-no 

05 
Pro

gressos _da met_a!fsica, on de Kant insiste na ideia de que a origem da posityao dogmatica reside na 
confusao trad!c1onal entre Matematica e Filosofia (Kant 1985,15 ss.; cf. Kant 1987, B XXXVI). 
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existencia urn predicado, como se, da compatibilidade l6gica das carac te

risticas de urn conceito, se pudesse concluir pela existencia de seu objeto. 

Se isto fosse passive!, le-se numa Reflexiio datada por Adickes entre 1760 e 

1764, "entao certamente nao poderia ser requerida outra prova mais con

cludente e compreensivel para demonstrar a existencia de Deus, do que a 

prova cartesiana". Todavia, alegar - como faz Descartes na Quinta Medi

tarao- que a existencia pertence a Deus assim como a igua!dade dos an

gu!os de urn triangulo perfazem 180°, e ignorar que a existencia nao pode 

"ser considerada urn predicado das coisas" (Kant 1900, XVII, Rx. 3706) 19 

- e ignorar, como insistira Kant na Disciplina de 1781 , que em tarefas ma

tematicas nao se indaga "pela existencia em geral, mas sim pelas proprie

dades dos objetos em si mesmos unicamente na medida em que as primei

ras estao ligadas ao conceito dos ultimos' (Kant 1987, B 747). Porque se 

admitiu ser legitimo intelectualizar a extensao, ignorando-se que as per

cep~6es nao podem ser dadas aprioristicamente, tomou-se a abstra~ao da · 

materia, que singulariza as matematicas, como paradigma do conhecimen

to claro e distinto. A prova ontol6gica cartesiana e urn caso privilegiado 

desta passagem da idealidade a existencia, e, ao recusa-la, Kant reabre o 

problema da conveniencia entre a razao e os sentidos, que Descartes resol

vera de forma expeditiva ao enxergar na precisao das matematicas o me

thor motivo para estender sua evidencia a inteira sabedoria humana. 

Compreende-se, assim, que o intelectualismo contra o qual Kant 

prop6e uma disciplina inclua tanto Leibniz, quanto Descartes- discipli

na esta que, enunciada pela primeira vez em 1762, na Investigarao sobre a 

evidencia, permanecera, em suas diretrizes, a mesma na "Disciplina da ra

zao pura no seu uso dogmatico". Estes dois textos, de resto, podem ser li

dos conjuntamente (cf. Codato 1997, 30-103). A 1 ~ Critica instrui -nos que 

a peculiaridade do conhecimento das entidades matematicas, capaz de 

progredir por definiroes do conceito arbitrariamente pensado, deve-se ao 

fato de que "eu mesmo o formei deliberadamente sem que me tivesse sido 

dado nem pela natureza do entendimento puro nem pela experiencia; o 

que nao posso dizer e que por seu intermedio eu tenha definido urn verda

deiro objeto" (Kant 1987, B 757). Nos termos de 1762: na matematica, "o 
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conceito que defino nao e dado antes da defini~ao, mas surge primeira

mente atraves dela" (Kant 1900, !1:276); a propria defini~ao, por isso, nao e 

ai obtida pela analise de urn conceito dado; ao inves disso, as matematicas 

definem "por conjun~ao arbitraria urn objeto, cujo pensamento primeira

mente se torna possfvel justamente atraves disto" (Kant 1900, II:280). Ja 
com as defini~oes da filosofia, o ponto de partida eo conceito de uma coi

sa, dado, porem, de modo confuso ou indeterminado; e preciso "desmem

bra-lo, comparar em todos os casos as notas caracteristicas separadas com 

o conceito dado, e tornar minucioso e determinado esse pensamento abs

trato" (Kant 1900, II:276). Isso porque "jamais posso estar seguro que are

presenta~ao clara de urn conceito dado (ainda que confusamente) foi mi

nuciosamente desenvolvida a nao ser que eu saiba que a dita representa~ao 
e adequada ao objeto", 0 que torna "a minuciosidade da analise de meu 

conceito < ... > sempre duvidosa" (Kant 1987, B 757)20. 

Tambem co nvergem em 1762 e 1781 as implica~6es que sese

guem disso. Em primeiro Iugar, a Filosofia nao deve "iniciar com as defini

~6es" (Kant 1987, B 758), mas sim "desmembrar conceitos que sao dados 

confusamente, torna-los minuciosos e determinados" (Kant 1900, II:278 ). 

Alem disso, e pelos mesmos motivos, a filosofia mostra-se incapaz de obter 

o mesmo tipo de certeza que a matematica: esta dispoe de uma evidencia 

axiomatica, "evidencia que os prindpios filos6ficos , por mais certos que 

sejam, jamais podem pretender" (Kant 1987,B 761), visto que a certeza 

matematica "e mais facil e participa mais da intui~ao" do que a certeza fi

los6fica (Kant 1900, II:296) . Em terceiro Iugar, e preciso que nos conven~a
mos de que s6 a demonstra~ao matematica e apodictica, "na medida em 

que e intuitiva" (Kan t 1987, B 762); na ftlosofia, em contrapar tida, "e ne-

1
9 M. ~endelssohn emprega o mesmo exemplo no seu Ensaio sabre a evidencia, tomando porem 

com?,leg1tJma a ope_ra.yiio condenada por Kant (Cf. Mendelssohn 1764, 29-30). 

20 . (.~. )as defin:<;:oes fi~os6ficas sao unicamente exposi.yoes de conceitos dados, ao passo que as 
defim<;:oes matemattca~ sao construc;oes de conceitos originariamente forjados pelo entendimen
to; enquanto as pnme1ras s6 sao obtidas analiticamente at raves de urn traba lho de desmembra
mento (cuJa completude nao c.' apoditicamente certa), as Ultimas sao constituidas sinteticam ente" 
{Ka nt 1987, B 758) 
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cessario representar o universal in abstracto" (Kant 1900, II:279; cf. Kant 

1987, B 762-763). 

A todas estas regras, subjaz a exigencia de procedermos a uma 

dupla distinc;:ao, cujos termos se encontram articulados: de urn !ado, entre 

forma e materia do conhecimento, de outro, entre metafisica e matematica. 

Ora, que mais revela a convergencia da Investigariio sabre a evidencia com a 

"Disciplina" de 1781, senao que a insistencia da Critica em singularizar a 

metafisica nos termos de urn conhecimento que exige uma dedurao retoma 

a constatac;:ao do equivoco especulativo detectado claramente por Kant 

desde a decada de 1760? No plano do sistema kantiano, a articulac;:ao inter

na das doutrinas da Critica faz com que esta referencia ao idealismo dog

matico nao seja meramente negativa: ela constitui urn elemento decisivo 

para a apresentac;:ao do idealismo transcendental c;:omo sinonimo do realis

mo empfrico. Ora, tambem no plano das aporias que terminariam por le~ 

var Kant a soluc;:ao critica, a den uncia da Aparencia l6gica possui, desde 

1762, uma contrapartida positiva: embora, na Investigarao sabre a eviden

cia, Kant insista sobre o fato de que a metafisica niio deve partir de defini

c;:oes, niio procede sinteticamente e niio e capaz de uma evidencia axiomati

ca, a este intuito disciplinar subjaz uma doutrina da experiencia, percepti

ve! tao logo nos perguntemos pelas conseqiiencias da instituic;:ao da analise 

como procedimento caracteristico da fLlosofia. 

Essas conseqiiencias sao indicadas na pr6pria InvestigafiiO sabre 

a evidencia. Porque a distinc;:ao do conhecimento filos6fico depende do 

desmembramento de conceitos dados, deparamo-nos com urn conjunto 

de "conceitos irresoluveis, que assim serao em si e por si mesmos ou por 

n6s" (Kant 1900, II:280)- isto e, com uma diversidade de "conceitos ele

mentares" que, se de urn lado dificultam a resoluc;:ao completa dos concei

tos metafisicos, tornam-na indispensavel: s6 assim, transpomos o plano 

circunscrito e limitado dos "principios formais" da identidade e da contra

dic;:ao, rumo aos "primeiros principios materiais da razao humana" (Kant 

1900, II:295), que se encontram na base de toda definic;:ao possivel- as 

notiones primitivas in sensu subjectivo de que tratamos, ao comentar aRe

flexiio 3709. Na InvestigafiiO, Kant, vinculando a mudanc;:a no estatuto da 
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metafisica com as dificuldades impostas em func;:ao da clivagem entre for

ma e materia, afirma que a principal tarefa da filosofia e o recenseamento 

de tais principios ou verdades fundamentais indemonstraveis (Kant 1900, 

Il:281 ), que, situando-se no desfecho da analise, remetem, para alem deJa, 

ao que o entendimento percebe <wahrnimmt> no conceito da coisa para a 

quai se busca a definic;:ao. "Pois uma vez que nao possuo o conceito inteira

mente distinto da coisa, mas antes de tudo o procuro, 0 juizo fundamental , 

entao, nao pode ser provado a partir desse conceito, pelo contrario, serve 

para produzir esse conhecimento distinto e atraves disso a definic;:ao" (Kant 

l900, !1:282). Vimos como a distinc;:ao assim obtida e sintetica, nao analfti

c~: anotando a margem do Epitome a Doutrina Racional de Meier, Kant in

siste na ideia de que daf nao resulta apenas uma nova forma do conceito e 

sim uma nova materia (Kant 1900, XVI, Rx. 2392). Vimos tam bern com~ a 

L6gica ira ratificar que, atraves dessa distinc;:ao, lidamos com caracteristicas 

que se juntam ao conceito sob o titulo de "partes do conceito possfvel in

teiro" (Kant 1900, IX:63, trad. 80). Com os conceitos elementares do co

nh~ci~ento human021
, portanto, a soluc;:ao leibniziana exemplificada por 

Meier e aba~d~nada em favor da tematizac;:ao aberta do estatuto da Iigac;:ao 

das caractenshcas da essencia real das coisas. Mas isso, por sua vez, acarreta 

u~1a dificuidade inedita, da qual os wo_lffianos podiam prescindir, ao su

bhmarem ao incondicionado as condic;:oes requeridas pela sfntese: 0 que 

nos assegura que a diversidade material, sobre a qual opera a atividade sin

tetica, podera ser reconduzida a unidade formal necessaria ao conheci

mento? Noutros termos, o que assegura que as caracteristicas sintetizadas 

no plano dos conceitos elementares irao perfazer urn todo possivel- sem 

o que a experiencia nao poderia ser captada por n6s? 

21 _A dedu~tlo ~ ~e~cionada em uma Ref/extlo, redigida provavelmente entre 1760-1 764, em co

nexao com a_ eXI~encia ?a ~nalise das caracterfsticas subordinadas, que, nao custa salientar, termi
na em conce1tos uresoluve1s (Kant 1900, XVI, Rx. 2293; Cf. Kant 1900, l.X:59, trad. 

76
). 
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A problematica teleol6gica do conhecimento e o gosto 

A fim de responder a essa questao, vejamos a solucrao que ela recebe no in

terior do idealismo critico. Le-se na J!! Introdu~ao a Critica do ]uizo: 

Urn juizo meramente reflexionante sobre urn objeto singular dado po

de ser estetico, se (mesmo antes de se considerar sua comparac;:ao com 

outros) o Juizo, que nao tern pronto nenhum conceito para a intuic;:ao 

dada, man tern juntos a imaginac;:ao (meramente em sua apreensao) 

como entendimento (na exposic;:ao de urn conceito em geral) e percebe 

uma proporc;:ao de ambas as faculdades-de-conhecimento, que consti

tui em geral a condic;:ao subjetiva, meramente sensivel, do uso objetivo 

do Juizo (ou seja, a concordancia daquelas duas faculdades entre si ). 

Mas e tambem possivel urn juizo-de-sentidos estetico, a saber, quando 

o predicado nao pode ser nenhum conceito de urn objeto, na medid~ 
em que absolutamente nao pertence a faculdade-de-conhecimento, por 

exemplo, o vinho e agradavel, pois en tao o predicado exprime a refe

rencia de uma representac;:ao imediatamente ao sentimento de prazer, 

nao a faculdade-de-conhecimento (Kant 1980, 184). 

Salta aos olhos a convergencia entre este passo e a passagem do 

§9 da "Analitica do belo" citada no inicio deste artigo. Ambos apresentam 

o juizo de reflexao estetico como condi<;:ao subjetiva do conhecimento ou, 

caso se prefira, do uso objetivo do Juizo, em contraste como juizo-de-sen

tidos estetico, que corresponde ao agradavel e que se resume ao que, no 

sujeito, e privado. Sabe-se que a universalidade que Kant reivindica para o 

juizo de gosto prescinde do conceito do objeto, ancorando-se na validade 

comum ou estetica de uma representa<;:ao (Kant 1900, V:214, trad. 217). 

Entenda-se: frente a uma representacrao para a qual nao disponho ainda de 

urn conceito, pressuponho que esse conceito podera ser encontrado, tor

nando a particularidade em questao capaz da universalidade caracterfstica 

do entendimento. 0 "estetico" torna-se entao condi<;:ao subjetiva e sensivel 

do conhecimento, quando, sem permanecer privado, ele permite reportar 
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percep<;:6es empiricas a unidade de urn conceito, tornado possivel atraves 

disso (cf. Kant 1980, 176). 

Como e facil notar, e ao mesmo problema enunciado na Invesii

ga~ao sabre a evidencia- a saber, como e possivel a producrao de urn con

ceito distinto da coisa, para a qual ainda nao se dispoe de nenhuma defini

crao - que o principia da Reflexao, sinalizando a conformidade possivel 

entre forma e materia do conhecimento, oferecera uma resposta, no inte

rior da qual o gosto ini revelar sua vocacrao teleol6gica. A articulacrao entre 

a Analitica da experiencia da Critica da razao pura e a abordagem do gosto, 

na Critica do ]uizo, torna-se tanto mais evidente, quando constatamos que 

o problema que a formulacrao do principia transcendental da reflexao vern 

resolver tern uma hist6ria que coincide com o abandono por Kant do idea

lismo dogmatico em direc;:ao a filosofia crftica desde a decada de 1760. 

Alem deste aspecto, e preciso acrescentar ainda que o exame da 

tematizacrao do gosto ao longo do periodo "pre-critico" mostra nao ter si

do preciso esperar pela 3i! Critica para que Kant o vinculasse, embora na 

forma de problema, a questao suscitada pela cisao entre forma e materia 

do conhecimento, decorrente de sua ruptura com o wolffianismo. 

Atesta-o a leitura das Reflexoes, sobretudo daquelas feitas a mar

gem do Epitome a Doutrina Racional de Meier. Definido nos meados da 

decada de 1750 como "apreciacrao da perfeicrao" e "faculdade-de-julgar" 

sensiveis (Kant 1900, XVI, Rx. 1748), o gosto insurge inicialmente nos li

mites estabelecidos ao conhecimento sensitivo, do qual a "estetica" sera a 

ciencia (Baumgarten 1993, 95). A prop6sito, vale notar que, embora insti

tua de forma inaugural o sensivel como territ6rio de urn saber capaz de 

unidade interna e de normas pr6prias, Baumgarten o faz sem o desatrelar, 

juntamente com a beleza, do pensamento confuso, que ele se contenta em 

perfilar junto ao conhecimento distinto: "a posicrao de urn nao exclui o ou

tro" (Baumgarten 1993, 97). De modo que, em Baumgarten, a atribuicrao 

de uma perfei~ao ao sensivel convive com a recusa, coerente com o pensa

mento de Wolff, a admitir uma distin~ao estetican. Vimos como essa ad

missao requer subverter o wolffianismo, no interior do qual Baumgarten 

concede dignidade filos6fica ao sensivel. Nao por acaso, a mudan<;:a na 
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abordagem dispensada por Kant ao gosto aparece no bojo da den uncia fei

ta a Aparencia l6gica, significativamente em uma "Pagina avulsa", redigida 

entre 1764 e 1768, onde, examinando a diferenya entre as sinteses filos6fi

ca e matematica, ele acena com a ideia de que a sensibilidade se encontra 

submetida a uma clausula de reflexao, grayas a qual o que e ligado no obje

to (as caracteristicas imediatas e as representay6es parciais) admite sua re

conduyao a normas subjetivas: "0 gosto reporta-se a fenomenos, e nao a 
sensayao, consequentemente, a natureza do objeto, na medida em que este e 

urn objeto dos sentidos, encontrando-se, portanto, a titulo de conhecimen

to, submetido a regras universalmente validas" (Kant 1900, XVII, Rx. 3717). 

Sera esta dimensao estetica do discurso o que, no desfecho da 

decada de 1760, permitira a Kant dissociar, no sensivel, a materia corres

pondente a sensayao de sua forma refletida, o belo: "o sentimento da for

ma e o gosto", o qual "s6 pode ser conhecido reflectendo" (Kant 1900, XVI, 

Rx. 1795), a diferenya do agradavel, sempre particular e obtido sem media

y6es na sensayao do objeto. Nessa medida, o belo da ocasiao a "concordan

cia <Obereinstimmung> da intuiyao com as regras do entendimento" (Kant 

1900, XVI, Rx. 1798)- revelando, assim, a pre-hist6ria da intersecyao ope

rante entre doutrina e critica da faculdade-de-julgar. "A forma da sensibili

dade, que facilita a perfeiyao do entendimento, eo belo em si mesmo, que 

se presta a tornar intuiveis conceitos universais, e preparar os fenomenos 

para a distinyao mediante os conceitos universais" (Kant 1900, XVI, Rx. 

1794). A referenda a "forma da sensibilidade" indica que a mesma trajet6-

ria na qual evolui o tema do gosto inclui e prepara o futuro empreendi

mento de uma "Estetica transcendental" (cf. Guillermit 1986), tornando 

compreensivel que, entre 1769 e 1775, o gosto admita ser definido como a 

"faculdade de conhecer aquila que apraz sensivelmente de forma univer

sal" (Kant 1900, XVI, Rx. 1793). Mas isso nao contradiz o fa to de que, a 

despeito dos deslocamentos conceituais por que passam de 1760 em dian

te, os conceitos do gosto e do belo permanecem, da ruptura com o wolffia

nismo a 3a Critica, reportando-se urn ao outro sob o fundo da questao tra

zida pela dissociayao entre forma e materia do conhecimento. Enfim, nao 

faltam indicios para se dizer que nao foi preciso esperar o ano de 1790 pa-
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ra que as tentativas de Kant em oferecer uma resposta a essa questao

como vimos, decisiva para a constituiyao da filosofia critica- fosse for

mulada nos termos de uma teleologia, como comprova esta Rejlexao, redi

gida, possivelmente, no limiar da publicayao da 1i! Crftica: "0 conhecimen

to. l. Concordancia com os prindpios universais (condiy6es) da intuiyao 

(sensivel) ou do pensamento. (Forma da sensibilidade e intuiyao ). Perfei

yiio estetica e 16gica. Essencial. Unidade da intuiyao e do pensamento. Fins 

<Zwecke>" (Kant 1900, XVI, Rx. 1903). 

Notemos, ainda, que a resposta dada ao Iongo da decada de 1780 

ao que assegura essa unidade entre dois modos de representayao heteroge

neos nao e, a rigor, univoca. Na primeira ediyao da Critica da razilo pura, 

Kant atribui a sintese transcendental da imaginayaO a funyao de assegurar 

a reprodutibilidade dos fenomenos, sem o que, acresce, nao poderiam ser 

conhecidos (Kant 1900, IV:78). Em 1787, Kant qualifica a espontaneidade 

da imaginayao como sintese figurada, distinta da sintese intelectual do en

tendimento (Kant 1900, B 152), alem de mencionar, em uma nota ao §26, 

uma intuiyao formal cujo pressuposto e uma sintese que, embora preceda 

todo conceito, nao pertence, todavia, aos sentidos (Kant 1987, B 160-161). 

Esta pressuposiyao da "Deduyao transcendental das categorias" sera reto

mada em 1790 (cf. Figueiredo 1992), como principia transcendental da 

Reflexao, no interior da "Analitica do Belo" da 3.a Critica- ocasiao na qual 

sera explicitada como forma da finalidade (sem fim) de urn objeto para 

n6s, ou seja, o belo (Kant 1900, V:236), do qual o gosto eo discernimento. 

22 '.'A~ representa<yoes daras sao poeticas (§13); por outro !ado, as representa<yoes claras podem 
ser dtstlntas ou confusas; mas ja sabemos que as representa<yoes distintas nao sao poeticas (§14); 
logo, as representa<yoes confusas sao poeticas" {Baumgarten 1993, 16). 0 conhecimento sensitivo, 
por isso, e defmido como o "complexo de representa<yoes que subsistem abaixo da distin<;:iio" 
{Baumgarten 1993, 100). 
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Conclusao 

Em vez de recobrir o Iugar reservado a fala confusa, a meio caminho entre 

as coisas e Q conhecimento racional, e sempre visado como acess6rio deste 

ultimo, para Kant o estetico ser<i a forma sem a qual os fe nomenos jamais 

poderiam ser reconduzidos a distin<;:ao dos conceitos racionais. 0 livre jo

go entre imagina<;:ao e entendimento subjacente ao juizo de gosto faz deste 

ultimo o paradigma da atividade reflexionante que torna a natureza coni

vente como trabalho de uma razao nao mais concebida como representa

<;:ao imediata das coisas. Preparando esta solu<;:ao, o gosto aparece, sob as 

diversas acep<;:oes que recebe ao Iongo da constitui<;:ao "pre-critica" da fila

sofia critica, como faculdade de media<;:ao entre o universal eo particular, 

exigida pela constata<;:ao de que nao s6 a fi.losofia nao pode se beneficiar da 

certeza matematica para explicar a rela<;:ao entre o discurso e as coisas, co

mo tampouco remediar esta sin cope por meio de urn procedimento de 

substitui<;:ao de signos que recompusesse, em uma ordem linguis tica pura, 

a essencia real do universo. 

Com efeito, embora Kant se alinhe a Leibniz e reconhe<;:a as difi

culdades em que se encontra a filosofia em fun<;:ao das limita<;:oes da lin

guagem natural- onde, frequentemente, a semelhan<;:a dos conceitos es

conde uma grande diferen<;:a entre eles (Kant 1900, II:284-285) - , desde a 

Investigariio sabre a evidencia ele nao admite, como quis Leibniz, que algu

ma figura OU s igna visiveJ possa "exprimir OS pensamentos nem SUaS rela

<;:oes" (Kant 1900, II :279) . Ora, a faculdade-de-julgar de que e expressao o 

gosto s6 se tornou passive! uma vez excluida a hip6tese da permutabiJida

de dos signos, a critica ao intuicionismo cartesiano sendo, ao mesmo tem 

po, recusa da alternativa formalista de Leibniz. Dai porque esse elemento 

de media<;:ao em que vai se configurando o julgar reapare<;:a sempre que es

teja em pauta a maneira como o mundo e decodjficado por uma razao que 

dispoe de prindpios que nao se reportam imediatamente a materia da ex

periencia. E isso, tanto na reformula<;:ao do que possa vir a ser, neste con

texto inedito, a certeza do juizo - definida em nosso periodo como "com

pletude subjetiva do tamar algo por verdadeiro <Furwahrhalten>", sufi-
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ciente quando "procede de prindpios que sejam comunictiveis" (Kant 1900, 

XVI, Rx. 2450, grifo nosso) -, quanta, na 12 Crftica, na reformula<;:ao de 

sua validade objetiva, onde a "Doutrina transcendental da faculdade-de

julgar" ira listar as condi<;:oes da concordancia dos objetos com os concei

tos do entendimento, sem o que, recordemos, eles seriam "sem nenhum 

conteudo" (Kant 1987, B 175). Ao fazer do Juizo a faculdade-de-conheci

mento incumbida de expor para urn conceito o objeto que !he correspon

de na intui<;:ao (Kant 1980, 182) e, na "Analitica do belo", fazer do gosto a 

ocasiao na qual entendimento e imagina<;:ao concorrem para esta exposi

sao, Kant responde em que medida o principia da Reflexao, explicitado 

neste livre jogo, concerne ao conjunto de condi<;:oes do conhecimento em
pirico da natureza. 

Vislumbra-se, assim, todo alcance que as questoes subjacentes 

ao gosto possuem para Kant. Sem ignorar que a transforma<;:ao por que 

passa a Reflexao do periodo pre-critico a 3.i! Crftica pode ser interpretada 

nos termos da distancia que separa uma metafisica finalista de uma teleo

Jogia transcendental (Lebrun 1993 ), e importante no tar que, sob a meta

morfose operada pelo conceito de Reflexao, o problema ao qual suas figu

ras respondem perrnanece sendo o rnesmo detectado com clareza no ini

cio da decada de 1760, a saber: como reconciliar as instancias apartadas 

como div6rcio entre forma e materia do conhecimento. 

Essa continuidade problematica e tematica, da qual a "Analitica 

do belo" e 0 aprofundamento, da prova de uma coerencia que passou des

percebida as obje<;:oes de incoesao e discrepancia dirigidas a Kant pelos 

idealistas. Mas poderia ser diferente? Ao contrario do que imaginou Nova

lis, nao ha como dissociar, em Kant, o sistematico do aporetico (Lebrun 

1993, Lehmann 1992); por isso, e compreensivel que o emprego kantiano 

da Reflexao possa parecer suspeito a quem quer que se situe fora da pole

mica travada por ele contra o dogmatismo- sobretudo na medida em 

que, nesta polemica, a renuncia a tamar a metafisica como urn saber abso

luto constitui urn lance decisivo. Reaver este ultimo as expensas da Refle

xao, por mais inovador que seja, supoe fazer dela a instancia capaz de abo

lira diferen<;:a entre forma e materia do conhecimento, conferindo-lhe urn 
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sentido que Kant teria mesmo de recusar: pois nao e do acordo contingente 

entre elas, forma e materia, que, segundo Kant, nos certifica o gosto, para

digma da Reflexao? 

Pelos mesmos motivos, a leitura dos textos da decada de 1760 

permite antecipar a razao porque Kant considera que o desenlace que ira 

oferecer a problematica do conhecimento, aberta pela ruptura como wolf

fianismo, e mais feliz do que a solu<;:ao que atribui a Hume23. A critica de 

Kant a tradi<;:ao nao se resume a esta ter ignorado a necessidade de disso

ciarmos forma e materia da representa<;:ao, ela se prolonga no fato de que, 

quando empreendeu separa-las, como teria feito Hume, ter sido perdido 

de vista o acordo contingente, indicio de uma finalidade, existente entre 

ambas. A rigor, o dogmatico e aquele que, presumindo que a rela<;:ao entre 

as palavras e as coisas seja neutra, supoe, como Leibniz, que basta "ater-se 

rigorosamente as significa<;:6es fixas dos termos" para evitar "o erro ou ra-. 

ciocinio defeituoso"; porque se obstina a ignorar a distin<;:ao entre forma e 

materia do saber, ele ainda se permite escrever "enquanto matematico em 

metafisica ou em moral", resumir o saber ao exercicio competente da lin

guagem, e, ignorando quao unilateral e a Escola, dispensar, na exposi<;:ao 

do pensamento, todo elemento relativo ao gosto como sendo mera afeta

<;:ao de elegancia (Leibniz 1990, 201-202). Mas, conforme Kant, tambem o 

cetico dogmatiza, pois, atendo-se a distin<;:ao entre forma e materia, ignora 

que a estetica trabalha a favor da reconciliac,:ao entre os elementos assim 

cindidos. Nao isso eo que ja indicava a inova<;:ao frente ao intelectualismo, 

representada pelo reconhecimento de uma distin<;:ao estetica? 

23 Esta observac;:ao final limita-se a dar voz a Kant; para o exame da posic;:ao do pr6prio Hume 
em comparac;:ao com Kant, ver Malherbe, !980, Cap. IV. 
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Resumo 

Este artigo procura demonstrar duas 
teses interrelacionadas. Primeiro, que 

Kant admite urn vinculo estreito entre 
gosto e conhecimento empirico da na
tureza. Segundo, que esse vinculo tern 

origem na constitui~ao pre-critica da 
filosofia critica, particularmente na 

ocasiao em que Kant renuncia a assimi
la~ao da ftlosofia a matematica. Como 

conseqi.iencia disso, Kant reconhece a 
necessidade de separar forma e materia 

do conhecimento. A validade subjetiva 
do principio kantiano da reflexao re
sulta desses dualismos. 

Vinicius de Figueiredo 

Abstract 

This article shall argue two related the

sis. First, that Kant accepts the exis
tence of a straight nexus binding taste 

and empirical knowledge of nature. 
Second, that this nexus takes place orig

inally in the pre-critical constitution of 
the critical Philosophy, specially when 

Kant renounces the assimilation of 
philosophy to mathematics. As a con

sequence of it, Kant recognizes that it is 
necessary to separate form and matter 

of knowledge. The subjective validity of 
the Kantian principle of reflexion is a 
result of these dualisms. 
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Virginia de Araujo Figueiredo 
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Introdu~ao 

Este trabalho se insere num objetivo mais amplo e que consiste na tentati

va de analisar a critica do gosto segundo uma perspectiva transcendental. 

Isso quer dizer, simples mas dificilmente, tentar refor~ar tanto quanta o 

possivel o tra~o que une a Critica da Raziio Pura e a Critica da Faculdade do 

]uizo, mostrando, talvez, como a proposta kantiana de urn juizo de gosto 

puro, por urn lado, depende, por outro, radicaliza, levando as ultimas con

sequencias, a descoberta das intui~oes puras de tempo e de espa~o, en

quanta representa~6es da sensibilidade. 

A apresenta~ao ideal deste trabalho implicaria em submete-los, 

pela enesima vez, a uma "reconstru~ao" dos quatro momentos da "Analitica 

do Belo" a partir daquela perspectiva sistematico-transcendental. Mas, co

mo ficaria extenso demais, resolvi poupa-los, dividindo a exposi~ao em 

duas diferentes apresenta~6es. Reuno entao aqui dais trabalhos: o primeiro, 

abordando a questao do "Desinteresse", foi apresentado no II Congresso 

Kant, em agosto de 2000, realizado na UNICAMP e chamava-se, numa refe

rencia ao aviso universal dos museus: "Noli operam tangere"; o segundo, no 

qual focalizei o segundo momenta- quantitativa- da "Analitica do Be

la", exposto em navembro de 1999, no Seminario Internacional sabre a 

Questao do Gasto, realizado na Universidade Federal de Santa Maria, cha

mou-se "0 paradoxa do gosta". Adiada assim, para uma outra ocasiao e para 

alivio de todas, a analise dos dois ultimos momentas da citada "Analitica". 
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A possibilidade de reunir esses dois trabalhos nao se deve so

mente a urn motivo editorial (textos ineditos sobre a Critica da Faculdade 

do fu{zo), mas tambem a urn calculo feito a posteriori de que havia uma 

questao subjacente (talvez a refletir apenas uma preocupa<;:ao permanen

te), comum a ambos, a permitir mesmo a escansao dos dois textos, justa

mente, ada mimese. Antes de criar falsas expectativas de que aqui vamos 

comentar as conhecidas passagens da CFJ sobre a imita<;:ao (Nachahmung), 

precipito-me em esclarecer que o conceito de mimese aqui em jogo consis

tini, na primeira parte, numa tentativa de elabora<;:ao da teoria aristotelica 

da mimese; e, na segunda parte, no que eu chamaria de uma elabora<;:ao a 
revelia da mimese platonica. 

Poderao objetar que par em dialogo Kant, Arist6teles e Platao 

nao acrescenta nada a adesao declarada a perspectiva transcendental; acu

mular olhares exteriores nao adianta nada para o exame daquele texto que 

justamente inaugurou a imanencia da crftica; e alem disso, contraria o pro

p6sito geral tambem afirmado no primeiro paragrafo de tentar aproximar 

os textos das duas Criticas, da Faculdade do Juizo e da Razao Pura, se se res

tringe a conversa a arte, ou pior, a estetica, enquanto disciplina filos6fica . 

Repugnante! 

Ao que eu responderia: quanta ao transcendental, com certeza, 

ha urn privilegio do imanente, da subjetividade, do interior, para resumir 

de modo polemico, abrupto e inesperado: da intui<;:ao pura do tempo, em 

detrimento da intui<;:ao pura do espa<;:o, da exterioridade e da objetividade. 

Mas e passive) tambem recensear alguns momentos em que Kant distingue 

a "l6gica transcendental" exatamente por essa capacidade de estimar o "de 

fora"I. Cito apenas dois exemplos extraidos da CRP: o primeiro diz respei

to a necessidade que tern a 16gica transcendental, ao contrario "da tecnica 

habitual dos 16gicos"2, de considerar os juizos singulares como distintos 

dos universais. Para estabelecer essa diferen~a, e preciso avaliar o juizo nao 

apenas internamente, mas sim com respeito aos demais conhecimentos, 

i.e., segundo urn ponto de vista exterior. Kant mesmo explica: 
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"se avalio urn juizo singular (iudicium singulare) nao a pen as segundo 

sua validade interna, mas tambem, como conhecimento geral, segundo 

a quanti dade que tal juizo possui em comparariio com os outros conheci

mentos (grifo meu), en tao certamente se distingue de juizos universais 

(iudicia communia) e merece urn Iugar especial numa tabua completa 

dos momentos do pensamento em geral (embora nao o meres;a, segu

ramente, na l6gica limitada apenas ao uso dos juizos entre si) ."3 

Nao e necessaria antecipar aqui a importancia que essa determi

na<;:ao da singularidade do juizo feita na CRP tera para a futura "Critica do 

gosto". Voltaremos a esse ponto justamente no segundo momenta desse 
trabalho. 

Nao sei ate que ponto a exterioridade da l6gica transcendental 

se inspira no conceito de reflexao, mas, uma coisa e certa, ela encontra nes

te ato que Kant chama de "reflexao transcendental" sua aplica<;:ao mais per

feita. A reflexao antecede, senao mesmo propicia a distin<;:ao entre 0 inteli

givel e o sensfvel. Lembrando que, para urn autor tao dedicado a CFJ como 

Jean Fran<;:ois Lyotard, o fundamento dos juizos reflexionantes da 3A Criti

ca se encontra exatamente no Apendice da CRP (B 316-7, A 260-1), "Anfi

bologia dos conceitos da reflexao", cito, como segundo exemplo, essa pas

sagem que tera uma inestimavel repercussao e posteridade nao s6 para as 

teses da CFJ como para todo o pensamento que, na hist6ria da filosofia, 
veio ap6s Kant4: 

:ermito-me remeter o lei tor a meu texto "Duas ou tres coisas que eu sei sobre a reflexao", 
pubhcado em Verdade, Conhecimento eAp'!o, Sao Paulo: Ed. Loyola, 1999, onde me dediquei mais 
amplamente a essa questao de uma possivel exterioridade do ponto de vista transcendental. 
2 KANT, I. Kritik der rein en Vernunft, B 96, trad. de Valerio Rohden e Udo Baldur Moosbur-
ger, cole~ao Os Pensadores, vol. Kant I, Sao Paulo: Abril Cultural, 1980, p.69. 
3 KANT, I. op.cit., B 96-97, p. 70. 

4 Entre outros autores que estabelecem essa rela~lio entre o Romantismo AJemao e a Crftica 
da Faculdade do Jufzo, destaco Heidegger, pela enfase que deu a essa relar;;ao. Em seu curso sobre 
o tratado de Schelling, "A essen cia da Liberdade Humana", ministrado durante 0 semestre de ve
~ao de 1936, muitas vezes, ele afirmou que, contrariamente ao que sempre se disse, nao era a 
mterpre.ta~ao do saber autentico .. como 'i~tuir;;ao intelectual' ( ... )urn modo romantico de pas

sar por c1ma da filosofia de Kant (Schellmg, trad. de Jean-Franr;;ois Courtine, Paris: Ed. Gali-
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"(A reflexao) e a consciencia da relac;ao de representac;oes dadas as nos

sas diversas fontes de conhecimento, mediante a qual unicamente pode 

ser determinada corretamente a sua relac;ao entre si . Antes de todo pos

terior tratamento das nossas representac;oes, a primeira pergunta e a 

seguinte: a que poder de conhecimento pertencem todas elas em con

junto? Aquilo, ante o qual elas sao conectadas ou comparadas, eo en

tendimento ou sao os sentidos? Varios juizos sao admitidos pelo habito 

ou ligados por inclinac;ao, vis to, porem, que esses juizos nao sao prece

didos por nenhuma reflexao ou pelo menos nao seguem criticamente a 

ela, devem ser considerados como tendo obtido a sua origem no enten

dimento. Nem todos os juizos necessitam de uma investigariio, isto e, 

uma atenc;ao sobre os fundamentos da verdade, pois, se sao imediata

mente certos, como por exemplo, entre dois pontos pode haver somen

te uma linha reta, nao pode ser indicada a seu respeito nenhuma carac

teristica mais imediata da verdade alem da que eles mesmos expressam. 

Entretanto, todos os juizos, antes, todas as comparac;oes necessitam de 

uma rejlexiio, isto e, uma distinc;ao da capacidade de conhecimento a 

qual pertenc;am os conceitos dados. 0 ato pelo qual a proximo a compa

rariio das representaroes em geral com a capacidade de conhecimento, em 

que aquele e instituido, e pelo qual distingo se tais representaroes sao com

paradas entre si como pertencentes ao entendimento puro ou a intuiriio 

sens{vel, denomino-o reflexiio transcendental. "(grifo meu) 

A reflexao transcendental e garantido nao apenas o exerdcio da 

crftica, como ja indicava a leitura de Lyotard5, a sua "func;:ao heuristica", 

como, alem disso, uma liberdade de ir e vir entre duas faculdades tao hete

rogeneas quanto o sao, entendimento e sensibilidade. Talvez esta duplici

da.de ou dinamica da reflexao venha confirmar a existencia de, pelo me

nos, dois tipos distintos de verdade, pois Kant advertia que juizos suscitan

do certeza intuitiva nao necessitavam de investigafiiO. De acordo, portan

to, com essa passagem, haveria: a) a verdade da linha reta intuitiva, nao 

discursiva, matematica ou cientifica- "mecanica", dira o Kant da Primei

ra IntrodufiiO- caminho unico da correc;:ao; b) a verdade "reflexiva", "tee-
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nica, artfstica" dira o mesmo Kant de 1790, a unica a nos capacitar a perce

ber os infinitos caminhos percorridos pela natureza para cumprir os fins 

da vida. A meu ver, s6 poderia ser esta alusao, ao sentido transcendental de 

uma verdade nao restrita nem ao conhecimento nem as categorias, cujo 

acesso tambem nao se restringiria ao unico, ou melhor, privilegiadamente 

ao entendimento, e sima reflexao, enquanto uma faculdade transcenden

tal, o que possibilitou uma concepc;:ao, como a heideggeriana, de verdade 
enquanto desvelamento e a/etheia. 

A reflexao, como ato que percorre externamente as facu!dades e 

analoga ao olhar do espectador da arte e do espectador da natureza co~o 
paisagem, que ficam detidos nas formas e contornos. Eles poem em greve 
0 olhar. qu~ exam ina por dentro e faz a anatomia dos corpos. On de 0 16gi

co anahsa mternamente (nas proposic;:oes, a relac;:ao entre sujeito e predica

do) eo bi6logo revira os 6rgaos da cobaia pelo avesso ( e nao estou a qui em 

defesa das cobaias contra a ciencia), o fil6sofo transcendental compara a 

~roposic;:ao c~m o todo do conhecimento (na perspectiva de urn saber que 

e sempre ma1s amplo do que o conhecer) e mantem-se, cheio de pudor e 

admirac;:ao, diante das obras belas da natureza . Se, como diz Kant, 0 senti

menta do belo e propedeutico e passagem para o born, aqui, com certeza, 
comec;:a o sentimento de respeito .. . 

Por Ultimo, em resposta a objec;:ao de que se estaria oprimindo a 

Critica kantiana, submetendo-a ao dialogo exclusivo com a Poetica dassi

ca, reduzindo-a ao que ela precisamente resiste em ser, i.e., apenas urn Tra

tado do Belo ou de uma disciplina filos6fica, a Estetica, espero, com o tra-

~ard, 1977,_p.89). Heidegger entao nos propoe ali pensar a concepc;:iio fundamental do Roman
tismo Alemao, segund~ ele m:smo, a filo~o.fia como intuic;:ao intelectual do absoluto, justamen
te como uma resposta a questao problematlca do sistema kantiano, sem contudo ignorar as mu
danc;:as e metamorfoses que nela realizam seus principais seguidores Fichte Schellin H 1 
5 LYOTARD • · . ' ' ge ege . . , J.F., Lerons sur I Analyt1q1u du subl1me Paris· Ed Galt'l'e 1991 A'1 0 ·1 d fl - " • · · c • . conce1 o 
ere ex~o recebe duas rubricas": em primeiro Iugar, a heuristica que, retomando 0 conceito 

d: re~ex~o :ranscendental da CRP, consiste na fun<;iio de conduzir ou domiciliar as representa
<;~es as dtstmtas faculdades do conhecimento; em segundo Iugar, a tautegorica que silo "sensa
c;:oes q~e ~f~rmam.o pe~samento sobre o seu estado" (p.22). A partir dessa duplicidade, Lyo
t~rd va1 d1st~~uir dmamtcamente assirn: "A forp da fraqueza reflexiva vem de sua func;:ao heu
nstica; a estet1ca, totalmente tauteg6rica, nao partilha senao a fraqueza desta forc;:a" (p. l8). 
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balho que se segue, demonstrar exatamente o contnirio, quero dizer, o 

quanto a questao da arte ou, como pensavam os Antigos, a questao da mi

mese, tal como ela se imp6e na nossa contemporaneidade, nos obrigam a 

reelaborar os problemas tradicionalmente postos para a filosofia, tais co

mo a constituicrao da subjetividade ou a da relacrao entre sujeito e objeto. 

Noli operam tangere 

Tome-se como pretexto o ensaio de Jens Kulenkampff, "A analise do juizo 

de gosto puro eo significado metafisico do belo", cuja tese principal afir

ma ser metafisico o significado do belo na doutrina kantiana. Nao posso 

deixar escapar a oportunidade de manifestar o me\1 desacordo, pois, acre

dito que, ao contrario, e preciso nao perder de vista, por urn s6 instante, a 

perspectiva critico-transcendental descoberta por Kant. Deixemos as Este

ticas posteriores (que, surpreendentemente, e sob varios aspectos, repre

sentam urn recuo por relacrao a kantiana) a tarefa de "rebaixar" ao ambito 

pre-critico ou simplesmente metafisico a arte, por seu carater inapelavel

mente sensivel; tornando-a, como enuncia nao uma pequena, mas a gran

de Estetica hegeliana, uma etapa ... primitiva, "coisa do passado" na escala

da ascendente do Espirito que culmina com a filosofia. 

Visando, portanto, mais uma vez, trazer o juizo do gosto para 

dentro do sistema transcendental da ftlosofia de Kant, pretendo retomar o 

primeiro momento da "Analitica do Belo", por nao estar absolutarnente de 

acordo com o tratamento que Kulenkampff me pareceu dar a ele. Assu

mindo uma certa atitude que eu caracterizaria como desistente quanto a 
possibilidade de justificar a universalidade do juizo de gosto, o autor afir

ma: "Infelizmente a doutrina da complacencia desinteressada diante do 

belo nao e excessivamente convincente"6• E preciso constatar que o despre

zo que demonstra Kulenkampff pela tese do Desinteresse e compensado 

pelo privilegio que ele concede ao terceiro momento da "Analitica do Be

lo", o da finalidade sem fim, por ser, alias, o mais adequado a uma apro

priacrao "objetiva" da Estetica de Kant, tentando dele extrair exatamente 
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urn valor objetivo, o que deveni chamar de, finalmente, "metafisico" no be
lo kantiano. 

Antes de entrarmos na analise propriamente do Desinteresse, fa

rei uma brevissima introducrao sobre o que ousaria chamar, pelo menos, 

para a Filosofia da Arte, de "revolucrao copernicana" . Sabemos que a maior 

contribuicrao da "Estetica Transcendental" foi precisamente a de interrom

per a escala cartesiana dos graus "obscuro-claro", onde a representacrao 

avancrava linearmente do sensivel ao inteligivel. E pela porta aberta por 

Kant que a sensibilidade ingressa no Transcendental. Aquela "interrupcrao" 

kantiana dos graus "claro-escuro" resulta do principia da heterogeneidade 
irredutivel das faculdades. 

Em outras palavras, poderiamos dizer que aquela revolucrao da 

Critica da Raziio Pura ocorre quando Kant atribui a "Estetica" o forte adje

tivo "Transcendental". Ao desempenhar urn papel essencial dentro do que 

se chamava de "Filosofia Primeira"7, a Estetica era liberada de uma posicrao 

secundaria- enquanto Ciencia do Bela- que ocupava no quadro das 

disciplinas filos6ficas. Aqui, lembro que o nome de "Estetica" para desig

nar a "Ciencia do Bela" ja havia sido inventado por Baumgarten desde 

l 750. Na "Teoria transcendental dos elementos", a "Estetica transcenden

tal" consiste na defini<;ao, pela prirneira vez na hist6ria da filosofia, das re

presenta<;6es de tempo e de espa<;o como intuicroes da sensibilidade. Esta 

revolucrao decorria principalmente do novo ponto de vista atraves do qual 

Kant distinguia as representa<;6es, assim como as faculdades. Contra toda 

tradi<;ao que, em sua epoca, diferenciava as representa<;6es sensfveis das in

teligiveis par grau de clareza ou confusao, Kant passa a trata-las segundo 

sua diferen<;a especifica. As intuicroes de tempo e de espa<;o sao puras e a 

priori, distintas portanto da sensa<;ao empirica e material e dos conceitos 

do entendimento. Fie! a seu sistema, Kant recusa a denominac;:ao de "Este-

KULENKAMPFF, ]ens, "A l6gica kantiana do juizo estetico eo significado metafisico do 
belo da natureza" in 200 a nos da Critica da Facu ldade do fuizo de Kant p0 1 A] . Ed d 
U 

· ·d • r o egre. . a 
mvem ade, 1992, p.l3. 

7 cf. NANCY, ].L., "L'Offrande sublime" in Du Sublime, Paris: Ed. Belin, 1988, ps. 40-41 . 
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tica" para sua terceira Critica, adotando o nome de "Critica da Faculdade 

do ]uizo" (CFJ)B. 

Em decorrencia desse novo estatuto transcendental da Estetica, 

e, por outro !ado, tendo de retomar a questao estetica a partir de sua signi

ficac;:ao tradicional, Kant e obrigado a fazer esta observac;:ao que esta na ] !!. 

Introdurao a Crftica da Faculdade do ]uizo, sobre a inevitavel equivocidade 

da expressao "modo de representac;:ao estetico", pois, "por ela se entende 

ora o que excita o sentimento de prazer e desprazer (conforme o sentido 

presente na CFJ), ora o que diz respeito meramente a faculdade de conhe

cimento, na medida em que nela e encontrada intuic;:ao sensfvel, que nos 

faz conhecer os objetos somente como fen6menos."9 Assim, no ambito da 

CRP, s6 havia "intuic;:oes sensfveis" que, referidas ao objeto, forneciam a 

materia para urn juizo de conhecimento que e sempre 16gico e objetivo, 

pois seu predicado e urn conceito. Na CRP, teria- sido contradit6rio falar 

em "jufzo estetico", pois o entendimento ali detinba a exclusividade do di- · 

rei to de julgar. 

A expressao "juizo estetico" s6 se torna legitima na ultima Crfti

ca, pois, nela, nao se refere ao objeto, mas sim ao sujeito e a seu sentimen

to. Esta e uma das distinc;:oes mais importantes do juizo de gosto: ele niio e 
determinante, mas sim reflexionante. A faculdade de julgar pensa, reflete, 

antes de o sujeito sentir. Pensa e reflete sabre o que s6 pode ser sentido e niio 

pode jamais se tornar co nee ito de um objeto. 10 A precedencia do jufzo em re

lac;:ao ao sentimento de prazer (ou desprazer) e a "chave da critica do gos

to" .11 Apesar de a finalidade do juizo de gosto ser exclusivamente subjetiva, 

ele pode pretender a uma validade universal, uma vez que as condic;:oes do 

acordo entre as faculdades, condic;:oes que propiciam o sentimento de pra

zer e tambem a enunciac;:ao de que algo e belo sao comuns a todos os ho

mens. Os sentimentos do belo e do sublime sao subjetivos e nao perten

cem aos objetos como qualidades. 

Entendo que a irredutibilidade do belo ao conceito e analoga, 

senao a mesma irredutibilidade das intuic;:oes a priori do tempo e do espa

c;:o aos conceitos. Ambos, sentin1ento do belo e intuic;:oes a priori reiteram a 

existencia de urn domfnio ou diferenc;:a que e extrinseca ao conceito, i.e., 
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que escapa ao conceito, como Kant exemplifica na celebre passagem dos 

Prolegomenos (§ 13), sobre os objetos identicos nao superponfveis (a mao 

direita refletida no espelho e a esquerda), experiencia essa que ele nao he

sita em chamar de ... "paradoxo". A intuic;:ao do espac;:o exprimiria urn para

doxo conceitual? Uma contrariedade ou oposic;:ao (e nao contradic;:ao 16gi

ca) s6 percebida pela sensibilidade no fenomeno e jamais no conceito? Do 

ponto de vista conceitual, as "duas" maos (ou melhor, a mao e seu reflexo 

no espelho) seriam indiscerniveis se nao fosse a diferenc;:a do Iugar que 

ocupam no espac;:o. Com isso, ficava definitivamente marcada a irredutibi

lidade do sensfvel ao inteligfvel. 

Esse momento em que a sensibilidade adquire sua maxin1a prer

rogativa e dos mais importantes para a questao da Arte. E por que? Por que 

nao e a arte, tambem e justamente, 0 que e, de modo irredutivel e inapela

vel, sensfvel? Em outros termos, se a arte tern alguma essencia nao e a de 

ser aparencia, fenomeno, num certo sentido? ao sera apenas com a con

cepc;:ao kantiana de fenomeno (e insisto, especialmente se pensamos nas 

Ideias Esteticas, que levam a irredutibilidade do sensivel ao conceito as ul

timas conseqiiencias) que se supera a dicotomia tipicamente metafisica 

· que divide o mundo em essencia e aparencia? 0 que nao quer dizer pouco, 

se lembrarmos o quanto era sob a acusac;:ao de ser pura aparencia e nao es

sencia ideal que Platao condenava a mimese, i.e., a arte. Acredito, en tao, 

que seja somente a partir de uma noc;:ao (positiva) de fenomeno que se 

inaugura a possibilidade de a arte junto com a filosofia se apresentarem 

como criticas e precisamente crfticas da ... metafisica, cujo discurso, ao in

sistir na dicotomia entre aparencia e essencia, jamais hesitou em associar a 

aparencia como engano, erro e mesmo ma-fe e vontade de ludibriar os 

cf. a "Ia Introdu~ao a Critica da Faculdade de Julgar", 247, trad. Rubens Torres Filho, in 
Kant (vol.II ) da cole~ao Os pensadores, Abril Cultural, Sao Paulo, 1980: "A critica dessa faculda 
de ... nao a denominaremos estetica ... , mas sim critica do jufzo estetico." 
9 idem, 222/223. 
10 cf. J• In trod., 224. 

I I KANT, 1., Kritik der Urteilskraft, § 9, trad . de Valerio Rohden e Antonio Marques, Ed. Fo
rense Universitaria, Sao Paulo, 1993, p.61. 
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outros, e sob este pretexto mesmo, exclui-la mitologicamente da p6lis on

de reinaria a verdade, a essencia e ... a filosofia. Todo mundo ja conhece este 

argumento, mas, nao custa lembra-lo. 

Qual seria entao a relac;:ao entre arte e fenomeno? Poderiamos 

dizer que a arte deve apresentar a essencia do fenomeno? Que ela e esta es

sencia? Seria legftima a hip6tese de que Kant, ao denominar a Primeira 

Parte da Critica da Razao Pura, de "Estetica Transcendental", teria lanc;:ado 

para o futuro, como urn resultado inesperado e imprevisto, a mais radical 

definic;:ao que suportaria a "Estetica" ( enquan to disciplina filos6fica que 

trata da questao da arte)? A radicalidade do "Transcendental" seria tal que 

romperia os estreitos limites que separam uma disciplina filos6fica da ou

tra, lanc;:ando-nos entao, de modo imperativo mas paradoxa! (precisamen

te porque sem conceito), numa reflexao sabre a ar~e? Ou ainda, contra Ku

lenkampff, que o sentido do belo em Kant e transcendental e justamente 

nao metaffsico? 

Bern, vamos entao a tabua das categorias ... Desculpem-me, eu quis dizer 

aos momentos da "Analitica do Belo" ... E, no minima, surpreendente 

constatar o fato deter Kant seguido como fio condutor da analise do juizo 

de gosto- definido, desde o inicio, como urn juizo de nao conhecimento, 

ou seja, cuja origem nao pode ser atribufda a nenhum conceito- justa

mente "as func;:oes l6gicas do juizo"; em outras palavras, o mesmo fio das 

categorias da Critica da Razao Pura. 0 resultado nao poderia ser diferente: 

ha urn tour de force evidente que se manifesta de forma inegavel nas for

mas paradoxais que assumem os enunciados sabre o juizo do gosto na CFJ. 

Passemos ao exame do primeiro momenta do belo. Kant diz: "quanta a 

qualidade, o jufzo de gosto apresenta-se como urn juizo desinteressado". 

"Chama-se interesse a satisfac;:ao que unimos a existencia de urn 

o~jeto" 1 2 . Por oposic;:ao a definic;:ao de "desinteresse" como indiferenc;:a a 

existencia de alguma coisa, entenderei que a vontade ou a faculdade de de

sejar sera essencialmente o interesse por esta existencia. Como lembrou 
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Benedito unes, numa conferencia, "A morte da arte em Hegel", em 1993, 

na UFMG: para Kant, ja na Critica de 1788, "todo interesse e finalment~ 

pratico". 13 Por esse vinculo intrfnseco do interesse com a vontade ou razao 

pratica, temos o direito aqui de pressentir uma possibilidade apenas em 

gestac;:ao de visar os jufzos reflexionantes esteticos enquanto uma crftica da 

vontade, ou, como insiste Lebrun, uma crftica da noc;:ao de finalidade. 

Insistir sobre a qualidade desinteressada do belo e urn ponto 

crucial, porque e preciso delimitar o juizo reflexionante estetico, primeiro 

negativamente, como urn juizo niio-empirico, para poder opo-lo ao jufzo

de-sentidos estetico, mas em seguida, e positivamente, como urn jufzo re

flexionante puro ou a priori, ao estabelecer sua origem numa faculdade 

particular- a faculdade de julgar, distinta das outras, do entendimento 

cognoscitivo e da razao desejante. Assim, o juizo do belo nao se confunde 

nem com urn jufzo dos sentidos nem muito menos com o juizo do born, 

ainda que uma passagem entre o bela eo born revele-se possfvel. Por prin

dpio, a estetica esta separada da etica, assim como a faculdade de julgar 

distingue-se da faculdade de desejar. A tese do desinteresse deve ser manti

da mesmo em detrimento dos Romanticos que, continua Benedito Nunes, 

"quebraram esse desinteresse do estetico, quando desligaram o belo daNa

tureza e religaram-no, por intermedio da arte, as aspirac;:oes marais e cog
noscitivas."l4 

Tentar-se-a mostrar aqui como a tese do belo desinteressado 

guarda a mesma radicalidade dos outros postulados da Estetica de Kant. 

Para isso, e preciso desfazer alguns preconceitos ou equivocos, dentre OS 

mais celebres, a interpretac;:ao nietzschiana. Para Nietzsche, o desinteresse 

traduzia uma indiferenc;:a absoluta do espectador, que nao teria mais nada 

a fazer senao resignar-se a urn prazer ascetico, desprovido de toda intensi-

12 KANT, CFJ, § 2. 

13 KANT, I. Krit~k der praktischen Vernunft cit. em NUNES, B., "A morte da arte em Hegel", in 
Morte da Arte, hoje, Ana is do Col6quio Nacional "Morte da arte, boje" Belo Horizonte, 1993, 
p.l3. 
14 Idem, p. l3 . 
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dade sensfvel. Tanto quanto sei, Heidegger foi o primeiro a contestar e ate 

interromper o movimento afinal psicol6gico da interpretacrao nietzschia

na, indicando a foote deste mal-entendido, nas opinioes esteticas de Scho

penhauer15. A meu ver, Heidegger recuperou de modo decisivo a impor

tancia desse primeiro momento qualitativo da "Analftica do Belo" ao inter

preta-lo como inaugural da tinica e verdadeira possibilidade "de uma rela

crao essencial como objeto."I6 Isso quer dizer que o Desinteresse, nascido 

no dominio da "Estetica", acabaria por ultrapassar a fronteira desta disci

pUna, indo afetar sua vizinha, a Epistemologia, ao propor uma relayao com 

o objeto que, ainda segundo aquele mesmo pensador, antecederia a pro

pria relacrao de conhecimento. 

Heidegger tenta compreender o desinteresse enfatizando justa

mente o sentido negativo do enunciado kantian?- Segundo ele, o "fora de 

todo interesse" critica o conteudo utilitarista do interesse, enquanto urn 

"desejar ter alguma coisa para si mesmo, notadamente usa-la, dispor dela ... 

Aquilo que nos interessa e sempre apreendido, quer dizer, representado, 

(como tendo) em vista outra coisa." 17 Em oposicrao a interpretacrao equivo

cada do desinteresse por Schopenhauer, como "suspensao da vontade ... 

(ou) o puro nao-querer-nada"Is, Heidegger encontra nesta primeira deter

minacrao do belo kantiano, nao uma critica da vontade livre, mas sim da 

vontade entendida como atrativo ou simplesmente, desejo. 0 que talvez 

nos permita interpreta-la como uma verdadeira critica da finalidade . 

Sem ignorar que a questao do Desinteresse esta privilegiada

mente voltada para uma relacrao com a vontade, vejamos o que poderia 

trazer para uma outra questao importante para a arte, que e a relacrao com 

a realidade. Pensemos "a indiferens:a em relacrao a existencia do objeto" po

sitivamente. Tentemos aproxima-la da celebre passagem da Poetica, quan

do Arist6teles disse que a filosofia tinha mais afinidade com a poesia do 

que com a hist6ria l9 , pela possibilidade de ambas representarem algo que 

nao aconteceu, e que poderia ou deveria ter acontecido. Nao podemos 

compreender essa possibilidade de que gozam somente a arte e a filosofia, 

segundo Arist6teles, por se referirem ao universal e nao ao particular, co

mo constituindo o sentido propriamente ut6pico? A hist6ria esta presa ao 
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que aconteceu, aquilo que, com outras palavras, Kant chamaria de "exis
tente". 

Se nos concedem o direito de interpretar as teses "esteticas" kan

tianas a luz da "poetica" aristotelica, poderemos talvez interpretar 0 desin

teresse com respeito ao existente no mesmo sentido que Arist6teles ja rei

vindicava para a poesia e a filosofia, i.e, de uma certa independencia ou 

autonomia delas com relacrao a realidade. E portanto, ao contrario do que 

pensara Nietzsche, e na esteira dele, tantos outros (lembremos de Kulen

kampff), o desinteresse conteria urn dos grandes trunfos da estetica kan

tiana para nossa contemporaneidade, que eo de precisamente liberar a ar

te da referenda ao ja existente. Ela ganha o direito de ultrapassar os obje

tos ja dados, constituir uma subversao da realidade, manifestar sua insatis

fas:ao com ela. 0 desinteresse se torna urn forte argumento para liberar a 

arte de urn de seus mais tradicionais conceitos, de uma das versoes mais 

arraigadas e vulgarizadas pelo sensa comum, de que arte e pura represen
tacrao e reproducrao da realidade. 

Continuemos a pensar o Desinteresse a luz desta relacrao entre a 

arte e a realidade. Isso podera surpreende-los, mas, pensemos em Freud, 

em sua Interpretar;iio dos sonhos. 0 que estava ali em jogo nao deixa de se 

assemelhar com a questao do Desinteresse. 0 que importa ao espectador, 

ao sonhador, se aquilo que lhe produz efeitos, existe ou nao na realidade? E 

IS HEIDEGGER, M., Nietzsche, vol. I, Ed . Gallimard, 1984, p.105: "Se, ao inves de confiar em 
Schopenhauer, Nietzsche tivesse consultado o pr6prio Kant, ele teria reconhecido que somente 
Kant compreendeu o essencial daquilo que ele mesmo a seu modo, gostaria que se compreen
desse como o elemento decisivo do Belo." 
16 idem, p.103. 
17 idem, ibid. 
18 idem, ibid. 

19 ARISTOTELES, Poetica, 1451 A-B (trad. de Eudoro de Souza, Cole~ao Os Pensadores, Sao 
P_aulo: Abril Cultural, 1979, p.249: "Pelas precedentes considera~es se manifesta que nao e ofi
cto de poeta narrar o que aconteceu; e, sim, ode representar o que poderia acontecer, quer di
zer: o que e possivel segundo a verossirnilhan~a e a necessidade. Com efeito, nao diferem 0 his
toriador eo poeta por escreverem verso ou prosa ( ... ) diferem, sim, em que urn diz as coisas 
que sucederam, e outro as que poderiam suceder. Por isso a poesia e algo de mais filos6fico e 
mais serio do que a hist6ria , pois refere aquela principalmente o universal, e esta 0 particular." 
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esta capacidade humana de sermos afetados pelo que e tao somente uma 

representa<;:ao ou mimese, como dizia Arist6teles, o que deve ser ressaltado 

sempre que estamos as voltas com a questao da arte. 0 que importa e a 

nossa possibilidade de experimentar como se fosse real, mesmo o que nao 

e real. Como dizia, de novo, Arist6teles, "o imitar e congenito no homem 

( ... ) e os homens se comprazem no imitado."20 

Os efeitos da representac;:ao (para Arist6teles), da obra de arte 

(para os Romanticos) e do simplesmente bela (para Kant) acontecem co

mo se eles fossem realidade e nao porque se pare<;:am com a realidade (isso, 

ao contrario, e o que menos importa)2 1, ignorando precisamente a fron

teira que estava a ser delimitada, por exemplo, no infcio das Meditaroes 

Metafiszcas de Descartes: entre sonho e realidade. E ela que deve ruir a fim 

de que haja urn "aumento" do ambito da experien~ia passive!. Nao pode

mos jamais perder de vista que a CFJ pretende estender nao apenas o con

ceito de natureza da CRP, mas tambem alargar a pr6pria experiencia. 0 

conceito de natureza tecnica ou artistica, como tantas vezes afirmou Kant 

nas duas lntrodu<;:6es a CFJ, significa urn alargarmento dos limites ante

riormente estabelecidos pelo conceito de natureza mecanica. Uma nature

za artistica nao se contem nos seus limites, e, a cada dia, pode produzir al

ga de diferente alargando de modo incessante os limites da nossa expe

riencia ... 

Se estivermos dispostos a continuar com esse exame do Desinte

resse, a luz das rela<;:6es entre arte e realidade, poderemos Jembrar a conti

nua<;:ao da reflexao aristotelica sabre a mimese. Arist6teles continuava 

aquele mesmo pan'igrafo, que vinhamos citando, com o "prazer com a mi

mese" (sera o mesmo que prazer da reflexao?): 

"Sinal disto eo que acontece na experiencia: n6s contemplamos com 

prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos 

com repugnancia, por exemplo, [as representac;:oes de] animais ferozes 

e [de] cadaveres. Causae que o aprender nao s6 muito apraz aos fll6so

fos, mas tambem, igualmente, aos demais homens, se bern que menos 

participem dele."Z2 
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Tentemos compreender apenas a parte em que nose dito que, atraves da 

mimese ou da representa<;:ao, somas capazes de prazer diante do que, na 

realidade, nos conduz ao desprazer e mesmo a repugnancia. Poderem~s 

concluir que, ao contrario da tese do "realismo" ou da "imita<;:ao" (arte = 
imita<;:ao da natureza) que se costuma extrair da Pohica, Arist6teles esta 

defendendo aqui o distanciamento (urn quase-artificialismo) entre a reali

dade e a "representa<;:ao", a ponto de transformar a repugnancia com a rea

lidade em prazer com a representa<;:ao? 0 que se passaria nesse espa<;:o, nes

sa distancia? Urn conhecimento? A supera<;:ao de urn afeto? Ou simples

mente uma "reflexao"? Urn distanciamento de si mesmo e da pr6pria dor, 

como dizia Fernando Pessoa? 

Mesmo que Kant nao estivesse pensando na obra de arte (insis

to, a obra de arte e uma questao tardia na Filosofia da Arte, que surge ape

nas no Idealismo Alemao), e tao somente, no objeto bela da natureza, po

de-se deduzir que o seu conceito de natureza tecnica ou artistica pretendia 

tambem liberar esta ultima a fim de que ela possa livremente produzir ate 

mesmo o que escapa a nossa experiencia (lembram dos objetos belos que a 

natureza poe no fundo do mar, onde nossos olhos nao alcan<;:am?). Por is

so que a tese kantiana sabre o genio que produz como se fosse a pr6pria 

natureza, a meu ver, continua legitima, pais a obra do genio nao se parece 

como produto da natureza (e portanto ela nao e simplesmente uma c6pia 

da natureza) mas sim com o modo livre de a natureza produzir seus obje

tos. A liberdade do genio tern outra origem diferente da razao, pais sua li
berdade nao e moral, mas natural. 

20 ARISTOTELES, P01!tica , 1448 A, op.cit., p.243: "0 imitar e congenito no homem (e nisso 
dif~re de o~tros viventes, pois, de todos, e ele o mais imitador, e, por imita~ao, aprende as pri· 
me1ras no~oes), e os homens se comprazem no imitado". £para refletir a proposta dos tradu
tores franceses, Roselyne Dupont-Roc e Jean Lallot, que preferem traduzir mimesis por "repre
senta~ao" (trazendo a tona o sentido inclusive teatral que guarda esta palavra, alias, tam bern 
em portugues) ao inves da tradicional "imita~ao". 

21 Ha urn a sutil porem profunda diferen~a entre a mimese implicita no "como se" e a mimese 
(imita~ao) que esta em jogo no "assemelhar-se com" a realidade. 
22 Idem, ibid. 
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Se Deus nao e mais o criador de toda a natureza, n6s deixamos 

de sera finalidade dela. Em ultimo caso, ate o nosso conhecimento se tor

na contingente. A meu ver, a CFJ representa uma reviravolta desse tama

nho, o que nao pretendo explorar aqui. Nao e por necessidade que a natu

reza e cognosdvel, ela poderia ser tao diversa e heterogenea a ponto de im

pedir a nossa experiencia23 e e por isso que temos urn "prazer digno de no

ta"24, quando descobrimos a afinidade entre as leis empiricas, o que nos 

permite unifica-las num sistema do qual depende as nossa experiencia. Es

se prazer passa desapercebido na nossa rotina, pois ja esta gasto pela fami

liaridade e constancia com que se repete. Sera que o belo aparece para re

novar, ressuscitar esse prazer originario ou antigo (Kant diz: " [ o prazer] 

existiu noutros tempos") diante da nossa possibilidade mesma de conhe

cer? A experiencia estetica, de novo, poderia ser chamada de "experiencia 

filos6fica" por excelencia ou simplesmente, como diria Heidegger, "ques

tao do ser"? 

Por Ultimo, mais uma corre<yao do equivoco nietzschiano: o sen

timento desinteressado do belo nao e atonico, astenico ou ascetico, ao con

trario, o verdadeiramente belo s6 ocorre se "aumenta" ou se "dilata", como 

dizia o proprio Kant, "o sentimento de vida"25. A experiencia do belo em 

Kant tonifica, intensifica as faculdades do homem. Ela sublinha, enfatiza, 

chama aten<yao de algo diante do qual, talvez, se nao fosse essa nossa capa

cidade de sentir o belo, permaneceriamos indiferentes. 0 tom negativo do 

termo "(des)interesse" nao deve nos impressionar, ao contrario, deve nos 

inspirar, ja que a opera<yao critica- inclusive a respeito da arte, instaurada 

exatamente por Kant- consiste em primeiramente desinvestir o objeto 

de todo interesse ou finalidade que, na nossa cotidianidade, atravessam in

cessantemente as nossas rela<;:6es. Eo pior, e que nao apenas com objetos, 

elas ja invadem nossas rela<;:6es "humanas" ... 

A rela<;:ao da arte com a realidade e uma questao que atravessa 

toda reflexao sabre a arte de Platao a Heidegger, e da qual nao escapamos. 

Em outras palavras, diante dela, estamos obrigados a nos posicionar. A in

dependencia da arte em rela<;:ao a realidade e uma posi<yao de liberdade da 

qual, a meu ver, nao se pode nem se deve abrir mao, nem hoje nem ontem 
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e muito menos amanha. Essa posi<;:ao de liberdade, parte essencial da defi

ni<yao da arte (desde Arist6teles, como vimos) e que nos permite pensar 

hoje nela como talvez o ultimo bastiao de resistencia contra a banalidade e 

a domina<yao, nao deixa de poder ser interpretada como urn dos mais im

portantes aspectos da "questao da autonomia da arte". Ao inves, entao, do 

"pouco convincente" de Jens Kulenkampff, a tese do Desinteresse assume 

urn valor notavel afetando nao s6 a constitui<;:ao do objeto (obra de arte li

vre) como a pr6pria rela<;:ao entre o sujeito eo objeto (rela<yao livre e de 

respeito), como a interpretou Heidegger, anterior e originaria a rela<;:ao do 
conhecimento ... 

Estendendo a amplitude desse problema heideggeriano, da ante

rioridade da pergunta sabre o ente em rela<yao a questao do conhecimento, 

talvez, ele possa nos fornecer uma boa chave de leitura para outras distin

<;:6es kantianas, como a entre saber e conhecer, e aquela entre os conceitos 

de natureza mecanica e tecnica. Assim, do mesmo modo que a pergunta 

sabre o ente antecede a pergunta sabre o que posso conhecer e a aletheia

desvelamento tambem antecede a verdade como adequa<yao, poderiamos 

afirmar que a sabedoria e mais ampla do que o conhecimento e o conceito 

de natureza livre tecnica ou artistica nao s6 e anterior como mais abran

gente do que o conceito de natureza meclnica. Mas isso nao quer dizer que 

23 cf. KANT,!. "Primeira lntrodu~ao a Critica do Juizo",l3-14, in Duas Introdutiies d Crftica 
do ]ufzo, trad. de Rubens Torres Filho, org. Ricardo Terra, Sao Paulo: Ed . lluminuras, 1995, 
p.44: "Pais a diversidade e heterogeneidade das leis emplricas poderiam ser tao grandes que, 
p.or certo, nos seria parcialmente passive! vincular percep~oes, segundo leis particulares oca
sw~almente descobertas, em uma experiencia, mas nunca trazer essas leis empiricas mesmas a 
umdade do parentesco sob urn principia comum, ou seja, se, como no entanto e poss(ve/ em si 
(pelo menos ate onde o entendimento a priori pode decidir), a djversidade e heterogeneidade 
dessas leis, assim como das form as naturais que lhes sao conformes, fosse infinitamente grande 
e nesta se apresentasse urn agregado bruto, ca6tico, sem o menor vestigia de urn sistema, em
bora tenhamos de pressupor tal sistema segundo leis transcendentais." 
24 cf. KANT,!., "2• Introdu~ao a Critica do Ju£zo", XL, op.cit., p.ll6: "a compatibilidade des
coberta entre duas ou mais leis empiricas heterogeneas da natureza- sob urn principia que 
engloba a ambas- eo fundamento de urn prazer consideravel, freqiientemente ate de uma 
admira~ao, tal que nao cessa mesmo se ja esta suficientemente familiarizado com o objeto de-
l .. a. 

25 KANT, I., CFJ, § I, op.cit., 48. 
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se anulem o conhecimento, a verdade como adequa<;:ao ou a natureza me

d1nica, mas apenas que sao perspectivas secundarias com rela<;:ao a mais 

originaria do saber, da aletheia ou da natureza livre para produzir. 0 de

sinteresse kantiano interessa portanto a Heidegger na medida em que, tal

vez, somente um sujeito destituido de interesse, despojado e desinvestido 

de vontade (como atrativo?) seja capaz de se relacionar livremente como 

ente. A Estetica se torna propriamente filosofia no mais alto sentido do 

termo. 

0 paradoxo do gosto 

Visando atender a ambi<;:ao, que foi declarada no come<;:o, de ampliar (nes

se caso, a amplia<;:ao e filos6fica) o texto supostamente "estetico" de Kant, 

proponho examinar o segundo momento, quantitativa, da "Analitica do 

Belo", a partir de uma questao sobre o sujeito. Certo, se voces fizerem ques

tao, "sujeito do gosto", mas talvez propondo aquela mesma prioridade e 

anterioridade dele com respeito a subjetividade filos6fica, que ja haviamos 

constatado na rela<;:ao entre a experiencia estetica eo conhecimento. 

Come<;:o entao com as mesmas indaga<;:6es que Philippe Lacoue

Labarthe inicia seu texto "0 paradoxa e a mimese", no qual ele comenta 0 

paradoxa sabre o comediante, de Diderot, tentando dele extrair o que pode

riamos chamar de uma l6gica: "Quem enuncia o paradoxa ( ... ) Quem eo 

sujeito de urn paradoxa? ( ... ) Quem eo autor, o responsavel por ele? Quem 

se responsabiliza ou pode assumir a responsabilidade de dizer: deste enun

ciado, urn paradoxo, sou o sujeito?"26 

Mas, o que poderia ser uma 16gica do paradoxa? Logo do para

doxa que foi tradicionalmente entendido como o limite do fil6sofo? Do fi-

16sofo obediente ao prindpio supremo do "pensar bern" ou do "pensar 

correto", que eo principia da nao-contradi<;:ao? Do paradoxa que marca 

para Paul Valery, no seu belo "Discurso sobre a Estetica", a diferen<;:a entre 

o filosofar e o poetizar? Da diferen<;:a que e tema da filosofia desde seu nas

cimento com Platao? Que nos lembremos da passagem famosa de A Repu-
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blica X (607 b): "e antiga a dissensao entre a filosofia e a poesia" e que hor

rorizava, muitos seculos depois, ietzsche, e cujo abismo ainda hoj~ se 

abre diante de todos os que estao interessados na questao filos6fica da arte. 

Fa<;:o uma longa cita<;:ao de Paul Valery: 

"A necessidade do l6gico resulta de uma certa impossibilidade de pen

sar que afeta a contradi~ao: tem por fundamento a conserva~ao rigoro

sa das conven~6es de nota~ao- das designa~6es e dos postulados. Mas 

isto exclui do dominio dialetico tudo 0 que e indefmivel ou mal defmi

vel, tudo o que nao e essencialmente linguagem, nem redutivel a ex

pressao pela linguagem. Nao ha contradi~ao sem dic~ao, quer dizer, fo

ra do discurso. 0 discurso, portanto, e um fim para 0 metafisico, nao 

passando de urn meio para o homem que visa a atos." 

Ou ainda, urn pouco antes: 

"Na floresta encantada da linguagem, os poetas entram expressamente 

para se perder, se embriagar de extravio, buscando as encruzilhadas de 

significa~ao, os ecos imprevistos, os encontros estranhos; nao temem os 

desvios, nem as surpresas, nem as trevas- mas o visitante que se afana 

em perseguir a "verdade", em seguir uma via unica e continua, onde ca

da elemento e 0 unico que deve tomar para nao perder a pista nem 

anuJar a distancia percorrida, esta exposto a nao capturar, afinaJ, senao 

a sua sombra. Gigantesca, as vezes; mas sempre sombra."27 

Segundo Valery, o limite da linguagem para o fil6sofo coincide 

com a contradi<;:ao. Alem dela, continua, o fil6sofo nao pode ir, impedido 

pelo que chama de "dic<;:ao". Enquanto que o poeta, na sua definis;ao, ague-

26 LACOUE-LABARTHE, Ph., "0 paradoxa e a mimese" in Imitara o dos Modernos trad . de 
Fatima Saadi, Sao Paulo,Paz e Terra , 2000, p. l59. ' 

27 VALERY, Paul, "Discurso sobre a Estetica" (trad. de Eduardo Viveiros de Castro), in Teoria 
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le "que visa a atos" e acolhe os acasos fornecidos pela Floresta da Lingua

gem, ele sim, pode continuar seus caminhos sem ser detido pelo alarme ou 

sinal de emergencia que e acionado pela contradic;:ao. Por que chama este 

avanc;:o alem da contradic;:ao de "atos", a escritura como ato, seria uma ou

tra discussao a que nao se pretende este texto. Cabe uma reserva quanta a 

sua definic;:ao, bastante restrita, de fil6sofo como aquele que procura o ca

minho reto da "verdade" no meio da Floresta. Mas esta definic;:ao, dando-se 

algum desconto, nao deixa de tangenciar a concepc;:ao de verdade pela fila

sofia ocidental, desde Platao, como correc;:ao, adequac;:ao. 

A ultima ressalva que se deve fazer ainda aquela citac;:ao do poe

ta, refere-se a distinc;:ao entre a contradic;:ao eo paradoxa. o "Discurso", 

Valery diz que o 16gico se deteria diante da contradic;:ao como se ela indi

casse uma impossibilidade de pensar. Sabe-se que. a l6gica proposta por 

Hegel, a dialetica, jamais se deteve diante da contradic;:ao, muito pelo con

trario, absorveu-a no seu processo. Heidegger advertia em seu ensaio sa

bre a "Identidade e Diferenc;:a" que "o pensamento ocidental necessitou de 

mais de dois mil anos", para conceder "urn Iugar para a essencia em si 

mesmo sintetica da identidade"28, ou seja, foi justamente o idealismo es

peculativo o responsavel por esta inclusao do negative. Pensar a identida

de como sintese e nao como uma abstrac;:ao primeira e vazia (A=A) signi

fica atravessa-la com a mediac;:ao ou negac;:ao: "em cada identidade reside 

uma relac;:ao 'com', portanto, uma mediac;:ao, uma sfntese". Mas seria co

vardia exigir de urn poeta que, ao falar a palavra "contradic;:ao", pensasse 

logo em conceito filos6fico, Hegel ou l6gica dialetica ... Talvez, fosse mais 

interessante para n6s, tomando esse caminho as avessas, ten tar pensar nu

ma contradic;:ao fora da l6gica dialetica ou insubmissa a ela ... Talvez, o pa

radoxo consista, precisamente, nisso, numa contrariedade, numa oposi

c;:ao nao resolvida por sintese alguma, ou simplesmente numa contradic;:ao 

niio dialetica ... 

Depois de examinarmos o quanto este paradoxa pode estar ocu

pando o limite entre filosofia e arte, uma vez que esta ultima nao precisa

va se deter diante daquele impasse "16gico", gostaria de adiar urn pouco a 

questao do gosto propriamente dita, a fim de tentar antes uma definic;:ao 
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mais precisa, fuos6fica (??) do paradoxo, aproximando-o, dessa vez, do tra

g~co. Para isso, retorno aquele ensaio de Philippe Lacoue-Labarthe ja men

ctonado, no qual o autor pensa a questao do paradoxo em Diderot a luz da 

"16gica" do poeta Holderlin (nao por acaso urn contemporaneo e amigo de 

Hegel e Schelling) que ele tenta dificilmente estabelecer sob o nome de "hi

perbol6gica". urn dos mementos de definic;:ao desta "hiperbol6gica", La

c~ue-Labarthe diz que ela e paradoxa!, tragica, porque sem sintese, isso sig

mfica que, sem recusar o impulse inevitavel do especulativo, o qual coinci

de com o movimento intransponivel da contradic;:ao, ela jamais chega a 

uma resoluc;:ao ou posic;:ao (a da identidade, como vimos Heidegger a des
crever Hegel). 

Lacoue-Labarthe indica que, embora a acepc;:ao de paradoxa de 

Diderot seja a tradicional da Enciclopedia, ele nao para de subverte-la. Si

gamos urn pouco os passos daquele ensaio. 

0 paradoxa e entao, segundo a definic;:ao enciclopedica: 

"Uma asseryao aparentemente absurda, na medida em que contraria as 

opinioes correntes e que, no entanto, no fundo, e verdadeira, ou pelo 

me nos, pode ter urn ar de verda de. "29 

Lacoue-Labarthe comenta: 

"N o en tanto, secretamente ( ... ), Diderot dispos sempre de uma outra 

concepyao do paradoxa. o Sonho de d 'Alembert, por exemplo, no qual 

encontramos, entre outras, a tese do Paradoxa (do comediante), ele fa

lani de "loucura" e de "extravagancia". Mas nao simplesmente como 

desculpa. Ao contra rio, para torna-lo sinal ou indice da maior profun

didade ftlos6fica, da pr6pria sabedoria: "Nao e possivel ser mais pro

funda e mais louco", diz Diderot. Ou ainda: "Isto e uma enorme extra-

28 HEIDEGGER, M. "Identidade e Diferen(j:a" (trad. de Ernildo Stein) in Cole~ao Os Pensado
res, p.l80. 

29 citado em LACOUE-LABARTHE, Ph. op.cit., p. 19. 
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vagancia e, ao mesmo tempo, e ftlosofia das mais profundas". 0 para

doxa nao e, pais, somente a opiniao contraria ou surpreendente (inabi

tual e chocante). Ele implica uma passagem pelo extrema, uma especie 

de "maximizac;:ao" como se diz hoje em l6gica. E. na realidade, um mo

vimento hiperb6lico pelo qual se estabelece- provavelmente sem ja

mais se estabelecer- a equivalencia dos con trarios- e de contrarios 

levados ao extrema, infmito par direito, da contrariedade. E par isso 

que a formula do paradoxa e sempre a do duplo superlativo: quanta 

mais louco, mais sabio; 0 mais louco e 0 mais sabio. 0 paradoxa se de

fme pela troca infinita ou pela identidade hiperb6lica dos contrarios"3° 

0 que mais me interessa nessa descric;:ao do paradoxa como pas

sagem pelos extremos e que esse movimento tern que ocorrer dentro do 

fenomeno. E isso se dade maneira tao radical a po~to de nos permitir di

zer que o paradoxa enquanto "experiencia estetica" ou "experiencia do gas

to" talvez possa revelar a essencia nao fenomen ica ou srmplesmente trans

cendental do fenomeno. Aqui esta proibida o que Kant chamava de uma 

"compreensao 16gica" . Digamos que a experiencia do paradoxa ex.ige uma 

"compreensao estetica", ou seja, mais uma vez, ela nao admite a economia 

do conceito. Do mesmo modo que o "quantum"- gran deza absoluta e 

portanto, Kant insiste: "estetica"- e distinto da "quantitas", grandeza ape

nas relativa e numerica. JI 

Se temos o direito de retomar aquela aproximac;:ao aristotelica 

entre a poesia e a filosofia, entao o fil6sofo nao podera mais se acovardar 

diante do paradoxa, como afirmava Valery, mas, mais do que isso, sera con

vidado a experimenta-lo, fazer da experiencia do pensamento, uma expe

riencia de travessia dos limites, da "troca infinita ou identidade hiperb6lica 

dos contraries" . Finalmente, convoco o proprio Kant, em seu livro, Os Pri

meiros principios metafisicos da ciencia da natureza, para descrever a l6gica 

do fenomeno ou simplesmente a "fenomenologia", que me parece, estar 

totalmente afinada com essa l6gica que estamos chamando aqui de "para

doxa!" ou "tnigica", sabre a qual Lacoue-Labarthe dizia que ela consiste 

numa "oscilac;:ao interminavel entre dois p6los"32. 
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Retorno en tao uma passagem de Os primeiros principios metafi

sicos da ciencia da natureza, de 1786 33: 

"Em 16gica, a expressao ou .. . ou inclica sempre urn juizo disjuntivo ; e se, 

urn dos termos e verdadeiro, o outro e falso necessariamente, par exem

plo: ou urn corpo esta em movimento ou ele nao esta, quer dizer, esta 

em repouso; pais, neste caso, fala-se unicamente da re!ac;:ao de conheci

mento com o objeto; na teoria dos fen6menos, na qual 0 que importa e 
a relac;:ao como sujeito a fim de determinar a partir dele, a relac;:ao en

tre os objetos, ha uma diferenc;:a; pois, neste caso, a proposic;:ao: 0 corpo 

esta em movimento eo espac;:o im6vel, ou a inversa (o corpo es ta em 

repouso eo espac;:o e que se move) - nao e uma proposic;:ao disjuntiva 

no sentido objetivo, mas, no sentido subjetivo e dos do is juizos que ela 

encerra, elas tern urn valor alternativo"34 

Ve-se que a irrupc;:ao do sujeito ja determinava, para Kant, o va

lor alternative das proposic;:oes. Se elas tivessem apenas urn sentido objeti

vo, dito de outro modo, se elas fossem apenas conhecimento e portanto 

"16gicas" (esta distinc;:ao entre o juizo de gosto como estetico eo juizo de 

conhecimento como l6gico esta no§ 12 da "Analitica do Belo" ), elas man

teriam seu valor disjuntivo. Kant descrevia entao a possibilidade de uma 

l6gica que caminharia num duplo sentido, num ir-e-vir, sem que as asser

c;:oes contrarias entre si, fossem formuladas como disjunc;:oes. Retomemos 

30 idem, p.20. 
3 1 cf. KANT, I., CFJ, § 26. 

32 . Com estes t_ermos LACOUE-LABARTHE (em "A cesura do especulativo", trad. de Angela 
Le1~e Lop es, lmllafiio dos Modernos, op.ci t., p.203) define a l6gica hiilderliniana: "Tudo passa 
entao a acontecer como se tivessemos que lidar ( ... ) apenas com urn modo de extenua~ao im6-
vel de urn processo dialeticamente estagnado na oscila~ao interminavel entre dois p6los, sem
pre mfimtamente d1stan tes urn do outro, de uma oposis;ao." 

33 Mais uma vez permito-me remeter o leitor ao meu artigo "Observa~oes sobre a Estetica de 
Kant", publicado em Bela, sublime e Kant, org. Rodrigo Duarte, Belo Horizonte: Editora da 
UFMG, 1999. 

34 KANT, I. Premiers principes metaphysiques de Ia science de Ia nature, trad. J.Gibelin, Paris· 
Ed. ).Vrin, 1982, p.l56. . 
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entao aquela primeira questao: quem e 0 sujeito do paradoxa? Quem e, 

agora, este sujeito capaz de alterar o valor das proposiy6es? Quem e o au

tor das proposis:oes alternativas? ao seria o sujeito do gosto? 

Desde seu ensaio pre-critico sabre a "Grandeza Negativa" 

(1763 ), Kant tentava mostrar que a contradiyao nao passava de uma opo

siyao l6gica; e que haveria uma outra oposis:ao, real, ou contrariedade, que 

nao implicaria em contradiyao e cujas condiy6es de representa<;:ao esta

riam a cargo unicamente da sensibilidade. Ja naquela epoca, o exemplo da 

oposis:ao real era a descri<;:ao de urn corpo em repouso, entendido como 

"alguma coisa" que resultaria da oposis;ao entre duas fors;as movendo-se 

em dires;oes contrarias35. A teoria dos fen6menos, tal como foi definida no 

ensaio p6s-critico de 1786, talvez tenha fornecido a f6rmula de uma l6gica 

apta a lidar com a oposis;ao real, eo que se apresenta ai como resultado, no 

caso, o corpo, e menos uma sintese (porque a alternativa fenomenol6gica 

justamente nao se confunde com a dialetica) do que uma limitas;ao. 

Entre os dais ensaios, ha o acontecimento maior, a Critica da Ra

ziio Pura, no qual, parece-me, Kant permanece fie! a sua busca de uma ou

tra l6gica- o que e a l6gica transcendental senao a conseqtiencia de uma 

contestas;ao contra a l6gica geral?-, que recebe aqui o nome definitive de 

"transcendental" e que, preocupada com a origem e a aplicas;ao do concei

to, deve poder ultrapassar este ultimo. Sera que poderiamos dassificar as 

representas;oes de espas;o e de tempo, o "conceito" de materia (em Os pri

meiros prindpios etc) e tambem os sentimentos de bela e de sublime (na 

CFJ), todos como intuis;oes, representas;oes strictu sensu da sensibiJidade? 

E, a exemplo do espas;o e do tempo que sao intuis;oes puras, buscar aJgum 

correspondente "puro" da materia e dos sentimentos de bela e do sublime? 

Ou estes Ultimos acontecem na existencia? Ou ainda, consistira a "Estetica" 

(ou a reflexao radical sabre a arte) em revelar esta dimensao do transcen

dental da arte, em outras palavras, descobrir as condis;oes de possibilidade 

de cada obra? E se o juizo de gosto puro puder ser a forma discursiva das 

intuis;oes puras de tempo e do espas;o, qual seria a forma desse discurso 

puro? Seria ela urn paradoxa? A partir dai, de novo, perguntar: quem e o 

sujeito de urn paradoxa etc? 
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Passemos entao a analise do segundo momenta da "Analftica do Bela", no 

qual Kant afirma que o juizo reflexionante estetico e urn juizo singular e 

universal. Logo advertindo que sua universalidade nao deriva logicamente 

de sua singularidade. Retomando aquela observas;ao feita na CRP de que, 

para os l6gicos, os juizos singulares podem ser tratados como juizos univer

sais36, Kant concluira que, para eles, o juizo estetico: "Esta mulher e bela" ou 

este outro, 16gico: "Todas as mulheres sao belas", tern absolutamente o mes

mo valor, pais, nos dais casas, o predicado: "e (sao) bela(s)" deve compreen

der a totalidade do conceito-sujeito, em outras palavras, no sujeito "mu

lher" ou "mulheres", nao havera Iugar para urn resto ou para uma exces;ao 

de feiura. Como ja foi dito, a l6gica transcendental inaugura, com relas;ao a 
l6gica tradicional, uma perspectiva totalmente nova, a saber, a exigencia de 

apreciar urn juizo "nao apenas do ponto de vista de seu valor interno, mas 

tambem, como conhecimento geral"37; isto e, a l6gica transcendental ins

taura, por urn lado, como diria Deleuze, a critica interna e imanente (den

tro da propria filosofia), mas tambem, por outro lado, e do ponto de vista 

mais estritamente l6gico, uma perspectiva externa ou exterior. 

Interessados apenas na ·rela<;:ao interna entre os elementos do jui

zo, o sujeito e o predicado, os l6gicos tradicionais ficam alheios a distins;ao 

que, para o fil6sofo transcendental, nao poderia ser maior_ Este ultimo, 

obrigado pela perspectiva da exterioridade, deve examinar a relas;ao do jui

zo com a totalidade do saber, quer dizer, deve comparar o juizo singular 

com o juizo universal e concluir que o primeiro "se comporta em relas;ao 

ao ultimo como a unidade em relas;ao a infinidade, e e portanto, em si 

mesmo, essencialmente distinto."Js 

35 KANT, I. Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur negative, Int. e Trad . de 
Roger Kempf, Paris: Ed . J.Vrin, 1949, pp.19-20. 
36 cf. KANT, CRP (A 71, B 96). 
37 idem, ibid. 
38 idem, ibid. 
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Indiferentes a distin<;:ao entre uma e todas mulheres, os l6gicos 

estimam com pregui<;:a que "todas as mulheres sao bel as" . Mas nosso pro

blema, o da validade universal dos juizos esteticos, nao fica resolvido com 

esta generaliza<;:ao da beleza feminina, pois a universalidade do juizo "todas 

as mulheres etc." e l6gica e conseqtientemente objetiva. Enquanto que a 

mulher (sujeito singular) do juizo "esta mulher e bela" goza de urn privile

gio, a beleza, que ela nao esta de jeito algum disposta a compartilhar com 

todas as mulheres do mundo. 0 fi l6sofo transcendental se mostra entao, 

ao contrario daqueles l6gicos, bern atento a diferen<;:a quantitativa ou riva

lidade ciumenta entre a unidade e a totalidade. 

Chegamos a conclusao de que a universalidade do juizo estetico 

nao podera ser de modo algum l6gica ou objetiva. Ela sera uma universali

dade subjetiva, como alias, Kant nao cansa de nos advertir. Mas, no § 32 da 

CFJ, quando se trata de enunciar as duas caracterfsticas l6gicas do juizo de 

gosto, ele precisa:" 0 juizo de gosto determina seu objeto com respeito a 
complacencia (como beleza) com uma pretensao de assentimento de qual

quer urn, como se fosse objetivo."39 Antes de tentar elucidar a maneira sutil 

desta form ula<;:ao condicional ("como se") do juizo do belo, precisamos 

apresentar a outra distin<;:ao igualmente radical entre os juizos esteticos 

dos sentidos e reflexionantes, a fim de apoderarmo-nos da segunda carac

teristica l6gica destes ultimos, enunciada no paragrafo seguinte: "0 juizo 

de gosto nao e absolutamente determinavel por argumentos como se ele 

fosse simplesmente subjetivo."4o 

Se, no momenta da compara<;:ao entre os juizos determinantes e 

os juizos de gosto, o fil6sofo transcendental fora obrigado a projetar sua 

perspectiva em dire<;:ao a exterioridade, de modo a confrontar o sujeito 

singular destes ultimos como sujeito geral dos juizos determinantes, como 

se eles fossem simplesmente subjetivos, agora, se tivermos de compara-los 

com os juizos-de-sentidos esteticos, uma diferen<;:a deveni irromper dentro 

do predicado, pois, do ponto de vista do sujeito, como os dois tipos de jui

zo possuem urn sujeito singular, ambos sao identicos. 

Ao contrario dos predicados dos juizos de gosto que gozam do 

privilegio da universalidade porque sao juizos a priori, os juizos-de-senti-
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dos, empiricos, nao podem a isso pretender. Eis porque Kant cita o exem

plo de urn sujeito de enuncia<;:ao que admitira de born grado que urn outro 

corrija-lhe a expressao "o vinho espumante das Camirias e agradavel", re

cordando-lhe que ele deve dizer: "ele me e agradavel", uma vez que, aplica

do aos sentidos, o principia "cada urn tern seu proprio gosto" e valido. In

versamente, por rela<;:ao ao belo, seria ridiculo, ao apreciar urn poema ou 

urn concerto, acrescentar a expressao "isso e belo", urn "para mim", pois 

nao devemos chamar "belo" aquilo que s6 a mim apraz.41 

Como jufzos singulares, os juizos esteticos, tanto empiricos 

quanto puros, estao liberados da determina<;:ao objetiva do sujeito do 

enunciado. 0 seu predicado nao e nem conceito nem intui<;:ao, mas uma 

quantidade emotiva de urn sujeito que, por sua vez, tam bern nao e deter

minado pelo predicado, isto e, o sujeito de enuncia<;:ao permanece indeter

minado. Ora, o simples fato de urn predicado poder enunciar uma emo<;:ao 

empirica dos sentidos, ou pura da reflexao, ja confunde bastante os crite

rios de que a l6gica necessitava para analisar internamente urn juizo, ou, 

ao menos, torna-os ineficazes. 

Neste indiferenciado 16gico, Kant encontra ainda a oportunida

de de operar sua distin<;:ao favorita, entre o puro eo empirico, a qual equi

vale aqui a diferen<;:a quantitativa entre o urn eo todos. Introduzo un1a dis

tin<;:ao anacronica, buscando elucidar a reconhecidamente sutil expressao 

gramaticaJ kantiana "als ob": a distinyao entre o sujeito do enunciado e da 

enuncia<;:ao. A partir dela, podemos reconstruir do seguinte modo a dupla 

"rebeldia" do juizo de gosto: a tentativa 16gica de generalizar 0 sujeito do 

enunciado, o juizo responde, como se fosse apenas subjetivo, com urna sin

gulariza<;:ao amorosa e irrevogavel: "Nao! Apenas esta mulher e bela, unica 

e insubstituivel"; a tentativa solipsista de singularizar o sujeito de enuncia

<;:ao, ele responde, como se fosse objetivo, com uma generaliza<;:ao ambicio-

39 KANT, CFJ, § 32. 
40 idem,§ 33. 

41 cf. KANT, CFJ, § 7. 
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sa e igualmente inabalavel: "Isso niio e bela apenas para mim, mas para to

dos os hom ens". 

Se, por ocasiiio da polemica entre os juizos determinante e este

tico, a perspectiva transcendental tinha estabelecido uma relac;iio com a to

talidade do saber, desta vez tambem seremos conduzidos a exterioridade 

do juizo, s6 que em direc;iio a comunidade dos homens. Dai que a "Dedu

c;ao dos juizos de gosto", fundada na possibilidade de a faculdade de julgar 

dirigir-se as condic;oes subjetivas (indispensaveis alias para o conhecimen

to em geral), ira sustentar que "a concordancia de uma representac;iio com 

estas condic;oes da faculdade do juizo tern de poder ser admitida a priori 

como valida para qualquer um."42 A simples pressuposic;iio deste acordo 

entre a representac;iio e as condic;oes da faculdade de julgar encoraja-nos a 

pensar o gosto como sensus communis, relacionando-o com a linguagem 

de urn modo originario, i.e, pre-objetivo. E entiio, nitornemos a questiio do 

sujeito de gosto: seria o habitante daquela comunidade pre-objetiva? 0 

danc;arino que ultrapassa de modo incessante a fronteira 16gica que separa 

o objeto do sujeito? 0 atleta que se exercita seguindo o metoda critico da 

fllosofia transcendental chamado "reflexiio"? Pela ultima vez, seria o sujeito 

do paradoxa? De qual paradoxa mesmo? 0 do quanta mais singular mais 

universal? 

Convoquemos a pergunta "quem eo sujeito da mimese?" para 

verificar se ela e capaz de iluminar a nossa questiio "quem eo sujeito do 

paradoxa?", ou simplesmente, "quem eo sujeito do gosto?". Aqui entra em 

cena o que chamei Ia no comec;o de "elaborac;iio a revelia da mimese plato

nica". Essa. operac;iio esta em curso no ensaio "Tipografia"43 , no qual La

coue-Labarthe, examinando os Livros II, III eX da Republica, alcanc;a for

mular talvez a lei formadora do texto platonico. Talvez essa lei possa ser re

sumida grosseiramente assim: apenas mimeticamente a mimese se deixa 

apresentar. 0 alcance dessa estrutura mimetica ou mimetol6gica, quero 

dizer, se ela afeta todo texto sem excec;iio, toda escrita dependente da repe

tic;iio desse mecanismo mimetico, e uma afirmac;ao muito ampla que nao 

pretendo fazer aqui. Par enquanto, trata-se apenas de apontar o recalque 

filos6fico ( ou, em outras palavras, o que instaura o texto filos6fico enquan-

Studia Kantiana 3(1) :195-230, 2001 

Virgfnia de Araujo Figueiredo 

to recalque da mimese), cujo simbolo paradigmatico e a expulsiio do poeta 

tragico da p6lis grega. Expulsiio essa que ocorre no Livro X da Republica44. 

Focalizemos essa passagem, precisamente, a famosa cena do es

pelho, que foi revisada, a meu ver, de modo definitivo por Lacoue-Labar

the, no ensaio ja citado "Tipografia", no qual ele nos mostra como ate urn 

Heidegger4S, tao preocupado em fazer a crltica da metafisica platonica, se 

deixou cair na armadilha, comportando-se com relac;iio a mimese de mo

do quic;a mais platonico do que o pr6prio Platiio. Vamos entiio seguir, de 

perto, os passos daquele exame. 

"0 centro da critica de Pia tao a mimese se situa na comparac;ao entre o 

artesao e o espelho. Operac;ao em si mimetica, utilizac;ao de urn tropo 

(a metafora: o espelho e como a mimese) com a finalidade de neutrali

zar de vez a mimese, paralisando-a. Segundo a construc;ao platonica, o 

mimetizador (o poeta tragico) infringe a lei basica da cidade, a dike (a 

justic;a) ou determinac;ao de que cada tecnica (ou oficio) seja realizada 

por aquele cuja natureza o conduz a exercer aquela func;ao. (E "impos

sfvel que urn a s6 pessoa [ exercite] na perfeic;ao diversas tecnicas" 

[374a].) Ao "[proferir] urn cliscurso como se fosse outra pessoa" (393c), 

o mimetizador mostra que niio tern func;ao pr6pria, como o sofista. 

Ora, o espelho realiza a mesma proeza: ele pode refletir qualquer coisa, 

basta "andar com ele por todo lado" (596d) ."46 

"Tipografia" indica uma serie de desvios e deslocamentos circu

lares do texto platonico: 12, da mimese paideutica (a mais perigosa e que 

42 KANT, CFJ, § 38, 

43 LACOUE-LABARTHE, Ph., "Tipografia", traduzido por Joao Camillo Penna, em A Imita
rao etc., op. cit., pp.47-159. 
44 As cita~oes de A Reptlblica que se seguem foram extraldas da tradu~ao de Carlos Alberto 
Nunes, Belem: Ed da Universidade Federal do Para, 1975. 
45 cf. HElD EGGER, M. Nietzsche, vol. I, "A vontade de potencia enquanto arte", precisamente 
o item: "A distancia da arte (mimesis) em rela~ao a verdade (idea) na Republica de Platao': 
46 Introdu~ao de ].Camillo Penna e Virginia Figueiredo, A ImitafclO etc., p. 16. 

Scudia Kanliana 3(1): 195-230, 2001 223 



Kant e a mimese 

224 

transforma a alma do imitador) para a mimese tecnica47 : a "doutrina da 

poesia", que come<;:ara nos Livros II e III de A Republica, tratava de atacar o 

poeta tnigico (mimese paideutica); ja no Livro X, que pretende apenas re

tomar a mesma "doutrina da poesia", o argumento se dirige contra o pin

tor (mimese tecnica). No interior desse primeiro deslocamento, da-se urn 

segundo, que diz respeito ao objeto mesmo da mimese (tecnica). Todos se 

lembram do exemplo das tres camas, que escandem a hierarquia platonica, 

da cama feita pelo demiurgo a cama pintada (32 grau de realidade), pas

sando pela cama do artifice-artesao (technites) . Pois bern, continua La

coue-Labarthe, ficamos esperando que o pin tor va pintar as camas e as me

sas, os objetos, eis que ele pinta "sapateiro, carpinteiro e demais artifices" 

(Republica, 598c), ou seja, os proprios sujeitos!? Talvez porque o recalcado 

tenda sempre a retornar, apesar de todas as tentativas do autor em faze-lo 

desaparecer no texto. Platao finge ignorar o que no ~ntanto e de modo ine

vitavel, o texto nao para de mostrar: os saltos que nos fazem passar da 

questao do sujeito da mimese paideutica, o poeta tragico, o Homero do Li

vro III, ao objeto da mimese tecnica, a cama do Livro X; deJa, para o espe

lho, permitindo a pergunta: seria o mimetizador aquele que carrega o es

pelho?48; mas tambem e simultaneamente, do poeta para o pintor e de no

vo para o poeta. 

0 problema da apresenta<;:ao, embora entrevisto por Platao, foi, 

em seguida, negado, e, a partir dai, recalcado para todo texto filos6fico, 

que reteve de Platao, nao, digamos, o "inconsciente" do texto, seu modo, 

afinal, mimetico de operar, mas sim o discurso "manifesto" da expulsao da 

mimese da p6lis grega. E desse preconceito contra a mimese nao escapou 

nem mesmo a interpreta<;:ao de Heidegger, pelo menos no que toea a esta 

passagem de A Republica. Desse recalque, no en tanto, escapa a opera<;:ao la

barthiana porque ela caminha infra-textualmente aceitando a inevitabili

dade da "regra" mimetica, enquanto formadora do proprio texto, reencon

trando urn Platao- escritor, antes do trauma, que foi o recalque definitivo 

para a filosofia . Aquela opera<;:ao tern a virtude de mostrar os riscos, mais 

uma vez, pressentidos por Platao (talvez, o pobre fil6sofo, ao proibir ami

mese, nada mais tenha querido fazer senao proteger as gera<;:6es futuras 
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dos terriveis riscos), da mimese, os quais consistem essencialmente numa 

incontrolavel multiplica<;:ao dos sujeitos. Nao pode ser esta a descri<;:ao do 

sujeito universal do gosto? 

Por Ultimo, aquela interpreta<;:ao pretende ainda desvendar que a 

essencia da mimese coincide com a essencia da arte- mesmo que seja pa

radoxa) tentar capturar alga cuja essencia e ser exatamente inessencial

como impropriedade. Ou talvez, mais do que isso, se pergunta: e se a mi

mese for a regrade apresenta<;:ao de qualquer texto? A filosofia, tornando

se escrita precisa e assumidamente a partir de Platao, nao estaria submissa 

a ela (mimese) tanto quanta a arte? Mas que nao se entenda aqui a impro

priedade com o sinal moralmente negativo, se nao estaremos sucumbindo 

mais uma vez (e nao a ultima), caindo de novo na armadilha platonica. A 

impropriedade s6 e negativa sea contrapomos a algo de proprio, numa 

palavra, a identidade. E, de novo, a mimese tera valor secundario em rela

<;:ao a uma origem estavel, substancial e sempre identica a si mesma. Ora, 

nao ha nada por tras da mimese, a mimese e originaria, o ator de Diderot, 

paradigma de todo artista, como nos e dito no texto sabre o "Paradoxa e a 

mimese", nao e nada, nao tern nada de proprio, ele nem sequer e urn sujei

to e este eo pressuposto essencial para que possa, em cena, ser tudo, qual

quer coisa.49 

47 Vera distinc,:ao que faz Werner Jaeger, Paideia (trad. de Artur M.Parreira , Sao Paulo: Ed. 
Martins Fontes, 1979, p.733), entre a mimese paideutica e a tecnica: na primeira, ha uma trans
formac;ao da alma, a mimese "influi no corpo, na voz, no espirito do imitador, e faz com que 
ele assimile em si o imitado como uma segunda natureza" (Reptlblica, 395 d) e aparece caracte
rizada claramente por Platiio como uma categoria etica. Do !ado da mimesis paideutica esta 
"toda imita<yiio que e uma transforma<yiio da alma;( ... ) por conseguinte, o passageiro abando
no da forma animica pr6pria e sua adaptar,:ao a essencia do que se quer representar, seja i so 
coisa melbor, seja pior." (Jaeger, p.733) E. um pouco mais adiante, "0 conceito platonico de 
mimese dramatica, no sentido de renuncia de si mesmo, e urn conceito paideutico; o da imita
c;ao da natureza, urn conceito tecnico pura e simplesmente", sem influencia sabre o carater do 
imitador. 
48 Nao nos esquec;amos de que o paradigma do espelho (596c-596e) se segue a pergunta de 
Glauco (595c): "Seras capaz de me dizer em geral o que e a mimese?" 
49 LACOUE-LABARTHE, Ph., "0 paradoxa e a mimese", p.l70 
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Temos que reconstruir mais uma vez o argumento da universali

dade subjetiva do juizo de gosto. o famoso § 9, Kant afirmava que 0 juf

zo, no caso do belo, precede o sentimento de prazer e era justamente esta 

precedencia que tornava o jufzo do gosto, urn jufzo da reflexao e nao da 

sensayao. Sera esta precedencia portanto que marcani a especificidade da 

estetica kantiana frente as demais Esteticas, quero dizer, o seu universalis

mo. 0 juizo de gosto s6 pode ser urn juizo universal porque ele justamente 

nao esta fundado numa sensayao e sim numa reflexao ... Ou seja, nao ha, 

para Kant, qualquer possibilidade de uma imediaticidade do belo. Do pan

to de vista formal, o sujeito do gosto e qualquer urn, mas, do ponto de vis

ta material concreto (da experiencia) ele sera a cada vez, urn. Como ever

dade que, nao havendo objeto exterior a suscitar e provocar a experiencia, 

esta ultima nao acontece, deve-se concluir que, a cada obra ou a cada refle

xao, produz-se urn sujeito adequado a ela, diferente a· cada vez. 

Como a experiencia estetica se da essencialmente dentro do fe

nomeno, nao podemos ter o sentimento do belo referente a Monalisa, por 

exemplo, se nao virmos, atraves de qualquer modo que se o represente, 0 

quadro. A descriyao mais apurada e detalhista de uma obra nao e capaz de 

substituf-la. Ao contrario, isso nao acontece como conceito de urn triangu

lo equilatero, o qual, segundo Kant, deve fornecer as regras para que o trian

gulo equilatero possa ser desenhado por qualquer pessoa, em qualquer Iu

gar ou tempo, justamente porque suas caracteristicas sao universais. Mas, 

sob urn passive! conceito "mulher sorrindo" nao se compreende a unica e 

singular Monalisa, pois, ao contrario do triangulo, "seus" tempo e espayo 

sao absolutos. A obra de arte talvez consista num contradit6rio e impassive! 

apelo de universalizayao do tempo e do espayo. A singularidade que carac

teriza a arte e, no caso, a natureza enquanto arte, precisa, de algum modo, 

ser experimentada, precisamente porque ela nao e redutivel a conceitos. E 
como se, a cada experiencia, surgisse, de urn lado, uma outra subjetividade; 

e do outro, do lado do objeto, renovando a esperanya de uma superayao 

dos limites do tempo e do espayo, tambem surgisse uma outra obra. 

Dentro daquele projeto de examinar as conseqiiencias do "Este

tico" sabre o "Filos6fico em geral", poderiamos analisar o quanta, diferen-
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temente do cientifico, o conceito filos6tico tambem exige, no mesmo sen

tido da obra de arte, a sua experiencia. Por se tratarem de singularidades 

irredutiveis, tanto a obra de arte quanta o conceito tilos6fico, exigem que o 

espectador e/ou leitor habitem-nos. Maurice Merleau-Ponty comeyava seu 

ensaio "0 Olho e o espirito" dizendo que a ciencia insiste em produzir seus 

objetos a tim de manipula-los e que e incapaz de "habita-los". Pois bern, se 

vimos uma certa exterioridade marcando o ponto de vista da l6gica trans

cendental, a marca da experiencia artfstica e tilos6tica, a partir do mesmo 

ponto de vista, sera, paradoxalmente se voces quiserem, ada imanencia, 

frequentayao, exercitayao ou simplesmente "habitayao" critica. Se voce nao 

habitar, nao praticar, nao se exercitar junto com o pensador nos diversos 

momentos de sua argumentayao, voce "sabera" muito pouco, eu diria, qua

se nada, ou pelo menos, nao o principal sabre tal conceito ... Exatamente a 

mesma quantidade de saber de alguem que soubesse da Monalisa apenas 

(e nunca tivesse vista qualquer representayao da mesma) que e urn quadro 

representando uma mulher sorrindo. 

A ideia de "engajamento", durante muito tempo, provocou equi

vocos. A meu ver, o engajamento nao e uma estrutura que vern se sobrepor 

a obra de arte ou ao conceito tilos6fico, mas, o pr6prio sentido da obra de 

arte ou do conceito filos6fico consiste neste engajamento, neste compro

metimento que envolve o "espectador", o sujeito, de urn modo que o con

ceito cientffico nao precisa, ou ate prescinde, descarta. E isso nao e urn 

mal para a ciencia. Imaginem se a rotayao e a translayao, movimentos do 

plan eta, ou a respirayao e o batimento cardiaco, movimentos involuntarios 

do nosso corpo dependessem do nosso engajamento ou compromisso com 

eles, provavelmente, estariamos mortos ha muitos seculos. Entao, deixe

mos esta dimensao mecanica da natureza continuar na sua repetiyao inti

nita e sua devida expressao no conceito cientffico, mas temos que concor

dar com Heidegger de que o amarelo das telas de Van Gogh nos ensinam 

muito mais sobre o que e o amarelo do que a descriyao desta mesma cor 

pel a ciencia da fisica ... 

Desculpem-me essa longa digressao, mas ela foi necessaria para 

dar conta desse vinculo necessaria e paradoxa! entre a universalidade do 
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sentimento do bela e a experiencia de urn objeto singular. Apesar de sua 

universalidade, nao e passive! referenciar este sentimento a urn objeto abs

trato ou universal. Entao o sujeito do gosto sera tanto mais universal quan

ta mais alcan~ar singularizar-se diante do objeto da arte que e sempre e 

necessaria mente singular. Constituem-se, no mesmo tempo e espa~o, o su

jeito do gosto e a obra de arte (e acrescento: a ideia filos6fica ). Como sea 

obra e a ideia filos6fica estivessem continuamente a apelar para urn sujeito 

capaz de livra-las da armadura do absoluto que sao os limites do tempo e 

do espa~o a que estao submetidas. 0 esfor~o da leitura e da crftica consiste 

na acolhida precisamente dessa tarefa ou tentativa (qui~a , de antemao fra

cassada, mas sempre) retomada e repetida nao se pode bern saber por que 

misteriosa pulsao. Talvez porque leitor e espectador compartilhem com a 

obra e a ideia do mesmo e inevitavel desejo de transcendencia daqueles li

mites . 

Estranho e inesperado encontro entre Kant e Platao: o sujeito da 

mimese, este que a cada horae urn, diferente de si mesmo, e capaz de eluci

dar o sujeito do gosto, que e ele mesmo, ningubn, a universalidade pura, e 

portanto a possibilidade de qualquer urn, todos ocuparem este Iugar vago. 

Sujeitos, poderiamos dizer, provis6rios, essencialmente, provis6rios. Sem 

Deus para manter a permanencia entre urn momenta e outro, entre uma 

obra e outra. Mas, seria possivel escrever, e, se a filosofia se tornou escr ita a 

partir de Platao, seria passive! filosofar, sem este constante deslizar? Ja ago

ra, deslizar pela hist6ria da filosofia? Nao era isso mesmo que fazia tremer o 

Platao da Republica? Tremer com medo da loucura que afeta a mimese en

quanta drama, teatro- aquela mesma que permite o poeta imitar o baru

lho do trovao, as mulheres na hora do parto, de cujo poder, segundo sua 

cren~a ingenua, estariamos protegidos pela narra~ao ... Filos6fica? 

"Nessas condic;;oes, quanta mais a quem de sse ideal [ diegetico] ficar o 

narrador, maior quantidade de coisas imitara, sem nada considerar in

digno de si proprio, de forma que procurara imitar tudo como maior 

empenho e na presenc;;a de todo mundo, nao apenas o a que ha mo

mentos nos referimos: o trovao, o barulho dos ventos e da saraiva, o 
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chiar dos eixos e das polias, como tambem o som das trombetas, das 

flautas, das gaitas e dos demais instrumentos, a voz dos dies, das ove

lhas e dos passaros. Desse modo, toda a sua exposic;;ao constara sim

plesmente da imitac;;ao de vozes e de gestos, com o minima passive! de 

narrac;;ao."50 

so PLATAO, A Republica, Livro III , 395 c e 396 c. 
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Resumo 

Focalizando os dais primeiros momen

tos da "Analit ica do Bela", este ensaio 

visa uma ampliac.:ao fiJ os6fica do texto 

supostamente "estetico" de Kant, pre

tendendo verificar, para alem das fron

teiras disciplinares, quais os efeitos das 

questoes que habitam a primeira parte 

da Crftica da Faculdade do ju{zo, em es

pecial quanta aos problemas trad icio

nalmente metaflsicos, tais como a 

constituic.:ao da subjetividade ou a rela

c.:ao entre sujeito e objeto. 

Em oposic.:ao aquele efeito amplia

do, o "metoda" aplicado nesse ensaio e 

o do estreitamento, pais ele confronta 

as teses kantianas sabre o belo com as 

teorias classicas (Platao e Arist6teles) 

sabre a mimesis, ou seja, com a teoria 

grega da arte. 
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Abstract 

In this paper I argue for an interpreta

tive broadening of Kant 's supposedly 

"aesthetic" text. In my view, Kant's Cri
tique of judgment, Part I, gives support 

to a kantian response to traditional 

metaphysical problems as well, such as 

the question of subjectivity and the 

question of subject-object rel at ions. I 

obtain this result by means of a com

parative analysis of Kant 's theory of 

beauty ("Analytic of the beautiful"

qualitative and quantitative momen ts) 

and both Plato's and Aristotle's con

cepts of mimests. 

A revista STUDIA KANT! ANA accita os seguin
tes tipos de co l abo ra~iio: 

1.1 Ar tigos (ate 12 .000 palavras, incluindo refe ren
cias bibliognlficas e notas). 

I .2 Resenhas criticas de a pen as urn livro ou de va rios 
livros que tratem do mesmo tern a (ate 4.500 pa
lavras, incluindo referencias bibliognificas e no
las. As resenhas crit icas devem apresentar no ini
cio do texto a rcferencia completa das obras ana 
Ii sadas) . 

1.3 Rece nsoes e no tas bibl iognl fi cas (a te 1.600 pala
vras. As recensoes c notas bibliograficas nao de 
vem recebe r t it ulo nem can ter notas o u refe ren
cias bibliograficas fora do tcxto e devem ap resen
tar no inicio do texto a referencia completa das 
obras analisadas). 

As colabora~oes, que devem sc r ineditas , podem 
se r escritas e m portugu es, espanhol, ing les ou 
frances. 

3 Os ar tigos devcm vir acompanhados de urn resu
mo do texto em portuguese ern ingles, con tendo 
entre I 00 e ISO palavras, bem como pelo me nos 
cinco palavras-ch ave. Os au ta res devem env iar 
tambem seus dados profissionais ( institui~iio , 

cargo, titul a~ao), bern como endere~o para cor
respondencia ( inclus ive e-mai l). Esses dados 
aparece riio no final do texto publicado. 

4 Os originais devem ser enviados em di sque te, 
com duas c6pias impressas. 0 processador de lex
to deveni ser Word, em conformidade com as sc
guintes especifica~oes: 

4.1 Texto corrido, teclando ENTER ape nas uma vez 
para a mudan~a de parag rafo; 

4.2 Podem se r format ados textos em bold , italic, su 
perscript, subscript. Po re m, niio devenl ser fo r
matado nenhum panigrafo, tabula~iio ou hifeni
zado. 

4.3 Caso niio seja passive! digit a r os numeros d as 
notas em superscript, di gitar urn cspa~o e a letra 
" n" antes do numero. Ex.: n I (que significa nota 
de rod ape numero I ). 

5 As notas n iio devem conter simples refc re nci as 
bibliognl ficas. Estas devem aparece r no corpo do 
tex to com o seguinte formato : (sobrenome do 
autor/espa~o/ano de publica~ao : pagina). 

6 A bib liografia deve ser apresentada na seguinte 
fo rma: 

6.1 Livros: sobrenome do autor em maiusculas, no
me em minusculas, titu lo do livro em italico, 
eventua l tradutor, Iugar da edi~ao, editor, ana de 
ed i~ao, paginas ci tadas. 

Normas para colaboradores 

6.2 Cole taneas: sob renome do o rga n izador em m a i
usculas, nome em minusculas, seguido da especi
fica~ao ("org ."), t itulo do livro em italico, eve n
tual tradutor, luga r da edi~ao, editor, ano de edi
~ao, p:lginas citadas. 

6.3 Artigo em co leta nea: sob renome do autor em 
maiusculas, nome em minusculas, a no de ed i~ao, 

titulo d o art igo entre aspas, eventu al tradutor, 
nome do o rga nizador em minusculas, seguido d a 
espec ifica~ao ("org ."), titulo da o bra em italico, 
Iuga r da edi~ao, ed itor, numeros das pag inas d o 
artigo. 

6.4 Artigo e m peri6dico: sobrenome do auto r em 
maiusculas, nome em minusculas , a no de edi~ao, 
titu lo d o artigo en tre aspas, eventual tradutor, 
nome do peri6dico em italico, numero do vo lu
me, numeros das paginas do artigo. 

6.5 Tese academica: sobrcnome do au tor em maius
culas, nome em minusculas, ana de edi,ao, titulo 
d a tese em tipo normal, especifica~ao do tipo de 
lese, no me da universidade na qual foi defendid a . 

7 As co l a bo ra~oes se rao examinadas por do is "re
ferees" e submetidas ao corpo editor ial. 

8 Os au tares serao notificados da recep~iio das co
labora~oes . Os cditores se compromelem a de
volver o disqucte, mas nao as c6pias impressas . 

9 Os au tares receberao gra tuitam e nte um exe m
plar da revista e 25 separatas dos a rtigos, resenhas 
criticas e recensocs bibliograficas publicados. 

10 A ap resenta,ao das colabora,oes ao corpo edito
rial implica a cessao d a priorid ade de publica~ao 
~ revi sta STUD IA KANT!ANA, bern como a ces
sao dos direitos autorais dos textos publicados, 
que nao poderao ser reproduzidos sem autoriza 
~ao expressa dos editores. Os colaboradores man
terao o direito de reutilizar o material publica do 
em futuras co letaneas de sua obra sem o paga
mento de taxas a revista STUD! A KANTlANA. A 
permissao para reedi ,ao ou tradu,ao par tercei
ros do m ate ri al publicado niio sera fe ita sem o 
conse ntimento do au tor. Uma vez aceitos para 
publica~iio, nao serao permitidas adi~oes, su
pressoes ou modifica,oes nos artigos. 

II Os originais devem ser enviados diretamente ao 
editor da revista: 
Ricardo R. Terra 
Depto. de Pilosofia da FFLCH da USP 
Av. Prof. Lu ciano Gual be rto 315 
05508-900 Sao Paulo SP 

12 Para maiores informa~oes, consul taro editor: 
tel ( II ) 38183761 fax (II ) 2112431 
ricardor@usp.b r 


