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lntrodugdo
Caro Aluno,

O livro que tcns em maos pretende continuar o trabalho iniciado ern pi :tiNe$iLjrio _
Iiftrsord ll. Esperamos quetamb6m este livro te possa aiudar no estud.r c ser dtil para as alrlas.

Com urna estrutura que obedece rigotosamente ao novo prograrna do Ensino Secunderio
Gerai, o livro Pri-U,riyrrsitdtio Filasofin l2loielaborado para que sejam atingidas as compet€n-
cias b6sicas cxigidas pclo mesm.r no llrn de cada uni{lalie didacti.a. Por isso, na pnmeira
unidade, retomaremo! a Introduqao e L6gjca e estudaremos a L6ilica do Iuizo e, depois,
as InfcrCncias (169ica dolaciocinio). Na scgunda unidade did actica, analisaremos o problema
da Filosofia politica. Verenlos os conceitos fundarnentais para LLma aniiljse ilos(ific? da politjca
e analisaremos, dcpois, a Filosolia politicn na hist6ria (tpocas Antiga, Meclieval, Moderna e
Contemporanea), incluirrdo a Filosofia politica em rilrica. Na tcrceira unidade didilctica, discu,
tiremos o problemada lrilosofla africana. Na quarta e iltirnaunidade, estlldaremos aMetafirica
e a Est6tica.

Em cada u nidad€ desenvolve m se conteitdos e aprrsentam-se tcxtos compleme[tar es, assirn
como vSrias sinteses Llas principais ideias tratadas e activillacles sob a forma de question,rio,
que te aludarao a apr()lundar os co[heci tcntos adquiddos. No firn.]e cadauridade hii ainda
um questionario de auto-avaliaEao, quo podere ajudar te a fazcr a revisao dos conteLidos.

Ls[e livro assinala irais urna trova etapa da iua vida acadEmica _ o iltimo ano do rrivel
m6dio. Isso signifrca crescimcnto. O crescirnento impllca cotrhccimento de [ovas coisas.
Presta especlal atentao ao vocabulerio que corsta no teu livro. Existem palavtas especificas
(termos f,los61lcos) quc terirs de assimilar e algumas palavras do \,ocalrulario corrente que
provavel ren[e nao conheces_ Procura o seu signiflcado consultando um dicion,lrio de []ibso6a
ou perguntando ao teu profcs\or. para as palavras de uso corrento, cotlsulta Lrm dicionirio dc
lingua portuSucsa.

Como dissernos acima, este livlo cont6m os conteridos prograrniticos cio plano tcmatico
e analitico da disciplina, sem, no ettanto, negar a possibilidade de os alunos procurarem
fontes alternativas que .)5 aiudem na comprcensao dos temas aqui abordados, De manerra
nlguma a imensid:o da lilosofia se poder.ia esgotar neste livro c, por isso, sugerirrrcs que
procures e investigu€s outras fortes, pois PoderSs compreender melhor os conteilLlos que aqui
apresentamos.

llstamos abertos a criticas e contribuiq6cs, pois s6 arrav6s dclas poderetnos melhorar
e enriquecer as pr6ximas ediq6es deste livro.

Volos de boas aulas e de sucesso na disciplina de lib\olia.



Estrutura do Livro
O Livro do Aluno de lilosof,a para a 12.'classe 6 composto

que apresentam a seguinte estrutura:

Indicalio da unrdade e do tem.l

Objectivos da uflidade

lmagem motivadora

por quatro unidades didacticas,

aHdriti.,@

Citaeao que

permite uma

abordagem ao tema

da unidade

Texto informativo

fl! !4i!' df-idilio!!ir niriJvnl

Textos complementares de fll6sofos e pensadores,

que apoiam o te)(to informativo





lndice

Unidode I lnrrqdugqq d L6gico 11....

P,ig.

I



Unidode 4 Metofisico e orte...................... 136

!



aaaaa

Ao terminaresta unidade, deveres

ser caPaz de:
. distinguir os diferentes tipos de

inferenciasi
. construir Pensamento coerente

aplicando as regras da linguatem

,6gica;
. conhecer altumast6cnicas bisicas

de formulagao e interpretacao
formal dos raciocin;os siloSisticos;

. sistematizar a complexidade do

universo dos raciocinios: imediatos

e mediatos; categ6ricos e hipot6-

ticos; reSulares e irretulares;
. identifica. e explicar os diferentes

tipos de erros de raciocinio
(falicias);

. realizar operag6es l6ticas;

' construir tabelas de verdade.



I lntrodugio i L6gica l!
(Quando n5o pensamos no que vamos dizer, dizemos o que pensamos.,

@ lAglca e argumentasao

Porque sere o Homem um ser mortal? Qucln criou o ]loirem? De onde viemos e para onLle

vamos? Ser5 a democracia a melhor forma de governo? o quc significa lcr livre no mundo

moLlcrno? tstas e muitas outras perguntas constituem questoes sobre as quais o Homeo pensa

e As quais procura dar respostas, Ao responLlcr,lhes, ar Homern constr6i argunle tos que podem

scr vcrdadciro ou faisos, convincentes ou n;o e porvezes, ellgano\o\, uma vez queoserhumano
nao erra apenas em relaqao A irf()rmaqao Lle que dispde, co o tamb6m no seu pr6prio pen\d-

mento. Dai a importarlcia da 16gica. Com basc na l6gica, nao s6 distilguimos os arglrmcntos

vdlidos dos invalidos e compreendemos por que razao os mesmo\ sao correctos ou incorreclos.
'liatando-sc de uma ternatica que mereceu aten(ao I1a disciplina de PortuSues, procuraremos

apenas recordar te aiSuns aspecios que contidcramos pertirle[tes 11o contexto da |ilotofia.

O que 6 argumentar?
Argumentar € fornecer argumenlos ou razaies que stjam a favor ou contla uma determinada

tese. Assim definida, a argumerlta(ao constitui um acto, por um lado, de peDsanento e de

discurso, o que implica a produgao dc proposiq6es, ou seja, enunciados, teses e oplDiues que

requerem iustilicaE6es e provas demonstrativar. E, cnquanto ta], 6 objecto de cstudo Lla l6gica-

lror outro lado, a argumenta(ao constitul um acto de comunicagao em que o interlocutor
procura rao s6 cxpor, como tanrb6rn partilhar corn o seu pilblico-a1vo, as suas ideias ou opiniies
sobre determinados assuntos; a , com cfcito, a artc dc pcrsuadir e convencer um dado audit6ri().

Assinl, enquanto tal, a argLlmenta(ao 6

um acto comunicacional, utilizando um
discurso argumentatiYo e tamb6m a

ret6rica (arte debem Ialar e argumentar).

O dis.urso fi1os6fico i, por sra vez, uD1

discurso comunicacional que utiliza
raciocinios argumentativos.

F-m ruma, na argumentagio, a produeio

de proposie6es ou enunciados 6 um
processo que estd ligado a principios e

regras i6gicas, o que no! permite aprcnder

a argumerltar de lorma coerentee, conse-

quentemente, dc fl)rma aorrccta. Porisso,

a Filosofia inte ressa se pela argumentaEao

uma vez que ela constitui matoria de

investigaqao c rcflexao c 6, tamb6m,

a forma particular do seu discurso.

i.. .llC. r: e argumenta(ao a a arte de persuadn e convencer



Sere a argumentaqao o ncsmo que a demonsttaEao?
Corno acab6mos aic ver, tratando-se de um discurso que visa partilhar e expor argumcntos

corn um pillrico-alvor a argumetrtacao tem tamb6m como objccti\,.o lornecer argumentos ale

carActer fersuasivo. E, pol isso, a argumentaqeo comunicacional e persuasiva distingue-se da
demonstra(ao. Na argurnentalao, ao forrecctmos argumentos, recorrctnos e ret6lirr c nru se

trata de um mon(ilogo, mas sinl de un di:llogo comunicativo, no qual pretendcmos persuadir
urn audit6rio, que teconheccrnos como nosso interlocutor c do qual esperamos adesao: trata-sc
dc um acto pessoal dirigiLlo a individuos-

A demonstracao 6, por sua vez, um processo acima de tudo inlpessi)al, cu,a validadc depetlde
urlica cntc das dedulaes efcctuadlt; € um processo iidcpcndcnte do sujeit() c orador e diz
rcsfeito a validade de uma concluseo que partc da5 prelnissas com Llue sc relaciona. A l6gica 6

a 6rea da lilosofia Llue estuda os argumcntos detnonstrativos; o scu objectiyo, como jii estudaste
na 1l-'classe, € compreelrdcr c .lemonstrar a valiaiaLle dos argumentos. Para a 16gica, um argu-
mcnto 6 valido quando a conclusao do mesmo aiccorre dos argurnentos que o susterltararn.
I l6gica 6 o estudo dos argllmentos vdlidos e o scu interesse 6 estabelecer as regras dos 1.rLir)Lrnios
validos e avaliar argumeotos (como rccordaras, para a 16gica, o quc 6 irnportallte a reconhecer
a \,alidade dos arsumentos c rao verillcar se as proporic6es que os constituem sao verdadeiras
ou nao, ou seia, se ertas e5tao conforrne a rcalidade).

Oquo6apersuasao?
'liata se de u aiiscurso que:

. Iecodendo A seduqao, apela mais ao Senlimento, ao cora(:io, ao inconsciente do que a razJu;
ulil'. d r t{U n_enlo' p l\\ ortJ'\ , tlr preleren\ 

'd 
t\:

. tem por objectivo tornar algo apetecivel, desejiivel, agradavel. Por isso, ir sua funcao 6, ai6m
de impor um dcsejo, criar uma necessidadc cie lorola ficticia.
Virios sao os cxemplos de uI1r discurso persuaslvo, tais cotro o discurso politico e o discurso

publicithrio, que ellcontrarnos na r6dio e na televirao: <Vive e aiuda a vivcrl,, etc.

Argumentar 6 uma actividade comunicacional que, produzindo razoes fundamentadas, ou argu-
mentos, tem por finalidade expor opini6es e persuadir, refurar ou convencer um piblico-alvo.
A argumentagao distingue-se da demonstracio e da persuasao, A demonstragao 6 um processo
gue visa produz:r argumentos vrlidos; persuadir 6 convencer algu6m a aceitar ou nao uma
determinada opiniAo, utilizando argumentos de ordem emocional.

LOque6aargumentaeaoi

2. Por que razeo a Filosofla se interessa pelo discurso argumentativol

3. D st,r8ue rrgumenrac;o de demonsrJ a( io.

4. Ebbor a zlguns argumentos de cdracrer persuasivo.
:

:
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@ Nogdo do juizo e proposigdo

O lrlzo foi designado tradlcionalmente como a seguncia operagao da mente, para distin€iui-lo
do cotTceito, a primeira operaQao- Enquanto no conceito, o pensamento faz a apreelsao das

essonci :.quadrad(),, .mcta", no juizo cstii cm causauma tomada deposiqA() face a esras mesmas

essoncias, por exemplo, .A mesa 6 quadrada." O juizo 6, assirn, o acto mental pelo qual se

afirma ou ega alsuma coisa. Como tal, todo o iuizo 6 suscepti\.el de uma aplecialao valora-

tiva, rnl tcrm()s dc verdade ou falsidadc, consoantc o seu acordo olr desacordo com a realidade,

No exe,nplo dado, afirmamos da mesa que a quadrada, e, depcndendo da realidade concreta a

que nos referimos, esta aErmalao ser6 verdadeira ou fa1sa, Pode tamb6m deflnir-se o jurzo Lo1l1,r

o procetso que corduz ao estabelecimento das relaq6es sisnificativas cntle conceitos, que

conduzem ao pensamento l6gico.

O iuizo, como acto do pensamento, tenl a sua expressao verbal na proposi\ao ou no

cnunciaaio, da mesma tbrma que o conceito se rnaterializa o termo. Contudo, c nece\sirro

ciistinguir o sentido gramatical do tenti.lo kigico do tcnno "proposiqao", pois nem todas as

proposiloes gramaticais sao proposiloes l6gicas ou correspondem a juizos.

. as proposiE6es interrogativas: "Qual o signilicado da existoncia?", .O jantar est6 pronto?,;

. as imperativas: ofaz o que devesl", "Nao roubesi", "Arruma a casal";

. as interjeiq6es: "Que calorl,, "N.{er Deusl"
naoexprimem juizos, preci sam ente porque naotraduzern urna a6r'maqao ou neSalao, e, como

tal, nao podem ser colNideradas nem verdadeiras, nem falsas. Por outras palavras, \o os Lnun-
ciados or fiases que expdmern verdades o1r falsidades recebem o nome dc iuizos, dado que

explessam urna relagao de concordaDcia ou discordincia entre dois conceitos ou termos consl-

derados sujeito e predicado.

Desta forma, conceitos ou termos soltos como "Lurdes Nlutola,, .lipis de carvao", ,,Josa

Cravcirinha", nao constitucm pra)posiEdcs ou jnizos, dado que nao sAo susceptiveis de serem

verdadeiros ou lalsos. Serao ou lbrmarao juizos ou proposiqoes quando lbrem relacionados com

alSo:.A LurdesMutola 6rma atleta rnoQambicana. ", .O lepis de caNao 6 barato.", { r rin ha

a r,m h, r,,i n r. ion/l

f)utfo exemplo:

'?, - 
,',| \. ::

| \ld rern^\ L,er<r nle ..r r n turz6'ct lHUgdrrz' rrro'6 i,bvio que nao estamos perante um juizo.

o l,elbo Jer (na forma afirmativa o11 llcgativa).

Neste caso, diriamos que

Ana ! universitirid oE Atld ndo ! univt'rsitirid-

Entretanto, existem juizos que aparentemerlte nao apresentam o verbo sei como, por cxcrnplo

doao cstuda.", doana existc.,, ctc., mat tradicionalmcntc accita-se quc estes juizos \ao equiva

le[tes a "O Joao esta a estudar.,, "AJoana 6 existente."

I



A esa-utura do juizo

Consideremos o exemplo seguinte.

Alguns mog nbicafios sAo bitongds.

Analisando este iuizo, veriflcamos que apresenta tr6s elementos constituintes: suieito, prcdi-
cado e c6pula, sendo que:
. Suieito (S) 6 aquilo acerca do qual se afirma ou se nega algo. Trata-se da coisa de que se fala

ou de quem se fala. O suieito do iuizo anteriu 6 (mogambicanos'.
. Prcdicado (P) € a qualidade ou caracte stica que se airma ou se nega pertencel ao suieito.

No juizo antedor, o predicado 6 (bitongas".
. C6pula 6 o elemento de ligagao entre o sujeito e o prcdicado. i, rcpresentado pelo verbo (ser).

No exemplo anterior, este representada pelo verbo .seD na forma airmativa: osao,.

Verificamos que exlste ainda um outro elemento - a paticula (alguns". Embom nao seia
fundamental, a sua presenqa no iuizo 6 de capital importancia, dado que nos indica se o predi-
cado € atdbuido a todos os elementos da extensao do suieito ou a uma pate deles ou ainda, se

nao 6 at buido a qualqtet deles. Sao os quantifrcadotes.

Abordaremos, de seguida, com mais frequencia, quantificadores como todo(s), nenhunr, awns
o1r celtos ot ainda, hii, estes tres iltimos como indicadores da parte de um todo.

Forma padrio do luizo categ6rico

A todo o iuizo que af,rma ou nega, sem reseryas ou absolutamente, a relagao entre suieito
e predicado, da-se o nome de irdzo categ6rico.

Os juizos na sua forma padrao, como consagta a 16gica chssica, seo introduzidos pelos quan-
lifuadotes lodo ou lodo,t. nenhum e algun:-

As\im, a proposi!ao

AWns alunos sAo preguitosos.

6 a forma padrao que expdme uma proposiEao como "He alunos que sao preguiqosos,.
Neste sentido, todas as proposiE6es da nossa linguagem corente ou quotidiana podem ser

reduzidas a forma padrao.

Aguns

+ I+ +

c6pula

E bom notat desde ji6, que a tedueao dos enunciados da linguagem comum facilitar6 a clas-
sificaeao e a avalialao dos juizos.

Se tivermos em considemqao que, em l6gica, expressoes como nem toilos, fiuitos, certos,
hd e existelt sz.o ntllizadas com o significado de /u l&fls, entao, podera tornar-se fiicil traduzii
prcposieoes para a forma-padrao.



Iror exemplol

Passando para a Iorma padrao, temos:

Nem todas os tnoQd tbicd as saa tnrtenhos

Muitos dl tlos t/d 12-'(t.tsse Ao Sostnn .te let-

Aryun s noQdDtbicinos sAa notte nhos.

,4lgut$ alunas da 12." cL/lssa tfio Sostatn dc kr.

Desta forma, diremos quc, em 16gica, desde que nao se mencionem todos os elementos que

con5tituem uma detenninada classe, refere se, entao a parte dessa classe: "alguns,.

'Ojuizo6oactomentalpeloqualseafirmaouneSaalSumacoisa,eaproposieeo6asuaexpresseo
verbal.

' Uma proposieao l68ica 6 uma frase susceptivel de ser verdadeira ou hlsa.

'Quantoiestrutura,todooiuizo6constituidoportraselementos:suieito,predicadoec6pula.
'Quantodformapadraodojuizo,desiSnadoiuizocateg6rico,6constituidoporquatroelementos:

quantificador, suieito, c6pula e predicado.

l- Distingue, nos seguintes enunciados, as proposiloes das nao-proposi96es.

a) Empresta-me o teu caderno de Filosofla!

b) No6mia de Sousa 6 escritora e Lurdes lYutola 6 atleta.

c) O meu nome Nguenha, Malangatana Valente.

d) Amanhe vou i escola.

e) Algumas cobras voam.

2. lnrroduz o ver bo <se , nas proposicdes seSuinres.

a) O lYataka navega sobre as ituas do lago Niassa.

b) A essancia neo muda.

c) Estela vende peixe.

d) O desporto educa-

3. Apresenta os juizos seguintes naforma padrio do juizo categ6rico (quantificador. sujeito, c6pula

e predicado).

a) Os macuas falam a lingua macua.

b) Certos bitontas {alam macua.

c) Neo he animais imortais.

d) E proibido proibir.

e) Se estranho n;o entra.

f) Qualquer trap6zio 6 um poligono.

g) Existem bitongas que sio avarentos.

h) He criangas desobedientes.

l3



@ Classificagio dos iuizos: quantidade
e qualidade dos juizos

Quanto a quantidade, os juizos podem ser universais, particulares ou singulares.
. Os juizos sao univeNais quando o predicado se aplica a toda extensao do sujeito.

(Toilos) os honens sao fiorttiis.
Nenhum hofi]efi tefi asas,

Juizos como <As minhocas sao animais., e (O avarento 6 egoista." sao necessadamente

universais polque se rcferem a toda a extensao do sujeito: dodas as minhocas); dodos os

Os juizos sao particularcs quando o predicado se aplica apenas a uma parte da extensao do

suieito.

AW s moQafibicanos sao nAdicos.

Juizos como <Pelo menos, umacrianla€ obediente.r, (Certos atletas mundiais sao afri(iinos.-,

<Existem homens honestos.,, sao paticulares porque em cada um deles o suielto refere-se s6

a <algumas cdaneas", "alguns atletas", "alguns homens,.

Os iuizos sao singulales quando o predicado se rcferc a um rinico individuo.

A Mdtid e costureirc.

Todavia, no caso do juizo (S6crates € mortal.", pode considerar-se que o predicado se aplica

ao sujeito em toda a sua extensao - S6crates na sua totalidade 6 mortal, da mesma forma que

os homens na sua totalidade sao mortais, ao contrario de apenas "alguns homens serem

violentos) - costuma reduzir-se o juizo sinSular ao juizo universal.

Conv€m notar que as proposie6es singulares referem-se auniversos constituidos por um sd

individuo no coniunto de tantos outros, isto 6, unive$os particularizados. Por isso, rigorosa-

mente falando, as proposildes singulares sao redutiveis a pioposi!6es particulales.

Qudnto a qualidade, o. jui,,o\ podem qer:

Af,imativos: quando o prcdicado € airmado em rcla9ao ao sujeito.

Nkdhimany e um menifio obediente.

Negativos: quando a c6pu1a indica que o predicado nao 6 aplcavel ao sujeito.

O Mataka nAo I um bofi estltilcolte.

Quanto a inclusao ou nao inclusao do predicado no sujeito, os iuizos podem ser:

Analiticos: quando o predicado este compreendido no sujeito.

O quailraclo tem q atfi lados iruais.

Sint6ticos: quando o predicado nao esta contido na [o9ao do sujeito.

Os bito gas sAo arotentos.



uanto a dependoncia ou nao da expedenci4 os juizos podem ser:

4 priori; quando a sua veracidade pode ser conhecida independentemente da experiencia.

O quaibado tem qwtrc ldilos iguais.

d po.tteriori. quando a sua veracidade s6 pode ser conhecida atrav6s da experiCncia.

Os coreafios sao bditos.

Quanto A rchqao ou condieao, os iuizos podem ser:

Categ6ricos: quando he afirmaEao ou negalao sem rcseNas. Dxprimemuma corespondencia
clara e sem condigoes entre o enunciado e aquilo que rcfercm.

O Homefi A mottal.

Hipot6ticos: quando ha afirmaeao ou negagao sob condiqao (condicional).

Se flAo forcs, tambim nAo vou.

Disiuntivos: quando a atrmalao de um predicado exclui os outrcs (incompatibilidade).

Kwessafie eshtila ou vA kbyisAo.

Quanto e modalidade, os juizos podem ser:

Assert6rios: quando enunciam uma verdade de factq embora nao necessalia logicamente.

A Lwdes Mutola i uma atleta exefipldr.

Problemeticos: quando enunciam uma possibilidade.

Os bitongas sAo plovavelmentc bons alreciatlo/es ile mathapa.

Apodicticos: quando sao necessadamente verdadeiros; opredicado conv6m necessariamente
ao suieito.

O tiAngulo ten trCs lados.

Quanto e mat6da, os juizos podem set:

Necessdriosi quando o predicado conv€m e nao pode nao conv;r ao suieito.

O circub A reilofido.

Contingentes: quando o predicado conv€m de facto ao sujeito, mas poderia tamb6m nao convlr.

O Peibo ftlssou cottl distiflEao no exlme

Impossiveis (ou absurdos): quando o predicado nao pode convir ao suieito.

O circulo 6 quadlado.



Os quatro tipos de proposig5es categ6ricas

Ao combinarmos a qualidade e a quantidade, encontramos quatro tipos de juizos que irao
desempenhar um papel importante na teoria das inferencias, que abordarcmos mais adiante.
A sua importancia iustiflca que sejam simbolizados pelas vogais A, E, I, O.

Antes de definir estes iuizos, importa ainda dar a conhecer a forma como se trabalham os

argumentos em l6gica, ou seja, a l6gica trabalha com argumentos formalizados, substituindo
por simbolos os conteiidos das proposie6es ou juizos que compSem o argumento, abstraindo-se

do conterido das mesmas e trabalhando apenas a sua forma. Na l6gica aristotellca, que vamos
estudar de seguida, Arist6teles definiu que cada um dos elementos de uma proposi(ao se a

substituido por um s6 simbolo.

observa.
A Clara 6 uma menina rnuito bondosa.

+l+
Sujeito C6pula Predicado

Para formalizar este iuizo, substituem-se os telmos do mesmo por Ietras ou simbolos e 6bt6m-
-se a forma de proposiCao:

Sujeito C6pula Predicado

S €/nao 6 P

As formas "S, e "P,, podem ser utilizadas em substituieao do Suieito e Predicado de qualquer
proposiEao, independentemente do conte{ido da mesma. (S 6 P/S nao 6 P)

Veiamos agora, entao, a classiflcacao da combinat6ria das proposi!6es categ6ricas/juizos no
que se refere A quantidade e qualidade.

. Universai.' afirmalivos (Ar: \ao da lor ma -Todo o S e P'
Ix,: -Todo. o\ mo(ambi( a no\ sao dlrica n()1.

Universais negativos (E): sao da forma "Nenhum S 6 P"
Ex.: "Nenhuma ave tem quatro patas.)

s

. Particulares afirmativos (I): sao da forma .Algum S € P,
Ex.: "Alguns fil6sofos sao loucos."

Particulares negativos (O): sao da forma (Algum S nao 6 P,
Ex.: <Alguns frl6sofos nao sao loucos."



Estas vogais sao tomadas das duas primeiras vogais da palavra Aflrmo e das duas inicas vogars

da palavra "nEgO,.
Em resumo:

. O juizo e a proposilao classificam-se de acordo com virios crit6rios, entre os quais a quanti-
dade, a qualidade, a incluseo do predicado no sujeito, a depend6ncia ou nao da experiancia,
a relagao ou condieeo, a modalidade e a mat6ria.

'Osquatrotiposdeproposig6escateg6ricas(proposi(6esqueafirmamounegamsemreservas)
resultam da combinagao da quantidade (universal e particular) e da qualidade (afirmativo e

negativo).

Tipo Qualidad€ Quantidade Exemplo

Todor os des io companhelros

F Negativa NenhLrm S d P

Nenhum .eo 6 companhe ro.

AElmS€P
Aguns c;cs seo companhe ros.

L) Negat va AgLrmSnIo6P
Asuns des neo seo companhe ros.

I. Classifica os juizos seguintes quanto e quatidade.

a) Os maputenses sao moeambicanos.

b) Nenhum anarquista 6 respeitador da lei.

c) Certos moeambicanos s;o acad6micos.

d) Alguns anarquistas sio poliricos.

2. Classifica os iuizos seSuintes quanto i quantidade.

a) Os ayaos sao moeambicanos.

b) Hd politicos que sao demaSogos.

c) H, politicos que nAo s5o demagogos-

d) Nenhum fil6sofo 6 milionirio.

3. Classiflca os juizos setuintes quanto A quantidade e qualidade.

a) H, homens que nao cumprem com os seus deveres de cidadaos.

b) Alguns quenianos seo os melhores atletas do mundo.

c) Nenhum louco 6 professor.

d) Todos os pais prezam os seus filhos.

e) Nem tudo o que brilha 6 ouro.

I
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@ Raciocinio e argumento

Em todos os casos de actividade reflexiva, o principio
€ sempre o dc tcntar partil dc uma basc da.ia para algo Llue

desconhecemos, mas que seri necessaria me n te a sua conclusao.
(l raciocinio 6 a operaqao mental a partir da qual passamos

de juizos conhccidospara um ournais juizos novos at6 entio
desconhecidos e que sao o seu fim l6gico. O raciocinio,
P ! lr.r nlo ope'J. do rnen ld l. a. oIrt,o..o por ,.r/o\, e o arBu

mento, ,:luc a a cxplcssao oral ou rncntal do raciocinio,

6 composto por proposi(des. O argumento 6, pois, a

O raciocinio 6 tambem sin6nimo de inferencia. O proccsso de chcgar a urna ideia que esta

ause te a partir de uma base de que se disp6e 6 a i feroncia (J. Dewey).

A inlerencia a o processo mcntal (raciocinio) a partir do qual, pariindo de um.L uu mJr:!

proposiloes, se passa para outra, ou outras, cuja conclusio l6gica ou verdade resulta da verdade

das prirneiras.

Se tivermos em contaque ot juizos Ieprcsentam conhecimentos que se adquirem, as inferi]ncias

serao formas de, a partt desses conhecimentos, chegar a outros corhecimentos. Para isso,

a irrferancia parte de unl ou mais jlrizos, qlre se desigoam por premissas, para chegar a um outro
juizo, que a a concluiao.

Atenta no exenrplo seguinte:

relaq:io cxisirntc entrc as divcrsas proposiq6es

que coostituem Llm raciocinio.

Conceito de infe16ncia

:.. . lilG. 2: Atravas do raciocinio largi.o, o s8 hu,na.o

r.rdo! os jl osofo, s;o sib os t. uen-4
A eLn! e.eeos !;o ild!olo!. (l'prem ra)
Pc ir.to rslnj:.eeoi s;o sjb oj l.oi. !sao)

A infcrtncia pode, entao, ser definida colno o rnovimento do pensamento que liga a(s)

premissa(s) e conclusaa. In/irqncia, rd.iochlio e d,IU,rerto dcsignam cssa mesma opcrJ!J,, e \a, ),

portanto, sin6nimos- Distinguem'se dois tipos de iDferencia: imediata e mediata.

1.4. I lnfe16ncia imediata

A infcrancia imcdiata, tamb[rn dc[ominada idferCncia simples, 6 a operaqao ]6giLJ erL que

de uma (n1ica premissa se extrai loSo uma ou mais conclusbes. Os dois tip()s mais importantes

de irrferCncia imed iata sao a conversao e a oposiqao, Lmbora nao pe rm itam realmente um grande

progresvr no conhcaimcnto, cm l6gica for lal, a conversao e a oposieao seo irnportantes lra

medida em quepermitem definir n1elhor a quanticladedo prcdicado das prol)osiqoes particular

ou univcrsal -, possihilitando uma maior flexibilidade noutros tipos de inleroncias, nomeada-

m, ,, i o, . logr.mo,, que e,lud.r.en o\ d .eilu '



lnfer6ncias imediatas por oposiqao
Aprendenlos anteriormente que um iuizo

cateS6rico pode ser classificado quanto A quanti,
dade do sujeito - universal ou particular
e quanto a qualiditLle do verbo ahriutiva ou
ncSaliva -, originando quatro tlpos diferentes
de juizos on proposiEdes: ulli\'ersal aBrmativo,
univcrsal negativo, particLrlar afit ativo
e partic!lar cgatj\.o, quc designannx respec-
li\crle lc fcd, .rrJ\ A. l.l r,. Ae ,r'...,,
ooLl',mo. lo,)r.,. u n J p.. 'lr,\ I io , Jt\.. ur'\ d

qualquer c, mantendo o rnesmo sujeito e o
mesrno p.edicado, mas fazerclo variar d
quantidade e a qualidade, obter a partjr dela
quatro proposi96es distintas.

\eir nt,r, \r. Jd r ''. .r\Fnp.,. rl.opo.irJ,
<(Js homens sao mortais., O seu significado 6

" lbdos os homens saotn(n.tais,, scnLloportalto
uma proposicao universal afinnativa; passando

o \'crbo para a negatlva, teremos <(todos)
Os homeDs rao seo Iltortais" (equivalente a
.Nenhum homem a mortal"), ou seia, uma
ploposiEao univcrsal negativa; com o suieitoparticulare c6pula positiva tercmos .Alguns horrcns
sAo mortais", proposiqao particular afirmativa; finalmente, com o sujeito particLrlar e.ripula
negativa tcremos iAlguns horlcrs neo sio rnortais,.

Ora, a oposilao consiste prccisamentc neste proce\so de passar de uma paoposicio a outral
a qual apenas dilere da prjmeira a qualidadc c/ou na quanlidade.

llxistem, assim, quatro tipos de proposilajes que r.csultam Liestc processo: contraria!, subcol
tr6rias, corltradit(-)rias e suballernas

. Proposiqa)es contrdrias (,{ e E) sao duas proposiq6cs universais que, tendo o mesmo sujeito,
difercm apenas na qualidade.

Exemplo: a.fodos os homens sio mortais, (A); .Nenhum homern 6 mortal,, aIl

l-ei das proposiq6es cootriirias
Duas proposi(6e! contrarias nao podcrn ser verdadeiras sintultanealnente, iras podenr
ser ambas falsa!. Veja-sc o seguittc ex€n1plo: ilbdos os afrjcanos sao negros) e <Nenhum
africano 6 negro". Estas duas proposiqoes sao contr:irias e ambas sao fal,jas.

Proposiqdes subcontrdrias (I e O) - sio duas proposi(6es particulares que, tenLlo o mesmo
sujcito, difercm na qualidade.

F,{en\ro: .Alguns animais acluatlcos sio rna ifcros" (I); uAlguDs animais aquiticos 1}ao
sio man feros, (O).

r. .. rlC. 3: A oposiqao (onsiste rro pro.csso de passa.

de uma phposi(ao a outra, a qualapen!s ditcre da

primcira.a q!ali.lad. e/ou na qu!ntnta.tc.



Lei das proposiQ6es subcontrarias
Duas proposigoes subcontreias podem ser simultaneamente verdadeiras; todavia,

nao podem ser simultaneamente falsas: se uma proposiqao 6 falsa, a outra proposicao

€ verdadeira.

Proposiedes subalternas (A e I, E e O) - sao duas proposie6es que apenas difeiem na quanti-

dade: "Todos os homens sao mortais, (A) e <Algui$ homens sao mortais> (I); ou <Nenhum

homem 6 mortab (E) e nAlguns homens nao sao mortais" (O).

Lei das pioposic6es subalternas

Os dois exemplos anteriores mostram-nos que sempre que a proposiEao universal for
verdadeir4 a pa icular tamb€m o sera; se a universal for falsa, a particular pode ser

verdadefua ou falsa. Por outro lado, e como consequ€ncia, quando a particular for fals4
a universal tamb6m sere necessadamente falsa; quando a particular for verdadeka,

o valor da universal podera ser verdadeiro ou falso.

Prcposi96escontradit6rias(AeO;EeD-saoaquelasque,tendoomesmosujeitoeomesmo
predicado, difercm simultaneamente em qualidade e em quantidade.

Por exemplo: .alodos os homens sao mortais" (A) e <Alguns homens nao sao mortais, (O);

ou <Nenhum Sl6sofo 6louco, (E) e "Alguns fi16sofos sao loucos" (I).

Lei das proposic6es contmdit6rias
Duas proposi!6es contradit6rias nao podem ser simultaneamente verdadeiras ou falsas;

se u ma d \ erdadei ra, a oul ra 6 lal\d, e vice-versa.

Podemos rcsumir, na tabela seguinte, as regras que regem as rclag6es de oposlgAo entre
proposi96es.

A(v) - E(F)
A(F) * E(D

E (v) - A (F)

E (F) - A (?)

o (v) -o(F) -
A(v) - r(v)
A(F) - r (?)

_ o (v)

- o (?)

o (v) -O-F -

Subalternas

E-O

A(v) - o(F)
A(F) - o(v)

E(v) J r(F)
E(F) - r(v)

o (v) - A (F)

o(F) - A (v)



'lbdas estas formas de oposiqao encontram se sintetizadas no esquema seguinte.

Quadrado l6gico da oposiqao de proposig6es

Unive4al afirmatiya Universal negativa
E

Nenhum moqambicano
6 africano.

Unive$al afilmativa
I

AlSuns moEambicanos sao

.lnferoocia6umprocessomentalemqueapartirdeurnaproposieeoconhecidasepodechetar

a umaoutra qle.estava implicitamente contida na prjmeira. lflferir signiflca extrair ou concluir
altum pensamento.a partir de um outro sobeiamente conhecido.

. A infer6ncia imediata, lamb6m denominada inferancia simples. 6 a operaCao logica em que de

uma rinica premissi se extrai logo uma ou mais conclusoes. Os dois tipos de infer6ncia imed iata
mais importantes sao a convers;o e a oposicio.

. A oposifao consiste no processo de passar de uma proposiceo a ourra, sendo que a iltima

.a.^
x; f
Af

z8/
-o^' ./

Universal afi rmativa
o

AIguns moeambicanos
nao sao africanos.

r apenas difere da primeira,na. qualidade e/oq na quantidade.
. lnferindo por oposiCio de proposig6es, podemos obler as relae6es de contrariedade, formada

pelas proposig5es cohtr,rias (AE), subcontrariedade, formada pelas proposiC6es s!bcontrerias
(lO), subalternidade, formada pelas proposie6estsubalternas (Al, EO) e, finalrnente, a relaeio

r de contraditoriedade; ou seia, de contra,irigeo; que r€sulta daj contradit6rias (AO, El).



l- ldentiflca as relag6es de oposig60 presentes nos seguintes pares de proposie6es.

a) Alguns jovens adeptos de,Mofombolo Sostam de violancia./Existem jovens que neo sao

adeptos de 44ocombold que goste de viol6ncia.

b) As mulheres seo criaturas sensiveis./Hi mulheres que seo criaturas sensiveis.

c) Todos os criminosos seo cobardes./Nenhum criminoso 6 cobarde.

d) Todos os corvos s;o preros./Hi corvos que n;o s;o pretos.

2. Considera a proposiEio: <Nenhum irabe 6 cristio.>
2.1 lnfere, por oposi(ao de proposiE6es, a proposieeo subalterna.

2.2 Considerando a proposieeo inferida em 2.1 falsa, determina, deforma justificada, o valor

l6gico da proposieao inicial (Nenhum drabe 6 cristao).

3. Demonstra que, sendo falso que (Nenhum militar 6 cobarde), 6 verdade que (Alguns militares

sao cobardes).

4. Considera a seguinte proposic:o: (Nenhum agente da Lei e Ordem 6 leal i pitria.)
4.1 Altera, simultaneamente, a quantidade e a qualidade da proposieeo apresentada.

4.2 Determina a relaqio de oposiceo estabelecida entre a propositao obtida em 4.1 e a

proposieao inicial.

4-3 Considerando a proposicao inicialfalsa, indica o valor l68ico da proposi(ao obtida em 4.1.

Justifica a tua resposta.

5. Partindo da proposiqeo (Todos os sibios seo poderosos), infere por oposiCio as proposrc6es:

a) subalterna:

b) subcontriria:

c) contririai
d) contradit6ria.

InferAncias imediatas por convers;o
Se a oposieao das proposi!6es constitui a primeira forma dc inferancjas imediatas ou simples,

a conversio a a scgunda forma, corno opera(ao l6gica, Neste caso, troca se o sujeito pelo predi-

cado e o predicadb pelo sujeito. Mas, Para o cfeito, 6 pleciso ter semple presente a regra segundo

a qual os termos permutados nao podern ter maior extensao na.onclusao do que tinham na

proposiqao conversa.

Porexemplo: tomando apropo5itao <Algumas moqambicanas sao plofessolas-,, seda invAlida

a inferencia que chegasse i conclusao "Todas as professorat slo moqamllicanas.,

De acordo com as suas caracteristicas, as proposie6es podem ser convcrtidas d. rnin.ir"(
djversas- Vcjamos entao.

. Conve ao simples
A conversao simlres s6 se aplica As proposiloes do tipo E (universal negativa) e do tipo I

(particular alirmativa), visto que nestas proposiEoes o sujeito e o predicado apresentam a mesma



quantidirLlc ouextensao: noprimeirocaso, sao a mbos universais e, no segundo, sAo ambosparticlt-
lares. Assim sendo, a converrao taz se pela simples pcrmuta do sujeito pelo prcdicado e do predicado
pelo suielto da proposiEao inicial, sem aitcrar nem a quantidade, nern a qualidade.

Exemlro\:
. .NeDhum africa o a europeu' (E) co[vertc-se enl <Nenhum europcu 6 atrica]ro" (E).
. 

"Certos frl6sotbs sao pedagogos, (l) converle se ern <Celtos pcdagogos sao 6l6sofos, (l).

As proposi(des reciprocas ou equi\raleltes (definiq6es) sao con\,'ertidas cie acordo com cste
processo. por e-\cmpk), a deiniE o (O homem 6 um animal racional), pode convcrter se em
.O animal rircional 6 o homem,-

. ConversAo por limitaqao (ou por acidente)
Emtodas as proposiqoes do tipoA (un iversai afirrnativa), o sujeito 6 universal, ou seia,6 tomado

em toda a sua extensao, e o prcdicado 6 particular, por se iratar de uma proposieao afilmativa.
Sendo assim, ao convetcnnos qualquer ploposig:rc do tipo A, teremos dc manter, r}a proposiEao
a converter (a inicial), aextensao dopredicado (neste caso, particular), de modo quc a propoircio
dai resultante seja particular; caso contrerio, tesultarii daqui uma falecia, itto 6, um erro 16gico.

llxemplos:
. rTodo o homem 6 mortal,, (A) converte,se em dlgum mortal 6 homem, (l).
. ialodos os maputenscs sao moqambicanos, (A) converte-se em "Alguns moqambicanos

sao maputciscs, (l),

Se, por exernplo, a proposiEao < lbdos os maputenses sao nolambica os, fosse converti.la ern
.Todos os moqanrbicanos sao maputenses,, cstariamos a falaciar o significado da proposlqao
iricial, pois, como 6 do teu conhecimento, os rnaputeoses sao lrma parte dos moqambicaDos.

. Conversao por negaqao
Toda e qualqrer proposieao do t4)o O apresenta u jcito particular e u m predicado u nivcrsal

lpor ser negatjva). De forma a respeitarmos a valldade da conversao, temos de recorrer., para
efect ar a sua conversao, a um artificio que c()nsiste em transformar a proposilAo a converter
numaproposiqao afirmali\.a partiftlar (l) equivalente, o que s6 6 poss ivel transfcri n do anegaqio
da c6pu1a para o predicado da prop()sieao resultantc.

Excmplo:
. 

"Alguns politjcos nao seo honertos, (O) convertc-sc em "Alguns n:io honestos sao
politicos, (l).

. Conversao por contraposicao
Aplica-sc iis proposi!6es do tipo A (miversais afirrnati\.asJ e:ts do t4)o O (particuiares nega-

tivar- Obt6m-se juntando a particula de ncgaqao (n5o) ao sujeito e ao predicado cla proposr(ru
a converter e, em seguida, faz-se a conversao simples, isio 6, a permuta dos termos.

Lxemplo:
. .Todos os politicos sao corruptos" (]\) converte-se em .rlbdos os n5o-corruptos sao nao-

-poL'ticos, (A).



O que fizemos no exemplo antecedcnte foi, na proposiqao conversa, negar o sujeito e o preda

cado, o que transforma a proposilao original em ,albdos os nao-politicos sao nao-colruptos, e,

logo em seguida, efectuemos a conversao simples, o que resultou na proposilao <Todos os nao-

-corruptos sao nao politicos" (A)-

. 
"Alguns politicos nao sao corruptos" (O) convertc-se em <Alguns nao-corruptos nao sao

nao-politicos" (O).

.^qui, o procedimento foi idCntico ao do da proposiq:io acima con!:ertida, muito embora neste

iltimo caso se tlate do uma proposicAo negativa.

'Converterumaproposieeo6inverterasfune6esdostermos,passandoosujeitoparaopredi-
cado e o predicado para sujeito.

. Os termos permutados nao podemter maior extenseo naconclLrsao do que tinham na propo-

sieao a converter Ou seja, a proposicio que resulta da conversio nada tem de exprimir que

neo tenha sido expresso na proposieao inicial.
. A realizagio de uma conversao obedece a reSras pr6prias, dai que cada tipo de proposic;o

esteia suieito a um tipo especifico de conversio.

l. Para cada uma das proposig6es que a se&ir se apresentam, realiza a sLra conversio e indica

o tipo de converseo que realizaste.

a) Os pissaros n;o seo animais com quatro patas.

b) Nao he mogambicano que seja homem terrorista.

c) Nenhum circulo 6 quadrado.

d) Qualqu€r manual escolar 6 um livro educativo.

e) H6 pelo menos um moeambicano que 6 frl6sofo.

f) As crianqas seo criaturas amiveis.

8) Nem todos os iovens Sostam da misica tradicional africana.

2- Considera a proposieao seguinter (O homem 6 animal cLrltural.>

2-l Converte esta proposicao conforme as possibilidades.

3. Das proposic6es seguintes, indica aquelas que podem ser objecto de conversto simples.

al Tooo o angolrno e ifricano.

b) Os homens s;o animais racionais.

c) Certos moqambicanos sio m6dicos.

d) Qualquer protestante 6 cristeo.
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. as diverg€ncias entre os elementos a comparar 1.... FIc. .1: ]\ analogi! 6 um narodo xtilizado

nao dcvcm scr muito profundas. iiequenteDente pela Medicina.

I.4.2 lnferGncias rnediatas (ou raciocinios e argumentos)

Tradicionalmente, as ioferencias mediatas ou raciocinios dividem-se em tras grupos: os dedu-

tivos, os indutivos e os raciocinios por analogia ou, simplesmente, anal6gjcos,

A analogia

Quando em presenla de dois doentes com o mesmo tipo de sintomas, o rnedico conclui tratar-
-se da mesma patologia, estii a fazer uso do raciocinio por analogia. Portanto, a analogia 6 urn

tipo de raciocinio nrito vulgar entre o senso comum, ocorrendo tarr1bam r1o ambito cientifico,
concrctamente no campo da Biologia, em que o investiSador conclui, apartirdapresenla electiva

de a18 uns caracteres, a preseDla de outros caractcrcs a que naopoderia chegarporoutro proccsso.

A Antropologia e a Paleontologia servem-se tamb6m deste tjpo de raciocinio, que possibilita,
por exernplo, pelaprescnea dc um dcnte or de unr osso, reconstruir as caractelisticas do ser vivo
a que pertencia.

lu damentalmente, a analogia consiste num raciocinio que, partin{lo de deterninadas
sernelluncas observadas, infere outras semelhanlas que nao sao vlsiveis,

Concluindo, apartir das sernelhanEas, nada obrta

a qlre existam diferenEas que levariam a resultados

diferentes. Por itso, as concl[s6es L]ue se retiram

sao mais ou menos proveveis, nao oferecendo
a seguran(a das que se extraem por via dedutiva.

Partindo do particular para oparticular, aanalogia

distingue seda deduEao e da indutao, umavezque
na primeira o pensamento caminlla do geral para

o particular c, no caso da indrqao, o pensamento

procede do particular para o geral.

Para que os resuitados da analogia ganhem
credibilidade, 6 necessArio respeitar tres rcgras

fundamentais:
. a conrparacao deve cingir-se aos elementos reais

.. r(le\.rnr, \ e nao io\.lcmcnro' jrn,rg in; rio. oll
hipotEticos;

. quantosmais elementosforem conrparados, mais

validade tera uma analogia;

A indufao: do particulai para o Seral
No nosso quotidiarno, ouvimos fiequentemcntc dizcr: (Os bitongas sao avarcntos-" e "O galo

canta.,. No campo da ciencia ouvimos dizer, de igual modo, .Os mctais sao borrs condutores de

calor e elect ciLlade., e "(Js corpos dilatam com o calor,,, Ao proceder deste modo, aflrmanl-se
predicados de todos e de cada um dos elementos pertcncentes a classe de seres designados pclo

termo sujcito. Mas sera que ja se observaram todos os bitongas e todos os galos? L os lisicos

tamb6m ie observaram todos os metais e todos os corpos?
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\eo i possivel fazer-se tais obse ae6cs em todos os corpos ou elementos que constituem o
seu todo. Pensemos no caso dos metais que s6 serao descobertos no futuro e nos corpos ainda
em estado de devir.

A induqao 6 esie modo de raciocinar que se caracterlza pela forrnulalao de enunciados gcrais
a partir da observaqao de um nirmcro Particular de casos, ou seja, parijndo do particuiar para
o mais gcral, ou da observaeao de alguns fen6menos para a fornrulaqao de Lrma lci mais geral.
Por isso, pode concluir-se que a indueao a um tipo de raciocinio em que as prenissas podem ser
rerdadeiras e a conclusao pode nao ser necessariamcnte verdadeira, rnas sim provavclmente
verdaLleira.

Os cnunciados cielltificos sao gerais, isto 6, sao v6lidos para todos e cada un1 dos elementos
de uma classe considerada. Contudo, estes sao inferidos com base na oDservacao emDirica de
aperus alguns casos-

Que legitimidade 16gica h6 no processo degeneralizaqao ou irrdulao? [m nome de que pdnrrpio
se passa de plemissas particulares tradutoras da observaqao de alguns casos para lels ou cnun
ciados gerais que se aplicam a todos os casos, quer cstes tenham sido ohservados, qucr nao?

Esta aumade entre outras questdes iilos6ficas colocadaspor David Hume emmcadosdo s6culo
XVIII e que prevalece at6 hoie.

5:A nilestiSalao cientinca utiliza a i duqao nas suas pcsquisas.

A deduqao: do geral para o particulat

^ 
dedulao pode scr vista, nunl Lleterminado aspectol como a operaQao inversa da indutao.

Enquanto nesta Liltima a mentc humana procede do particular para o gera1, da obscrvalao de
casosparticularespara concluirurna lei geral, ra deduEao opercurso da menteh[maDae irl\,erso_
O raciocinio na deduqio deriva do gcral para o particular, ou seja, da lei para a sua aplicaeAo.

Todavia, esta caracterizaqao p€ca por deixar ale lado aspectos fundarnentais da dedulao.
O ponto de partida natural da induqao 6 a cxperiencia, particular e contingente, a partirda qual
se procura atingir Lrma comprccnsao intelectual dc caracter geral. Na dedulao, a cxperiencia
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nio dcsernpenha papci algLun: chega-se a uma cotlclusio, mas essa conclusao deri,"d uDica e
cxclusiyamente das premissas de que se paftiu e con!tilui u a couscquencia nccessdria dessas
prelllissas, podendo ser dc um grau de gelcraliclade l6gico igual ou supe or:ls mesnras, como
acontcce na dedueao lratemitica.

l)oderiamos, cltio, dehnir a dcdutao como a
lomadas carm() \erdadeira! sc tila uma conclusaro

Vcjamos o exel1rplo:

Os nt )rlltt I )i.tltrcs sA o nfricdnas.

Ot tnicLlds sAa ma\d thiitrtos.
Lof,a, os matuds tio dticono\.

O que acontece aalui a quer se aceitarrno\ it
rerda.lc .1as premitsas, somos obrigadosa aceitar

a vclllade da coDclusi(), lob pena dc cntrarmos
, rr.o lr-d'. .,,. 11,' .\o a''r.. r\...fo\.Lr -r.
{r ru d, 'i,r, 'JLr.ol rlo. ellu.r.r.,r..r .r rlos .,...
induqAo, aorlo vim()s anterior rente, estao
sempre sulcitas a uma certa margem de erro.

illlcroncla em clue do uma ou rnais prenlisse\
lomada necessarianlente carnto rerdadeira.

: ... |lG. l,: A d(dulao a um.Lo5 f i incipios d. r,(io( jnio

mal\ hilsl.os e ..m'r n1

Existem tr6s tipos de infe16ncias imediatas ou raciocinios: a analogia, a indLlgio e a dedLlgeo_

Enquanto a analogia 6 um processo em que a mente humana conclui certas qualidades dos
entes partindo da comparagio de semelhaneas. a induqeo e um processo em que a mente
conclui alguma coisa de forma generalizada a partir da constataqao de certos casos ou fen6-

'Assim,aanalogiapartedaobservaeeodosfactosparaaformulageodeumaleigeraleadedueio
parte do geral para o particular, isro 6, da lei para a sua aplicaceo.

l. Analogia, indu(eo e dedu(ao sAo tr6s tipos de raciocinios completamente diferenciados_
l.l Em que consiste cada um deJes?

2. lndica os tipos de inferancias mediaras presentes nos enunciados seguintes.
a) Afuneeo que desempenha o nlimero zero na adieio 6 id6ntica ifuncio que cumpre o numero

um na multiplicagio. A soma de qualquer nLimero com zero 6 igual ao pr6prio nurnero_ eual
6 o produto de um nirnero qualquer multiplicado por um?

b) Nkahimane pertence i Liga dos Direitos Humanos. Como ral, votari contra a viol6ncia
dom6stica, dado que os membros que comp6em a sua Liga se op6em A viol6ncia
dom6stica.

c) Os funcionrrios da empresa Cervejas de lvto(ambique sio bem pagos. O senhor Mataka
6 bem pago porque trabalha na empresa Cervejas de lYoeambique.
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E o silogismo

1.5.1 Nogio de silogismo

Segundo Arist6teles, o silogismo 6 uma forma de infer€ncia mediata ou raciocinio dedutivo

formado por tres (3) proposiqoes, sendo as duas pdmeiras designadas por premissas e a tercein
por concfusao.

Duas delas sAo as espdcies de silogismos que estudaremos em seguida e que rccebem a sua

designalao de acordo com o tipo de juizo ou proposieao que forma a pdmeira premissa: categ6ricos

e hipot6ticos.

1.5.2 Estrutura e mat6ria do silogismo

Observa o exemplo seguinte.

Todos os moeafibicanos sao olgalhosos. - Tetmo maior (P)

ora, todos os macuas (- Termo menor (S)) sao mocdmbianos. - Termo m6dio (M)
Portanto, toilos os macuas sao otgttlhosos.

. Todo o silogismo categ6dco 6 composto por tr6s proposiedes ou iuizos, sendo duas premissas

"Todos os moeambicanos sao otgulhosos.r e dodos os macuas sao mo9ambicanos.) -euma
conclusao - "Todos os macuas sao or8u1hosos.".

Neste casq conv6m salientar que as premissas e a conclusao sAo todas proposigSes universais

airmatlvas (A); todavia cada uma delas pode a ser de um outro tipo: universal negativa (E),

particular afirmativa (I) ou, aind4 particular negativa (O).
. Nas tlcs (3) proposrG6es, surgem apenas tres (3) termos: "orgulhosos, <nacuas> e <noeam-

bicanos". O termo que f,gura nas duas premissas, servindo de intermedierio, e que nao este

presente na conclusao clrama-se termo fiedio (o qual slmbolizaremos, desde jie, pela letm M).
Os reslanles dois lermo\ sio o t?rtto ,naior, que 6gura na primeird premisra ou prem issa

maior e tem maior extensao (o qual simbolizaremos pela letra P) e o termo menor, que surge

na segunda prcmissa ou na premissa menor e tem menor extensao (o qual simbolizaremos

pela letra S).

Poderemos compreender melhor o simbolismo P 6 S, se tivermos em considemeao que, em

temos de fune6es, o termo menor (S) 6 soieito na conclusao, sendo o predicado da mesma

o termo maior.

1.5.3 Principios do silogismo

Tal como os pdncipios da mzao, os principios do silogismo sao os fundamentos e garantes da

possibilidade da coerancia do pensamento e, porque nao, do raciocinio. A sua observancia permite

a formuheao correcta e l6gica do raciocinio. Assim, podemos falar de dois principios fundamen-

tais do siloSismo, isto 6, do raciocinio: o de compreensao e o de extensao.



Principio de compreenseo - duas coisas ou ideias identicas a uma terceira sao identicas entre

si. Duas coisas ou ideias em que uma 6 identica e a outm nao 6 idontica a uma terceira n;o sao

id€nticas entre si. Deste modq pode dizer-se que "Sendo Kwessa irma de Nkahimane e Nkanhimane

irmao de Karina entao Kwessa 6 tamb6m irma de Kadna".

Principio de extensao -tudo o que se afirma ou se neSa universalmente de um suieito afrrma-
-se ou nega-se do que esti contido na exte sao desse sujeito; o que se afirma ou se nega do todo
aflrma-se ou nega-se das partes. Por exemplo, se afirmamos que (Todos os moqambicanos sao

oigr hosos), consequentemente afirmamos que os maputenses, os macuas, os beirenses, os ayaos

e cada um dos moqambicanos sao orgulhosos.

I.5.4 Regras do silogismo

Tradicionalmente, consideram-se oito as rcgras es quais um silogismo deve obedecer para ser

consideradov6lido, sendo que quatro delas se referem aos termos e as outms quatro as proposiq6es

ou premissas.

Regras dos termos

. O silogismo cont6m tres termos: maior, menol e m6dio.
Esta regra pode ser violada facilmente quando se usa um termo equivoco (com mais de um

significado).
O cao i pai.

Ora,oc^oiEu.
Logo, i teu pai.

Neste caso, o termo.ter, tem dois (2) significados diferentes (o que corresponde a dois termos):

na segunda premissa indica posse e na conclus;o, pertenqa. Este facto faz com que este silogismo

seja inv61ido, pois apresenta quatro termos.

. Nenhum termo deve tel maior extensao na conclusao do que nas pletnissas.

As orcas sao ferozes.

Ora, algumos baleias sao orcas.

Logo, as bdleids sao ferczes.

Note-se, nesta situalao, quena segunda prcmissa o termo "baleia" foi tomado em parte da sua

extensao e na concluseo foi tomado em toda a sua extensao (universalme te). Assim sendo, €ste

silogismo 6 invAlido, dado que nada 6 dito naspremissas a respeito dasbaleias que nao sao orcas

e que podem muito bem nao ser ferozes,

. O termo m6dio deve ser tomado universalmente pelo menos uma vez.

os africanos sdo lenerosos.

Ora, dryuns genercsos sao feiticeiros.
Portanto, os dfrica os sAo feiticeios.



t
Como 6 que se podeta saber se todos os africanos pertencem e mesma subclasse que os

generosos?

Este silogismo 6 invalido, pois o termo m6diq "generoso>, tanto na se8unda como na primeira
prcmissas, foi tomado em parte da sua extensao. Na pdmeira premissa, seria tomado em toda a

sua extensao se nao fosse predicado.

. O termo m6dio nao deve figurar na conclusao.

Regra das proposig6es

. De dats premissds negativas nada se pode conchlil.

Nenhufi hofiefi i ftptil.
O/d, o tAptil fiao A pAssdro.

Logo,...

Que conclusao se pode titar deste silogismo acerca do (homem> e do (passaro)?

Em ceta medida, esta pergunta poder-se-ia considerar, sem reservas, absurda se tlvesse sido

formulada da maneira seguinte: que reheao existe entrc o homem e o passaro?

. De duas premissas dfirnlatitas ao se ?ode tiral ufl7a collclusAo negdtiva.

Quem peflsd etiste.

(E ) penso.

Logo, (eq nao existo.

Pode verificar-se que a conchsao que aqui foi tirada 6 absurda e incoerente.
. Nada se ?ode concluir de duas prcmissds Particulares.

Por exemplo, partindo das premissas (Alguns nortenhos sao macondes." e <Alguns

Dortenhos sao artesaos." nada se pode concluir, pois nao se sabe que rehGao existe entre

os dois grupos de homens considerados. Este silogismo 6 invalido, dado que nao cumpre
com o preceituado na regra: nada se pode concluir de duas premissas particulares.

. A conclusao segae sempte d pctte mdis f?aca.

Num silogismo, a premissa particular 6 mais ftaca do que a universal, assim como
a premissa negativa 6 mais ftaca do que a airmativa. Portanto, se uma das premissas do

silogismo for particular, a sua conclusao se-lo-e igualmente; se {or negativa, a sua concluseo

se-lo-e tamb6m.

Todos os lagattos sao ftpteis.

Oru, algu s dnifiais nAo sAo rEteis.

Portafito, dlgufis afiimais nao sAo lagdrtos.



O silogismo consiste numa das formas tipicas do raciocinio por dedutao e 6 constituido por
tras proposi96es (sendo que as duas primeiras seo denominadas premissas ou antecedentes

e a terceira, conclusao ou consequente) e tr6s termos (maior. menor e m6dio).

A validade de um silogismo depende da observencia de determinadas reSras. que se resumem

a um conjunto de oito (8), sendo que quatro (4) seo referentes aos termos e as resrantes

quarro (4) dizem respeito ds proposiq6es-

Todo o silogismo catet6rico se fundamenta no principio de identidade que se articula em

principio de extensao e de compreensio. E por isso qlre tudo o que se afirma acerca do todo
se afirma igualmente acerca das partes constituintes,

. Descobre os termos maior, menor e m6dio dos siloSismos sesulntes.

a) Alguns homens honrados seo paciflstas.

Ora. os pacifistas sio amantes da Natureza-

Logo, alguns amantes da Natureza seo homens honrados.

b) Todo o ma'roso e c'dad;o desolesro.

Alguns alunos sio mafiosos.

Alguns alunos s;o cidadeos desonestos.

2. Analisa a legitimidade dos siloSlsmos seguintes. No caso de existir ileSitimidade, ind cr a regra
oL regras infrinSidas.

a) Os moradores da l"lafalala sio alvo de c6lera.

Ora. algumas crian(as da nossa bela pitria moram na l'{afalala.

Logo, algumas crianeas da nossa bela petria sao alvo de c6lera-

b) As orquideas enfeitam o lardim Tunduro.

Algumas orquideas sio mulheres moeambicanas.

Lo8o, algumas mulheres moeambicanas enfeitam o lardim Tunduro.

c) NenhLrm educador 6 insensivel i causa humana-

Ora, alguns educadores s;o professores.

Lo8o, nenhum professor 6 insensivelA causa humana.

d) Nenhuma ave 6 mamfero.

Todo o mamiiero 6 vertebrado.

Logo, os vertebrados sao aves,

e) Todos os silogismos viilidos t6m tr6s termos.
Ora. todos os raciocinios incluidos neste manual t6m tr6s termos-

Lo8o. todos os raciocinios incluidos neste manual seo silogismos vrlidos.

3. Os siiosismos seSuintes nAo contarn

a) As aves sio seres voadores.

Ora, .

Logo, o homem nio 6 ave-

uma das premissas (maior ou menor). Completa-os.

b)

O.a, nenhum anjo 6 mortal-

Logo, nenhum anjo 6 homem.

3l
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1.5.4 Figuras e modos do silogismo

O que determina a frgura de um silogismo?
A figura de um silogismo 6 determinada pelo papel que o termo m6dio (14) desempenha nas

duas premissas, ola como $lieito numa e prcdicado na outra, ou como predicado numa e suieito

na outra, ora como predicado ou suieito em ambas as premissas. Assim sendo, existem quato
figuras possiveis.

1." Figura (sub-proe)

Atenta no seguinte silogismo e tenta perceber o que aconteceu ao termo
m6dio nas premissas apresentadas.

Toiloohomememortdl.
Ofi, Matakd A ho,,]e,Jt.
Entao. Matdkd A mortal.

1.' figula
*-Jo
r/ -

Nesta figura, o termo m6dio "homem" 6 suieito (sur) na premissa maiot e prcdicado (prae) ta
premissa menor.

2i Figura (proe-prae)

Atenta no seguinte silogismo e procura ver o que sucedeu ao termo m€dio

contido nas premissas.

Os angolanos fiao sao aileptos de Mogambola.
ora, os moconbicanos sao adeptos de Mocambola.
Logo, os t loglfibicanos nao sao afigolafios.

O termo m6dio .adeptos de MoEambola, 6 predicado em ambas as premissas.

3.' Figura (sub-sub)

Atenta no silogismo que se segue e tenta descobrir o que aconteceu

ao termo medio presente nas premissas.

os bahaquios nao aometn cenourtts.

Os batt6Lqtios sAo anflbios.

Pottonto, dwts .tfifrbios fiAo caflem cefiounts.

O termo m6dio (batraquios", inversamente a segunda fiSura, 6 suieito (sub) em ambas

as premissas.

2." frgtuxa

S L-M

3.' fi8ura

:r,



4." Figura (proe-sub)

Atenta no seguinte silogismo e procura sabcr o que sucealeu
m6L1io contido nas premissas.

As /iie,rrrr sro animais quadripedes.
Oi animais quadripedes tito sAo ftres vandarcs-

NAo hi tet yodrlor que s.ja lt td hiena.

Nesta flgura, o Lermo nl6dio "aninais quadnlpedes" e lradicticlo
e r l.ito /5l/lr) na prernhsa menor.

4." Iiguratv'

(p/dsl na prcmissa maior

Como sc forma o rnodo de um silogismo?
O modo do silogismo a a lorma como os diferentes tipos dc proposicdes (AIIO) nele se{lispa)en.

Iazcndo combinaq6e\ Lrossi\,-eis .l as quatro letras em grupo\ de tres (que 6 o nrllnero de propu\iloes
de um siiogismo categ6rico), terernos 64 modos possiveis de silogismo. [, ainda, coml]inanLlo
as quatro Iiuuras aom os ar4 rnodos, obtcrcmos 256 silogismos_ Iror€nl, de entre estes s6 19 seo
considerados rnodos v6lidos (aquclcs que cLlrnprent as B regras estabelecidas, que antcriormente
estuddmos). Atentemos agora no seguilte quadro com os 19 rbdor validos_

Figuras llodos do silogismo

AI Eto

l.^ il!! a EO
J " tgLrra EAO EO

AEE tAt FAO

Atrav6s ale virios proceLlirncntos, sendo o n1ais importante a conversao, a possivel reduzir
silogismos de uma figura a outra. Exemlros:

Netihunt,,t|co de,iS aru te.

Algluts politie\ sAo ill1orutk's.

AryI/]ts politicos io siio Dillcondes.

Nenhutn iS ora ta i fiohnde.
Algun\ plltitos sio \nant)tcs.
Alytls laliticos DAa sAa flacaudes.

Nos exemplos dados, pode observar se que, rto primeiro silogismo, o termo madio .ignorante,
deserrpenha a filn(ao dc predicado nas duas premissas - trata se de u silogistDo do tnodo LIO_
Con\.ertendo a prcmissa inaior do mesmo silogismo, podemos trarsforma-lo rum silogismo
categ6rico da prirneira flgura, modo UO, ern qrte o termo rnEdio desempenha a funlao de suiejto

i,r' .n \v md or " .1, .r(di,.rdo ,.r I,r(rn,\\d rrenor.

'Existemquatroflgurasdosilogismoqueresultamdasfung5esqueotermom6diodesempenha
nas premissas. Existem l9 modos de silogismos vilidos, distribuidos nas quatro figuras. que
resLrltam devirias combinac6es possiveis dos quatro tipos de proposi!5es (AEIO), sem infringir
qualquer regra do silogismo.
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I l. Considera o silogismo seguinte.

Nenhum batrequio come cenouras. Ora, alguns animais seo batraquios. Loto, os animais

batraquios nao comem cenouras.

l.l Recor.endo is retras dos silogismos validos, diz por que motivo a concluseo deste silo-

tismo nio 6 v6lida.

1.2 Reescreve o silotismo da pergunta I rectiflcando o erro da concluseo.

1.3 Agora, indica a fiSura e o modo do silogismo corritido na alinea anterior.

1.4 Converte validamente o silogismo escrito em 1.2, passando-o para as restantes figuras.

2. ldentifica a fitura e o modo de cada um dos silotismos seguintes.

a) Os grandes artistas sao homens com sentido de humor.

Ora, Ma'angatana 6 um grande artista.

Portanto, Malantatana 6 um homem com sentido de humor.

b) A mal6ria 6 uma doenqa infecciosa.

As doeneas infecciosas seo uma das causas da mortalidade infantil em Africa.

Porranro, uma das causas da mortalidade infandlem Africa d a maldria.

c) A manga tem um sabor ex6tico.

A manta 6 um fruto tropical.

Alguns frutos tropicais t6m sabores ex6ticos.

d) Os mlsicos sao figuras piblicas.

Altuns mLisicos seo pobres.

Alguns pobres sao figuras ptblicas.

3. Descobre as regras infringidas nos silogismos seguintes.

a) A Eazela neo 6 um animal marinho.

Ora, o pissaro nio 6 um animal marinho.

Logo, o pissaro neo 6 uma tazela.
b) Os peixes seo seres aquaticos.

Ora, as altas sao seres aquiticos.

Logo, as algas sao peixes.

c) Altuns le6es seo felinos.

Ora, como certos animais sao le6es, entao alguns animais sao felinos.

d) Dado que nenhum mogambicano ingere sopa de legumes e os letumes neo sio caros, ent5o

os moeambicanos neo ingerem soPas de legumes caras.

e) Alguns tub6rculos seo comestiveis.

Ora, alguns tub6rculos sao mandiocas.

Por isso, as mandiocas sio comestiveis.

0 O gado alimenta-se de ervas.

O gado 6 um mamifero.

Portanto, o mamGro neo se alimenta de ervas,

4. Escreve um silotismo da terceira figura, modo IAI, com base no termo m6dio <esp6cies marinhas)

e na premissa menor <As esp6cies marinhas sao elementos do ecossistema).



5.6 Classificagio dos silogismos

]l:-r dois tipos prin.ipais de silogismo: categ6ricos e hipotiticos. Os silogism()s categ6ricos
:.rmpreendern dois tipos: reguiares c ilregulares. (ls silogisrnos regularcs sao aqueles cuja estru-
rra apres€nta trCs proposilocs e tros tertnos.

Os silogisrnos que ata agora yiiros sao categ6ricos regulares. Veiamos, entao, os silogismos
irtes6ricos irrcgulares e os hipotaiicos.

Silogismos irregulares

De-sc o nome de silogismos irregulares ou detivados aos silogismos categ6ricos que, na sua
:st]ulura e mat6ria, apresentam nuis ou menos do que tr€s termos e rnais ou menos do que tros
)relDissas. Estas saro estruturas atgumerltativas que, emborav6lidas, nao obcciecem a uma fornra
.a[6nica, isto 6, a um padrao do silogismo categ6rico.

Vejamos alglrns silogismos categ6ricos irlegulares ou derivados.

Entimema (ou silogismo incornpleto) - [ um si]ogisnlo, ou argumento, em que utna das
prernissas, ou inclusive as duas, nAo cstao expressas por pocierem ser subentendidas,

Exenplo: A Sida I Mlti daen(a i fec.iostl loxlte ! tnlnstltititld par m vius.
l.lestc caso, falta a prernissa maior: AJ ./re,rt.rs iufecaiosds s7a trnnsmiticlcts ?ot rirus.
Irassando para a forma can6nica (padrio), temos:

As doen$s itttt'cciasds sia tntisttititlds pot viu5.
,\ Sitia t thi smitidd por ritus.
lrrl.ttttu.,t \iJa. nr.lo,\n i\, ,ir",.

,1tnol6rit1 i tl ptitlcipdl tnula la orcrtcs hunntn\ em Atiict.
Aqui Dao estao expressas as duas prcmissas:Is tlo?tlCtt\ sia os !ri cilais cnLtsatlotds Lle fi)artcs

huna*ts en Africt lpremissa maior);.{ //rdlritLt ! un]i tlaoryd lptt:mitsir rnenor).
Passando para a fotma can6ni.a (padrAo), lica:
At doencas htfacciottls sAo ds ltincifnis causadoftis tle mortes hunn as.

A ottliitia ! umLl doenea infec.iosa.

Pa|tu to, d tndldt'iu i d ptinc4)al causudald de mart$ hulndnas en Afticll.

C) uso de cntirnema 6 fleqr(rnte numa situaqao discLlrsiva quotidj:lna, pois os sujeitos Ialantes
pressrlx)emqueas prernissas omissas s:io sobejan1ente collhccida!, prelerindo, cntao, subentcnde
-la!, para nao cansaros seus interlocutores, facto que, ctn algumas situaq6cs, pode gerarcorfusao.

fpiquerema - 6 um silogismo ern que ul]1a ou as aiuar prernissas aprescntam as respectivas
Llemonstra!6cs. r\ssim, as premissas demonstrativas sao acompanhadas, em geral, pelo tetmo
/oTqlre orr por um outro com a funlao justificativa ou demorstrativa.

A tutLAtiu! d lri cipnl Ltlltsd de moftnlictade efi ift.ica po|qua doryffiizatAo\,lu didl dn Sdida
(OMS) afrrmo qLr cercd de netuLlc dds tnottes nesta conti efite se der( tt esta epidetid.
Oru, n fidLiit id i umd LlacfiCd infe.ciostl lorylk' pode ser trunstnititl de umct lcsso pan autkl
dlmves da licdtllt do mosquita n opheles.



Portanto, ds tloentns infeccios.]s sao d lrincif.ll cttustt de nlottalidade efi Africo.

E letmitido ltldtar dquele que dtefita iniustafiefite contra n nossa ridt7, como Provam o ilireito

ndt rdL, o direito positivo e os costutnes.

Oru o Ctaiutlio ttrmou cilddcts ct Milao para lhe tirdr Lt vida, como plovam d escolta quc o acom'

Pdllhava (...).

Pottd to, foi licito a MilAo mator Chudio.
(Cicoo, fi16sofo romano do sCculo li d C.)

Polissilogtsmos s:io os siloSismos encadeados, ou seia, agrupados, de tal modo que a conclusao

do primeiro scja un1a premissa, maioror meno! do silogismo seguinte. Por isso, ospolissilogismos

podem ser proSressivos (quando a concluseo de um silogismo 6 premissa maior do silogismo

seguinte) ou regressivos (q ando a conclusao deum 6 premissa menor do silogismo seguinte)'

Excmplo de um polissilogismo progressivo:
'l do quanto i nutritiNo (A) 6 sdudAvel (B).

A fruta G) A nutitira (A).

A ft1tta (C) A sdurtAvel (B).

O cittino (D) i liuttl (C).

O ciiino (D) i saudivel (B).

A ldra id (E) i un1citrino (D).

Potttillto, a ldnnia (E) i sau&iwl (B).

Exemplo de um polissilogismo regressivo:

Tudo que i uttitiro (A) A saudatuel (B).

A toranid (C) i nttritiva (A).

A tolanja (C) A salulivel (B).

As coistts sttuilliveis (B) sAo a?etitosds (D).

A tonnio (C) A d?etitosa (D).

Ttdo o que a apetitoso (D) agnt.la do l)alodal (E).

A toldnia (C) e asruilaitel no pdladat (E).

Exemplo de um aorites progr€ssivo (sorjtes da mal6ria):

As doeneds infecciosds (A) sio pdrdsitdrias (B) .

As rircses lrcpicais (C) sao .loeneas ififecciosas (A)-

4 mdldrfu tD) | unlr t iro\e ltopiidl lct
Portdnto, a flldlairil (l)) 6 pdrasitdria(B).

C=A
C=B
D=C
D=B
E=D
F,=B

A=B
C=A
C=B
B=D
a=D
D=!,

Esquema do

polissilogismo
progrcssivo

Esquema do

polissilogismo

regressivo

Sodtes - sao especies de polissilogismos abrcviados em que o sujeito da primeira premissa se

torna o predicado da segunda e em que o sujeito da segunda premissa se torna o predicado da

terceira eassim sucessivamentc at6 a conclusao que une o suieito da riltima premissa ao predicado

da prjmeira premissa: sorites proglessivo; ou, ainda, em que o predicado da pdmeira premjssa

a sujeitoda segunda eem que opredicadoda segunda premissa 6 srieilo da terceira at6 ) conclusao

que une o sujeito da primeira premissa ao predicado da [iltima premissa: sorites regressivo.

(l sorile\ (.nlem no m,nimo. qualro propo\(de\.

C=A
D=C
D=B

Esquema

do sorites

pmgressivo



Exemplo de um sorites regressivo lsorites da vacina):
\, I t_ i,1n . ptf, itt. t,t ( \) o \ d,.1,l! r. ,ll).

Quem \e lreyine dns dac lds (B) tetn Dnis stltida (C).

Qucrt tc t rtltis sditla (C), klis tlk,grc i (D).

Qlite t rtutis Le,\rc i (D), l0t11xt mai\ hqevidnde (E).

Pottauto, ds vncir]ids lA) lldrnntem ut tl Dtnior lon\triddda (L).

B=C
C=l)
D=E
A=[

Esqrerna

regressjvo

Em todo o silosismo categ6rico, as premissas aflrmam ou negam de forma absoluta, isto 6,

sem TeseTvas, e este Pode ser reslrlar olr irregular.

Um silogismo 6 categ6rico retular quando 6 constituido por tr€s proposie6es e tr6s termos.

Os siloS;smos cateS6ricos irregulares seo aqueles cuia estrutura apresenta menos de tr6s
p.oposi!5es e menos de trAs termos (entimema), ou mais de tr6s proposiE5es e mais de tres
termos (polissilogismo e sorites), ou, ainda, aqueles cujas premissas apresentam os respectivos
justificativos.

l. Considera o raciocinio <Porque nio tenho dinheiro para o autocarro. hoje n;o vou A escola.)
l.l Classifica-o quanto ao tipo e ao subtipo.

1.2 lndica a premissa em falta (maior, menor).

1.3 Reescreve-o na forma can6nica, padreo. completando aG) premissa(s) em falta.

2. ldentiflca o tipo de silogismo presente no raciocinio seguinte:

Os mocandes s6o moEombiconas.

Os mogambiconos sAa africanas.

Os ofriconos forom cotonizodos.

Os colanizodos canhecem o prego da liberdode.

Quem conhece a pteea da libetdade terr muito onar o pAtrio.

logq os mocondes t€m muito onor d p1ttio.

3. Elabora dois polissilogismos da tua autoria, um regressivo e outro proSressivo. de acordo com

um dos seguintes temas d tua escolhal
. a agricultura moeambicana;
. os acidentes rodoviirios:
. a droga;
. a indisciplina na escola;
. a solidariedade entre os hornensi
. e as catistrofes naturais.

4. Estabelece a distineeo entre sorites regressivo e polissilogismo regressivo.

5. Escreve dois sorites da tua autoria, sendo um regressivo e outro progressivo.
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Silogismos hipot6ticos

Al€mdos silogismos categ6dcos, existem outros tipos de silogismos, querecebema designaqao

de hipot€ticos. Contra amente ao que acontece nos siloSismos categ6ricos, a premissa maior de

um silogismo hipotetico nao atrma nem nega de modo absoluto ou categ6rico, mas sob uma

condiqao ou estabelecendo alternativas. Por isso, a premissa maior de um silogismo hipotatico
€ sempre constituida por .urna prcposilno fiold:ular, ou sej4 6 constituida por duas ou mais

proposiq6es simples cuias 1i8aE6es sao feitas pot cofiectores, isto 6, pafticulas de uniao, tais como
<se...e t^o>j <-..e ...', <...o ...". Em virtude disso, os silogismos hipotdticos sao tamb6m denomi-

nados silogismos compostos.

Os silogismos hipotdticos classiicam-se em: condicional, disjuntivo, conjuntivo e dilema.

Condicional
Obseiva o exemplo:

Se Malofibe ten malaiia, entdo estd iloente.

Ora, Malonbe tefi fiald/ia.
Portafito, (ele) estai doente.

A pdmeim premissa maior do silogismo anterior 6 constituida por uma proposilao condicional,

sendo, por isso, equivalente ou composta por duas proposie6es: a piimeira (Malombe tem

mahria" e a segunda nMalombe est6 doente". Estas duas proposiq6es, que formam 1rma s6, estao

ligadas entre si pelas pa iculas <se... entao...,, mas poder-se-ia dizer tamb6m com o mesmo

sentido: <Ter mahria implica, para Malombe, estar doente>.

A proposieao .Se Malombe tem ma16ria" € a condieao ou antecedente e a proposigao "entao
(Malombe) est6 doente" 6 o condicionado ou consequente. Apremissa menor, a segunda, simples

mente se limita a repetir e a afirmar uma das proposic6es (ou partes da mesma), que compde a

premissa maior, neste caso o antecedente, e a conclusao decorre logicamente dessa aErmaqao.

O silogismo condicional compreende dois modos v6lidos ou figuras:
. Moilus pofiens (or airmaEao do antecedente)

Atenta no exemplo:

Se Matavele estuddL ter,A bons resultddos- (p - q)

Ord, Mdtavele estudou. (p)

Logo, terd bons resultados. (Iogo, q)

. Moilus tolle s (ot tegaeao do condicionado)

Considera o exemplo:
Se tenho ldldia, e tAo estou doente. (p - q)

Oru, nAo estolt doente. (- q)

Pottanto, nAo tunho mdldria. (- P)



A operacionalidade deste modo do silogismo hipot6tico condicional obedece a duas regras

fundamentais:
1." - Num silogismo hipot€tico condicional, a negaqlo do consequente torna necessrria

a negagao do antecedente,

2.'- Da negaqao do antecedente nada se pode concluir.

E importante notar que, sempre que nao respeitamos as regras acima exptessas, carmos nas

formas falaciosas de silogismo, que sao, consequentemente, formas invalidas. No exemplo ante-
rior, seria um grave erro 168ico aflrmar o consequente para depois alirmar o antecedente:

5c tcnho mdlarid, cntdr e'lou du nlt
l)rd. estolt iloente-

Logo, tenho malirid.

O eflo deste silogismo reside no facto de a probabilidade de estai doente sem ter mal6ria ser

maior; poderia estar doente por padecer de c6lera ou de outra doenEa.

Outro exemplo de silogismo hipot6tico condicional invefido, por nao obseNancia das regrasi

Se encotltf.t o automivel roubado, serei rmfipensado.
Ora, nAo encontrei o dutom6rel rc bado.

Logo, nAo serei recofipensddlL

Quem nos Sarante isso? Poderia (ele) ser recompensado, talvez, por uma outra razao ou vicis-
situde. Lm casos como este, nao podemos concluir nada a partir da necessidade l6gica,

Silogismo hipot6tico disjuntivo

Diferentemente do hipot6tico condicional, o silogismo disjuntivo 6 aquele em que na premissa
maiorse estabelece uma alternativa entre dois termos, de tal modo que a aErmaqao (ouanegae;o)

- isto na premissa menor - de um dos termos exclua a airmalao (ou a negaEao) do outro, Este

silogismo assume duas formas ou modos veldos:
. Moilus po en.lo-tollerri (ao afirmar, nega)

Observa o exemplo:

Ou Kharina i cob.iile olt i hufiilde.
Ora, Khatind i hatlilde.
Pottanto, (eld nAo i cnbdrde.

Aqui, a af,rmaeeo da humildade de Kharina exclui necessariamente a sua cobardia.

Mod us I ol lc ndo-pone fi r r neSando, alirma r

Atenta no exemplo:

Ou KhatiQ A cobode oa i hufiilde.
Oru, Khdtina fiAo i eobaftle.

llottanto, (ela) i humildc.

Nesta situaeao, a disjunqao 6 tal que a negaEao

leva nos, consequentemente, i allrmagao do outrc
de um dos termos (a cobardia da Kharina)
termo (a sua humildade).



t
u1!9q9 1

Silogismo hipot6tico coniuntivo

Chama-se silogismo hipot6tico coniuntivo ao silogismo ctia premissa maior nao admite que

dois termos opostos prediquem simultaneamente um mesmo sujeito.

Este silogismo assume duas formas ou modos velidos:
. Moil s ponenilo-tolleas (airmando, neSa)

Considera o exemplo:

Oliver Muthukum nAo Pode ser, simultaneamentq fiitsico tnoearnbicafio e zimbab edno'

Cottto oliver Muthukum e rntisico zinbabweano; Iogo, (ele) nao 6 m'iisico mo€afibica o.

. Moilus tolle ilo-porterJ (negando, afirma)

Observa o exemplo:

Khatija nAo po.le sel baita e alta ao meslno tefipo.

Ord, Kh.ttija nAo e oltu.

Logo, (eh) A bdixd.

Dilema

f, um raciocinio hipot6tico e disiuntivo que, em termos estrutumis, 6 formado por uma

proposiEao disjuntiva e pol duas prcposie6es condicionais, e qualquer que seia a opgao escolhid4

a consequencia 6 sempre a mesma. E a famosa faca de dois gumes.

Exemplo de um dilema (dilema de quem nao t€m o que comer):

C)u cofio o que estd na fiesa ou ileixo de cofier-

k cofio o q e estA fia mesa A porque nao fufiho altefiatila fielhot e, Pot isso' tenho de conter'

Se fiao cono, licarei desluttido e Poderci morv a fofie, pot bso tenho de cafiel o que estd na mesa.

Loxo, ile E@lquer das forfitts, tenho ik cofier

Regras do dilema:

1. A disjunEao deve ser completa, pam que o adve$elio nao tenha outra saida.

2. A refutatao de cada uma das hip6tese$ deve ser feita validamente para que o opositor nao

possa negar as consequcncias.

3. A conclusao deve ser a inica que pode ser deduzida, caso contralio o dilema pode ser

contestaveL



l. Diz, de forma iustiflcada, se os silogismos seguintes sio ou neo vrlidos.

a) Se tenho malrria, entSo estou doente.

Ora, nao tenho maleria.

Lo8o, n6o estou doente.

b) Se 6s estudante, entio nio 6s vagabundo.

Ora, n6o 6s vagabundo.

Lo8o, 6s estudante.

c) Se o Sol morrer, a Terra torna-se in6spita.

Ora, o Sol nio morreu.

Loso, a Terra neo se tornou in6spita.

d) Se chover, o chao ficari molhado.

Ora, o chao este molhado.

Logo, choveu.

2. Completa os seguintes artumentos condicionais, se possivel, de modo que estes sejam v6lidos.

a) Se passo no exame, entao termino o curso de mecanica.

Ora, nao passo no exame.

Logo, _-
b) Se passo no exame, entio termino o curso de mecanica.

Ora, n;o termino o curso de mec,nica.

Logo, _.
c) Se comes tapioca, enteo 6s do Sul de Moeambique.

Ora, 6s do Sul de Moeambique.

Loto,

d) Se comes tapioca, entio 6s do Sul de Moqambique.

Ora, comes tapioca.

Loto,

3. ldentifica os modos dos seguintes siloSismos disiuntivos.

a) Ant6nio ou 6 alto ou 6 baixo.

Ant6nio neo 6 baixo.

Logo, (ele) 6 alto.

b) Este estudante 6 aplicado ou pretuiloso.
Este estudante 6 aplicado.

Lo8o, (ele) nao 6 preguieoso.

4. Verifica se os seguintes silogismos seo ou n5o velidos.

a) Este corpo ou 6 lhuido ou 6 s6lido.

Este corpo nao 6 liquido.

Logo, (ele) 6 s6lido.

b) Edna 6 m6dica ou bi6loga.

Edna 6 m6dica.

Logo, (ela) nao 6 bi6loga.
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O driao voa,

Logo, o aviao A ufid ave.

@ Fakicias e paradoxos

1.6.1 Falicias

Designa-sepor falaciaum raciocinio erado com aparonciade verdadeiro. Este voc6bulo prov6m

do grego fallere (de falacia, enganar).

Enquanto sujeitos falantes, cometemos ftequentemente erios que os ouvidos desatentos nao

descobrem imediatamente. Tais erros ou falecias podem ser, por um lado, involuntiirios ou

despropositados e, por outro, propositados ou volunterios.

As falicias que sao cometidas involuntadamente designam-se por palalogismos; a5 que t;o
produzidas de forma a confundir algu€m numa discussao designam_se por soflsmas. Assim, em

qualquer faliicia ocorrem dois elementos essenciais:

. uma verdade aparente em que o argumento € convincente e leva os incautos ao equ ivoco;

. um erro ocr to - que faz com que se retirem conclus6es falsas a partir de uma verdade.

O erro oculto pode derivar da ambisuidade dos conceitos, de um salto desregrado do particular

para o geml, de uma tomada do ielativo como absoluto, do parcial como total, do acrdental

como essencial.

Existe uma variedade de fahcias, mas nao hii consenso quanto a sua classifrcaEao- Contudo,

as mais frequentes e comuns sao:

. Falecia da equivocaqSo ou equivoco - acontece sempre que usamos, num algumento, acidental

ou deliberadamente, a mesma palavra em dois sentidos diferentes.

Sd o hofiefi A que pensa.

Ora, nefih ttt.t tlulher a homem.

Logo, enhuma mulher Pefisct.

Este argumento 6 falacioso, dado que, naprimeira premissa, a palavra <homem" signilica

"esp€cie humana" e, na sesunda, (ser humano" do sexo masculino-

Anfibotogia - de va da ambiguidade sint6ctica de uma palte de um argumento. Por isso, esta

falecia ocorre sempre que prccuramos sustentai uma conclusao recorrendo a uma interpretaeao

eirada de uma proposilao gramaticalmente ambigua-

Todos os hofie s amam fia fiulher.

Mataka .tna Abibd.

Logo, toilos os homens dmafi Abibd.

A ambiguidade deste argumento vedica-se na primeira premissa, pois, em 8eral, cada

homem ama uma mulher diferente. Todos amam uma mulher diferente. Consequentemente,

nao podemos concluir que todos os homens amam Abiba.

Faliacia de analogia - ocorre quando se sobrcvalodzam as semelhaneas entre duas ou mais

coisas ou qrando se desprezam as diferenEas relevantes.

Os fiacacos fiao sao herbivoros,

Os gatos nAo sAo hefu|"tolos.

Logo, os gatos sAo fiacacos.
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Falacia do acidental - acontece quando tomamos o que 6 acidental pelo que 6 essencial
e vi(e-\er\<1. t uma generaliza(;o abuli\a.

Esta aparcIhagem nAo funciona.
Logo, a t4cnicd 6 uma farsa.
A comisd de Muzi i verde.

O yerde A fia cor.

Logo, ti ctimisa tle M zA i ufia co/-

FalAcia de ignorancia da catsa oco e quando tomamos por causa um simples antecedente
ou qualquer circunstancia acidental.

Depois das cheitus no rio Pingui houve epidefiias.
Logo, cts cheias do tio Pingui sAo c.t sailoras de epidenias.

. Falecia da conversao - sucede quando se convertem proposiqoes sem respeitar as regras.
Os molwenes ofidam ?elds tuas da cildde-
Logo, quem andd pelas ruas da cidaile i mohtefie.

. FatAcia de oposi9ao - oco e quando n;o sao respeitadas as regras {la oposiqao de proposi(des.
Toelo os afiicanos sAo hospitaleins.
Logo, nenhum aticano A hospitaleio.

. Circulo vicioso (ou petigao de principio) acontece quando se pretende resolver uma questao
com a pr6pria questao, ou se,a, quando se sup6e acordado ou provado precisamente o que
est6 em questeo; apresenta-se como premissa o que s6 se iustifica como conclusao.

O qae e a bgiat? E d ciencia do que i l6gico.

O remidio ra poque ten a vitude curotivlt-

Faliicia da falsa dicotomia - ocorre quando se apresentam duas alternativas como sendo as
dnicas existentes em dado universo, ignorando ou omitindo alternativas possiveis.
Confunde opostos e contradit6rios, sendq porisso, conhecida como a fal6cia do "ou tudo ou
nada,.

Ou t,lri\ do ficu lado ou ?\lat @nfto mim-

Ou comes tutlo o que estA no prato ou entlo nAo cofies nailct.

Atgufientwn ail hotttirem (ataque pessoal) - esta falacia 6 cometida quando algu6m tenta
refutar o argumento de uma outra pessoa, atacando nro o argumento mas a pr6pda pessoa.
Em vez de uma contm-argumentacao (oposieao de um argumento a outro), temos um ataque
pessoal, ou seja, em vez de se apresentar lazdes adequadas ou pertinentes contra determinada
opiniao ou ideia, pretende-se rcfutar tal opiniao ou ideia, censurando, desacreditando ou
desvalodzando a pessoa que a defende.

O se hor afma esLv inocente da ad)saeAo que pesa sobre si. Mas como ?oileremos acreilitar
nufi homem cuio pa$sado A fieUnihoso?

NAo podemos aceitar o parecer da prcfessord poryue esta i muito iotefi e nAo fum $,?erii cia
sufciente.



Atgufierrtutl od populrr, (apelo ao povo, a emogao) - esta falacia ocorre quando, Por falta

de razdes convincentes ou pertircntes, se manipulam c cxploram os ser'Itinlentos de uma

audiencia dc modo a fazer adoptar o pont() dc vista de quem fala- O .(argumento" dirigLrse a

riill coniunto cie pessoas - <ao povo, e tira palti.b de preconceitos, desejos e emo!,iL\ L, m

o intuito Lle tornar persualiva uma ideia ou uma cotclusao para a qual 11ao se encontram

dados, provas ()u arguilentos racionais. Apcla-se i enlo(ao das pessoas e nio il sua r.i/ rL,

Qtrra t ufid ciLlade \?n1 1i:to? (l11crcfi ufin ciddd? efi que ds rlttts l\do esfuidtn esbLLlicadLl5?

(\terem rfittt cidntlc cotn cscolll\ Pdru lodas? \tatattt tlo lartitla Xl

Ar9lt rc t fi ab hncuhutt (apelo i forqa pressAo psicol6gica) - veriflca-se quando queor

argurnenta a favor de uma conclusao \ugere ou afir a que alSum mill ()uTrrarlrenla acontecere

a quem nao a aceitar- [,ste tipo de argumento balcia-se em ameaqas explicitas ou imPlicitas

ao beitr-estar fisico ou psicoli)gico do ouvinte ou do lei(n, seja e]c unl individuo ou r.lm grupo.

o te cuLts o fiads sc,,t rrcreio.

As minhn\ ophtil)es eslata catrcctus e mLtndnrei Pre ier quan iliscohln|de nim.

Argutnentun etil \ttotutltidfi l.apek),i ignorAlcia) - esta falicia acontece quando sc argu-

me ta que uma propositA() a vcrdadeira porque nao foi provado que 6 falsa, ou que 6 falsa

porquc nao foi provado que € verdadeira.

Ata hoie, tfit|u!fi cat$c|uiu lltovllr d niia exislificid tfu scres ciondis \uPeriues aos homen\.

Lago, c\istem tllmblm ot.tltos sarcs ftlciondi5 suferiofts da ho '?ttt-

Argunent\m ail ,fiiseticotllidfi (apelo il Picdade) - este tipo de falacia verifica sc quando

algu6m argumenla recorlcrdo aos sentinlerltos de pieLiadc e de compreensJo de r.lnla audiel1cia,

de modo Llue a concllrsao ou airmalao dcfendida seja aprcvaLla- \,let convam sublinhar que

o apelo ii piedade ou "falar ao coraqao, nao a, dc forma alSuma, unl modo racional de argu-

ncntalao. E o que acontecc lrcquentemente quando alguns alunos tcntaI1r cotvencer os seLls

professorcs a passa-los de classe, invocando raz6es comovenles,

I;al4cid dd cotnposieAo (t(rnar a parte pelo todo) se a\ ])artes de um todo te uma certa

prcpriedade, argumenta-se que o todo tcm esta mesma propriedade. lisse to.lo lx)dc ler um

ob]ecto conposto dc difcrcntes partes como um conjuito de membros individuais.
Nefi estcs, tlcl dqucLes snlntos mr'3eflrfi.
Lo{o, nenhLtn3 sdpnlos fic sc/wln,

. Todo o raciocinio que parece ser verdadeiro mas que, no fundo, ,!, errado denomina-se falicia.

. Ao raciocinio errado que 6 formulado propositadamente com inteneio de enganar da-se o

nome de sofisma (e ao seu autor, sofista) e quando o seu cometimento ou formulaeao resulta

de acto involuntirio denomina-se paraloSismo.
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l. ldentifica, nos seguintes argumentos, os que sao falaciosos e a falicia cometida-

a) (O governo ainda n;o se pronunciou sobre a subida de impostos. Logo, 6 falso que (estes)

vao subir.>

b) (A filosofia de Nietzsche neo vale o papel que se gastou a imprimila. Nietzsche era um

imoralista que, antes de morrer. enlouqueceu por ter contraido sifllis na juventude.>

c) (Sei que muitos de v6s se op6em i nomeaceo de l4ataka para novo director de vendas.

Contudo. tenho a certeza de que o considerar;o bem qualificado para o car8o. Devo

comunicar-vos que, caso ele nio seja nomeado. seremos obrigados a reduzir o numero de

trabalhadores nesta empresa,)

d) (Torna-te assinante de O Pols, o semanerio mais pubiicitado na STV, e ficatao bem informado

como os teus vizinhos.)

@ lagica proposicional

l)epois dc termos visto algumas noq6es fundamentals da chamada 1i[icn dristotaicd, o! seia,

cliissica, que 6 totaLmente I'ormal e dernonstrativa, isk) a, silogistica, passemos entao ao estudo

da l6gica moderna. qr.ie, al6m de ser formal, 6 sistematicamente simb6lica. Dito de outra forrna,

a l6gica nlodcrna, ou seia, l6gica ou inferCncia proposicional, recorre a uma linguagem simb6lica
para poder traduzir as proposig6e5 c as suas relaqSes, evitando, desta forma, anrbiguidades que

resultam do uso que se faz da lingLlagern Datural.

\a aplicaqao da 16gica proposicional, 6 paeciso ter em consideralao os seguintes aspectos:
. As vari6yeis que sao as letras do nosso alfabcto, com qrie representaremos as prupoSi\des

simples ou seja at6lDicas. As vari6veis (que sao em nimero indellnido) rcpresentam, portanlo,
qualqucr cnunciado. Por isso, sao tarnb6nl denominadas como sendo letrus cfiunchtiNd! p, q,

r, s, t, p', q', r,'s', etc.
. ,{s conectivas or.r operadores l6gicos (como veriis de seguida), que \ao em nirnero de cinco:

-.,^.!:-ou+,-oue.
. Os par€nteses (curvos os rcctos) c as cha\,ctas: 1,1, 0,1,i. Os parCnteses e as chavetas funcionam

como slnais de pontuaeao Das proposj!6es complexas, tirlcomo avirgula c os pontos. A ordem

da lua utilizaqao 6 a nlesma que a da aritm6tica elementar: primeiro, os parenteses cunos

lmais para o interior), cie Seguida o! parentescs Iectos c, por 6rn, as chavetas- Por isso, elcs

indicarn quando 6 que unla proposilao simples telmina e quando 6 que a outra comeEa.
. Os valores l6gicos das proposie6es: diz-se que a proposileo p 6 verdadeira o1r falsa qlrando

o seu enunciado 6 verdadeiro ou falso. E toda a proposiqao pode assumir um rinico vabr
16gico, sendo verdadeira ou falsa, Lstes valores podem ser abreviaclor pelas letras V, ver.laderro

(ru l) e F, talso (0).

LZ I Proposig6es simples e proposiq6es complexas

,qs proposi(oes sao frases do tipo declarativo:LS quais se ass.rciam ()5 valorcs l6gicos (verdadeiro

As proposicdes podem ser de dois tiposi simples ou at6rnicas; comPlexas ou rnoleculares.
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Simples ou at6micas - quando se trata de proposiloes que nao se podem decompor noutEs

proposiE6es, dai que o seu valor l6gico depende unicamente do confrcnto com os factos de que

enunciam.
Por exemplo: O. mo(ambi(ano\ uo alri, nno\-

Complexas ou molecularcs quando se trata de proposiq6es decomponiveis noutras proposiEdes

consideradas mais simples, ou seja, proposie6es simples que, l8adas pol palticulas que se chamam

conectores, foimam uma s6 proposigao complexa.

Por exemplo: <Lurdes Mutola foi campea ofmpica dos B00 m ou cantom e danEarina.,

Esta prcposiqao 6 composta pelas seguintes proposig6es moleculares ou slmples:

<Luides Mutola foi campea olimpica dos 800 m.,

"Lurdes Mutola foi cantora.>
.Lurdes Mutola foi danEarina.,

l.Z2 Conectivas l6gicas ou operadores l6gicos

As conectivas l6gicas ou operadores l6gicos sao particulas que designam as diferentes opera-

!6es l6gicas. A semelhanga da adtm6tica elementar, em que os simbolos <+,, (-), (x, e <+'

designam diferentes operat6es aritm6ticas, isto 4 operac6es sobre nrimeros, as particulas ne,,

(ou), se... entao..., e outras desiSnam diferentes operaE6es sobre valores de verdade.

ObseNa o quadro das conectivas e as respectivas express6es verbais e simbolos.

Negareo
Contunqeo

Disjun!;o
Cond.ona (ou implicarao)

Bcond cona (ou equivalenc a)

1.73 As tabelas de verdade

As operaq6es l6gicas que se realizam com as conectivas sao aplesentadas sob a forma de tabelas

de verdade, onde 6 possivel combinar todos os valores de verdade possiveis das proposicdes

conectadas.

Dado que estamos perante a l6gica bivalente, isto 6, a l6gica que admite dois valoles de verdade,

verdadeiro ou falso, concluimos que sao quatro os casos possiveis.

Con\ideremos a coniun(ao das \eguinle5 propo\icde':

Khatiia estudd

e

Matuka ioga futebol.

Que valores de verdade assume esta proposilao conjuntiva? Como dissemos, qrtatro sao os

casos possiveis. Atenta na tabela de verdade da pagina seguinte, que exemplifica esses casos.



l'lataka joga fltebo Khatla estuda e l'lakata iosa fltebo

Os quatro casos sao ogi.amente possive s
Valor de verdade da proposi(ao para

l.Z4 As operag6es l6gicas sobre as proposig6es

Negagio (- ou-)

Se considerarmos verdadejra a proposieao (A Lurdes Mutola 6 atleta mocambicana.,, entao a

proposilao (A Lurdcs Mutola nao 6 atleta moqambjcana." ser6 falsa, pois estariltima e a negaqio
daquela.

Masoque6anegaeao?
A negacao 6um operador que, ao ligar-se auma tnica proposi9ao, a torna lalsa se 6 verdadeira

e verdadeira se 6 falsa.

A negalao € uma funqao de verdade, porque basta saber se uma pioposiEao qualquei p 6

verdadeira ou falsa para se 6car a saber o valor de verdade que possui a nova proposilao -p.
Como uma propositao pode tel dois valores deverdade -verdadeiro (V ou 1) e falso (f ou 0)

e como o valor l6gico de cada proposieao molecular, isto 6, composta, depende especificamente
dos valores l6gicos das proposiEoes simples at6micas que a comp6em, podemos construir uma
tabela de verdade para a [egaqao na qual se relacionam os va]orcs de verdade possjveis para a

proposiEao p e para a sua negaEao, -p.

Conjungio (Aou &ou.)

Tomemos em consideracao as proposi!6es seguintes:
. Matakd estA doente.
. Mdtaki vdi ao mArico.

Trata -se de duas proposicoes simples ou at6micas que podemos simbolizar pelas varidveis p
e q. f, possivel combinar estas proposic6es recorrendo o conector <e, (A), de forma a obtermos
uma nova proposieao, a prcposicao molecuiar ou composta. Assim, teremos "Mataka esti dloente
e vai ao m6dico". Neste caso, as duas proposieoes estao ligadas por conjunEao.

Aconjuncao ligaduas ou mais proposiC6es atrav6s da conectiva (e>, representada pelo simbolo
A (ou & ou .). A proposieao resultante .Mataka estd doente e vai ao m6dico' pode ser rcpresen-
tada da seguinte forma: p A q (podendo ler-se (p e q").

A coniunqeo 6 verdadeira se e somente se as duas proposic6es forem verdadeiras. Basta que
uma proposiqao seia falsa para que a conjuneao seia falsa.



Se as prcposiCoes (Mataka esta doente" e <Mataka vai ao m6dico, sao verdadeilas, entao

a proposiEao <Mataka esta doente e vai ao m6dico" € verdadeira.

A tabela que se segue mostra em que condigoes a coniunqao 6 verdadeira.

Disjunqio (V)

A disjungao 6 a operaqao que expressa uma alternativa, a qual se traduz na linguagem corrente

pela particula <ou" e, na l6gica matem6tica, por V
He dois tipos de disjunqao.

. Disiuncao inclusiva
Na linSuagem comum, identiflca-se com a expressao "e/ou, e 6 representada pelo simbolo

V (no sentido inclusivo).
A disjunqAo inclusiva 6 falsa quando as duas proposic6es que a comp6em sao falsas. Basta

que uma das proposig6es simples seia verdadeira pala que a disiuneao inclusiva seia

verdadeira.

Assim, a proposieao (Este so1 ou a temperatura esta agradevel', 6 veldadeira nos casos

seguintes.

Disjuneao exclusiva (V- ou W)
Diz-se que uma disjunEao € exclusiva quando as proposie6es simples que a comp6em se

excluem mutuamente, ou seia, quando a verdade de uma implica necessadamente a falsidade

daoutra.Aproposilaopvvq6verdadeirasepeqtivelemvaloresdistintose€falsanos
outros casos, isto 6, s6 podere ser verdadeim se e s6 se uma das proposiqdes for verdadeira e a

outra falsa, e sera laha caso as prcposiEoes simples seiam ambas verdadeiras ou falsas. Por isso,

quando se enunciam prcposiq6es complexas ou moleculaies, como oEste frio ou esta calor,,

.Estou vivo ou estou morto", nao se admite que as proposi!6es at6micas ou simples sejam

simultaneamente verdadeiras.

Por conseguinte, 6 inaceitevel, senao absurdo, que o tempo esteja frio e quente ou que algu€m

esteja vivo e morto ao mesmo tempo-

A disjuneao exclusiva simboliza-se por V ou por VV



n,odu96o n L6jico il

Assim, a prcposigao (Adiia passou de classe ou reprovou, exp me o seguinte significado
exclusivo: ou Adija passou de classe ou rcprovou, mas ela nao pode ter passado de classe e repro-
vado ao mesmo tempo. Deste modo, pode destacar,se a sua estrututa, distinguindo as conectivas
e as proposie6es (Adija passou de classe ou reprovou) enao (pode ter passado de classe e
reprovado).

Simbolizando. num primeiro passo llca:

(Adija passou de classe V reprovou) A - (pode ter passado A reprovado).
E recorrendo as variaveis, temos: (pvq) ,4. - (p^q).
Esta proposigao pode escrever-se de uma forma mais simples: {pvq, ou, ainda, (pwq>.

Condicional ou implicag6o (-)
Duas prcposiedes (p e q" podem ser rclacionadas recorrendo ds conectivas l6gicas .se...

entao...', formando umaproposieao (molecular, ou seja, composta) condicional. (Se Adija estuda,
entao passa de classe", simbolicamente <p+q), podendo ler-se <se p, entao q". Neste caso,
a proposleao "p) designa-se por antecedente ou condiEao (ou, ainda, hip6tese), enquanto
a proposicao <q, se designa por consequente ou condicionado (ou, ainda, concfusao).

Numa implicaEao, se a proposieao "p", o antecedente, for verdadeira, tamb€m a proposicao
(q>, o consequente, sere verdadeira, uma vez que a f6rmula "p-q" 5igii6sa que nAo hd "p"

Desta forma, a implicaqao s6 6 falsa caso o antecedente sejaverdadeiro e o consequente falso.

Bicondicional ou equival6ncia (peq)

Consideremosaproposiqaobicondicional"x6par("p")sees6se-x€divisivelpor2(,,q,,),.
Trata-se de uma proposieao composta que liga as proposie6es at6micas (simples) atrav6s da
exprcssao "se e s6 se), traduzida por - (que se le 

"se e s6 se p, entao q)).
A equivalancia ou bicondicional 6 verdadeira se <p e q> tivetem o mesmo valor e 6 falsa

se tivercm valores l6gicos diferentes, em conformidade com a tabela que € apresentada na
p5gina seguinte.



As conectivas ou qperadores logicos s5o particulas que designam as diferentes operae6es

logicas. Assim. a conectiva (e)) representa a coniunc;o (nio) - a negacao. (ou, a disjunc;o.

<se.,, endo,..) - a condicional, etc.

A logica bivalente (que considera uma proposicio verdadeira ou falsa) admite quatro casos

possiveis nas tabelas de verdade, conforme a operaeao efectuada com as ProPosie6es

moleculares.

l. Em que condig6es a negaqio de uma proposiceo 6 verdadeiral Justifica.

2. Admitindo que (p) 6 verdadeira, diz em que condig6es <P A q) Pode ser falsa.

3. Em que condi!5es 6 falsa a disiuneao?

4. Em que condis6es 6 falsa a negacao de uma proposicao? Justifica a tua resPosta.

5. Simboliza a proposicao: (Os I'lambas ireo ao mundial de futebol se e s6 se tiverem uma boa

prestaeeo em todas as partidas.)

6. Atenta ainda na proposiqro seguinte: (Se Deus existe, entio o mal nao existe e a vida tem

sentido.>

6.1 Simboliza a proposicao e a frase na lintuagem da l68ica ProPosicional.

6.2 Constr6i uma tabela de verdade.

Z Em que condic6es 6 v€rdadeira a disjung6o?

vo v (t) vo
vo F (o) F (0)

F (0) vo F (0)

F (0) F (0) v (t)



Parte I

Assinala apenas a hip6tese correcta para cada

um dos casos seguintes.

l. Um juizo 6, geralmente, constituido por...
a) quantificador, sujeito, predicado.

b) quantiflcador, sujeito, c6pula e predicado.

c) suieito, predicado e c6pula.

d) quantificador, sujeito e predicado.

2. Em termos quantitativos, as proposiq6es que

se referem a um s6 individuo. como em
(S6cra(es e morLrl", ciass,ficam-se em.

a) singulares.

b) particulares.

c) universais.

d) relativas.

3. As proposie6es particulares seo aquelas

.ujo...
a) predicado se refere a um unico individuo.

b) predi(adose referei.rrra parce da e,ftersao

do sujeito.

sujeito se aplica a toda a extensio do
predicado.

sujeito se aplica a uma parte do predi-

c) diferem tanto na quantidade como na

qualidade.

d) tendo a mesma quantidade, diferem na

qualidade.

6. A leidas proporg6es subalternas diz que...
a) a verdade da universrl n;o deiermina

a verdade da particular-

b) a verdade da particular implica a yerdade

da universal.

c) a falsidade da universal implica a falsidade

da particular.

d) a falsidade da particular exige a falsidade

da universal.

Z Qualdas alineas seguintes exprime correcta-
mente a conversao por limitae;o?

a) Todos os mares fazem ondas./Algumas

ondas fazem os mares.

b) Nenhum pintassilgo 6 aranha./Alguma
aranha neo 6 pintassiJgo.

c) Osverdadeiros homens lutam at6 morrer/
/Quem luta are norrer e um vercade,ro

d) IYanguele rouba patos./Certo ladrao de

patos 6 Manguele.

8. A proposieao resultante de<Algum mogam-

bicano nio come lentilha$ 6...
a) Alguma nao lentilha 6 comida de

mocambicano-

b) AlSum nio mo(ambicano nao come n;o

() AlSuem que rio come lenuihas nao e nio
moqambicano.

d) Algum consum,dor de,enLilhas e nio
moeambicano.

c)

4. As inferencias mediaras classificam-se em...
a) anal6gicas, indutivas e dedutivas.

b) anal6gicas, silogismos e converseo.

c) analogia, oposilao e dedueeo.

d) deduCSo, acidente e analoSia.

5. As proposig6es contradit6rias seo aquelas

que...

a) sendoambas parriculares, diferem naquali-

dade.

b) sendo ambas universais, diferem na

qualidade.
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9. O termo m6dio na terceira figura de um

silogismo categ6rico reSular 6 apresentada

a) ptoe-Proe.

b) proe-sub.

c) sub-proe.

d) sub-su6.

10. O raciocinio (Alguns homens seo ricos.

Ora, alguns homens sio a.tistas. Logo, os

artistas sio ricos)violaa regraque dizque.,.

a) a conclusio seSue sempre, parEe mris

fraca.

b) de duas premissas negativas nada se pode

concluir,

c) o silogismo deve ter ffas termos (maior.

menor e m6dio).

d) o termo m6dio nunca pode entrar na

conclusao.

ll. As figuras dos silogismos dependem...

a) das premissas que comp6em o siloSismo.

b) das premissas maior e a conclusao.

c) da posifeo do termo m6dio nas p.e-

missas.

d) da premissa menor e a conclusSo.

12. ldentiflca a regra referenLe as proposic6es

quefoiviolada no raciocinio seguinte: <Dado

que nenhum batriquio 6 Peixe e os Peixes

nAo sao aves, as aves neo seo batr6quios.)

a) A.onclus;o seSue sempre a parte mais

fraca.

b) De duas premissas negativas nadase pode

concluit
c) O siloSismo deve ter tres termos (maior.

menor e m6dio).

d) O termo m6dio nunca pode entrar na

concluseo.

13. A proposieao: a b 6 falsa se...

a) a e b forem verdadeiras.

b) aeb{oremfalsas.
c) a for falsa e b for verdadeira.

d) a for verdadeira e b for falsa.

14. A disjunqeo exclusiva s6 6 verdadeira se:

a) a propositSo inicial (X) e a seguinte (Y)

forem verdadeiras.

b) XeYforemfalsas.
c) X for falsa e Y verdadeira.

d) X for verdadeira e Yfalsa.

15. A proposiqeo: X Y so 6 verdaderrd se...

a) X e Y forem verdadeiras.

b) XeYforemfalsas.
c) X for falsa e Y for verdadeira.

d) X for verdadeira e Y for faisa.

Parte ll
l. Constr6i siloSismos tendo em conta os

dados seSuintes:

:) 3.'fgura.modoAAl.sendootermomaror
(se'es vivos)i o termo menor (irracio-

nais>; o termo m6dio <animai$,

b) l.'flgura, modo All, sendo o termo m6dio

(defensores da democracia) e a concluseo

<Alguns homens sao autoritirios>.

2. lndica a figura e o modo a que pertencem

os seguintes silogismos.

a) Nenhum desportista6 preguicoso. Alguns

homens seo preguigosos. Alguns homens

neo seo desportistas.

b) Todos os elefantes seo grandes. Alguns

animais s5o grandes. AlSuns animais s;o

elefantes.

c) Todo o circulo 6 redondo. Nenhl'tm

rriingulo e redondo. LoBo. nenhum triin-
gulo 6 circulo.



3.<Nenhum vizinho 6 amigo do Andre.
Alguns vizinhos n5o seo individuos atentos.

Portanto. alguns individuos atencos sao

amigos do Andr6).
3.1 Apresenta o silogismo naforma correcta,

aherandoa premissa menor e a conclusio,

3.2 Converte o siloSismo. na medida do
possivel, noutrasfiguras e modos vil;dos.

Classifica os seSuintes silogismos quanto ao

tipo e subtipo,

a) (Ou simpatizo com a vizinhan9a ou nao 8.

simpatizo com eles.

Se simpatizo com eles, habituar-se-ao

a mim e i minha casa-

Logo, corro o risco de perder a minha

privacidade.

Senao simpatizo com e,es, acuriosidade

lev6- los-a a investigar a minhavidae dirio
muitas coisas a meu respeito, Por isso,

eu corro o risco de perder a minha
privacidade.

Logo, de qualquer das formas, a minha

privacidade corre perigo.)

b) <Os africanos sio povos hospitaleiros.

Os povos hospitaleiros possuem culturas

diversas.

Os que possuem culturas diversas t6m
uma ampla no96o de familia.

Quem tem ampla noceo defamiliatem
a quem pedirajuda em tempos de car6ncia.

Portanto, os africanos tam a quem

pedir ajuda em tempos de carencia.)

lndica, lustifican do, o tipo de falacia cometida

no raciocinio seguinte: (Se ado.meceres,
chegas atrasada i escola. Cheguei atrasada

i escola, enteo, adormeci,)

6. Distintue as proposie5es simples das

complexas e reconstitui as proposig6es,

aPresentando-as na sua forma completa.
a) Mataka joSa futebol.

b) Se 4 6 par entao 6 divisivel por 2.

c) A Stella 6 humilde e obediente.
d) Esta f.io e chove.

Simboliza a proposigao: <E falso que Tales

seia 8re8o.>

Admitindo que (p V q) 6 verdadeira e

considerando (p) uma proposiCeo falsa, qual

podera ser o valor de (q)l

4.

5.
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Aoterminar esta unidade, dever6s

ser caPaz de:

relacionar a Filosofla com a Politica;

definir os conceitos de Estado,

Governo e partidos politicos;

analisara evolugao do pensamento

politico ao longo do tempo,
revendo o Pensamento Politico
nas 6pocas antiga, medieval,
moderna e contemporanea;

comPreender as {ormas dos

sistemas politicos e os retimes
politicos;

analisar a t6nese do nacionalismo

afri.an6. relacionando-o com os

movimentos de pan-africanismo

e renascimento netro.
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I Filosofia politica
.A pior Ioima de fazer politica € procurar convencer-se de que nao gosta de politica.,

.@

: ...FIC. I: A elisrencia i mplica .onvive ncia, que a

.egulada pela politica.

E comuln, na nossa sociedadc, ouYir pessoas

alirmar qrte nao gostam de politica. Serii verdadc?
O que tais pcssoas e tendem por politica?
A existencia em si mostra se estritameiltc ljgada
i pratica politica- Pr)r isso, a pior fotma de fazcr
politi.a € o individuo procurar convencer-sc de
quc Dao gosta de politica. Ja na Cr6cia aniiga,
-iriLJe'. I '.\olo ou. monop.li,,^L .r gorernai di.
de Alerr' ourd.tl, lLr dno\. rprot L Juu d\'atle\
democraticas na sua patria, no scu discurso de
celebragao da guerra do Peloponeso, enfatjzou quc
. . ud, idrde devprid ,er So\, r..rdd p.ld i'IF.ven!,ro
pessoal detodos oscidadaos e anaternatizou quern
naopartilhava dessa obrigaqao civica, porquanto <urn homem que nao participa da politica deve
ser considerado ao um cidadao tranquilo, mas um cidadao inittil [...],.

Com eltito, nao fazer politica significa rcnunciar A pr6pria vida, o que se revela, d posf?riori,
lalacioso, dadoque existe um instinto natura I de sobrevivOncia e que a exist€ncia implica, ncces,
sariamente, a convi\.oncia com os outros. A convivancia, por srla vez, tequer o estabelecimento
de regras. A politica serve para rcgular a convivoncia com os outros. Dai a conheclda expressao
aristot6lica: "Todo o homem 6 politico."

![ No96es b:isicas

2. l.l Politica e Filosofia politica

O conceito de politica
O conceito .politica" tem origem na palavra grega polis, que significa .cidade,. "politica,significa, etimoiogicamente, arte de administrar (governar) a cidade.
O termo .politica, foi usado durante saculos para designar principalmente as obras dedicadas

ao estudo das coisas que se referem ao Estado (res luhLicon Reprlblica). Aristdteles e,,ter]dia por
politica o tratado robre a natureza, fune6es e divisao do Estado e sobre as virias tormas de
governo. Pata cle, a politica 6 a arte de governar, orr seja, a ciOncia do governo.

O conceito de politica, entcndido como forma de actjvidade ou l/dj(is hutnana, esta estreita-
mente ligado ao de poder_ O poder 6 tradicionalmente entendido colno os.meios adequados
eobtenEaode qualquer vantagem" (Hobbes) ou como <conjunto dosmeiosque perlnitem alcan ear
os efeitos deseiados" (Russell).

Dado o poder ser usado, al€m do dontinio da Natureza, no doIlfnio sobre os outros honrens,
o poder 6 tamb6m definido como rrma relalao entre dois sujeitos, em que um imp6e ao outro a
5ua pr6pria vontade e thc determina o comportamento,



! Ixistcm viriar classificaloes. Optimos pela de Norbeto Bobbio, por iulgarmo! ser a mais notoria

e it1tlliente na nossa sociedade.

Ior€m, como o domilio sobre os homens nao a um fim em sj mesmo, mas un] meiopara obter

vantagens ou ot cfeitos desejados, o podel pode ser d€finido como a Posse dos mcios (principal_

mcnte, odominio sobrc os outros e sobre a Natuleza) que permitem a lca nqa r justamente vantagcm

sobre qualquer elemento ou os efeitos desejados-

Segundo Norberto Bobbio, existcm trCs formas de poder: poder econ(nnico, poder ideol6sico

e poder politico'.

O poder econ6mico - assenta na possc de bens, levando aqueles que nao os lern a manterum

certo c(rrDportamento.

O poder ideol6gico - baseia se na influCncia que os dctentores do poder exercem sobre os

demai\, determinando lhes o conlpotament() (sacerdotes, pastorcs, lideres).

O poder politico - urna das formas dc exercicio deste tipo de poder 6 a forqa. Enquanto as

outra! formas de poder sio exercidas por Persuasao, qr.1er atrlvis das limitaldes econdmicd\,

quer atrav6s do discurso, o poder politico € exercido tamb6m pela coerqio. Os cidadios s5o

obrigados a obedecer pclo uso da forqa. AliJ\. toLlos o5 Srupu\ \oLrais tenl lorqa, por6m nao t6m

o poder cle a usar- Por conseguintc, o poder politico 6 o iulico que pode exelc6-la sobre os outros

Assim, a sua caracteristica fundamentalnao 6 slmplesmente a posse da Iorla, rnas a exclusividade

do uso da mesma em rclacao a totalidadc dos grupos que actualn num determinado contcxto

social. Por outras palavra5, o poder politlco € a taculdade que um Povo possui de, por autoridade

pr6pria, instituir 6rgaos que exergam a governaqao de um territ6rio e nele criem c inrponham

normas juridicas, dispondo dos necess6rios mcios de coacla().

A poiitica, enquanto necessidade humana, tem uma Ilnalidade: dlscernir os fins !(,Liai\ con\r_

deraLlos priorit6rios para a sociedade, Se um pais, por exemplo, cstivel a ser invadido por outro,

a prioridadc serd deiender a pitriai se um pais estivcr em paz, serii o bem-eltar dos .idadaos a

sua prioridade. Portanto, a politica nao tcm un1 f,m lixo; ela I condicio]rada pelas circunstancias

Ci6ncia politica

A politica 6 uma 6rea de investigaqao e tem uma pl6pria disciplina que a investiga a cidnciir

politica. Resta'nos agora saber o que signiflca ciencia Politica. A cialcia politica.onriste nor

estudos qlre sercaliTam sobrea a 6lisepolitica. tsobbio entende_a como "teltativa s que vern sendo

feitas con maior ou menor succsso, rnas tendo em vista uma Sradual acumulaqao de resultados

e prcmolao do csiudo da politica como ci€ncia empirjca rigorosamente coopreendi(lr>

! o estudo cienlifico do facto politico, isto a, consiste no estudo dc todo o facto social relacio_

nado com o acesso, a titularidade, o exercicio e o controlo do poder politico-

olrorque obedecem elcs? Porque obede.emos n6s? Porque obcdecem vocOs?"

i.tiennc de La Bo6tie colocou cstas questoes em 15'18, o seu l)is.urso sobft a setl)idaa wluttlf itl.
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A politica 6 uma actividade imprescindivel na vida humana.

A politica est6 ligada ao poder sobre os outros homens.

Existem virias formas de poder;de Lrma forma sint6tica, podemos diferenciar: poder econ6mico,
poder ideol6Sico e poder politico.

. A ci6ncia politica 6 o estudo sistemetico do facto politico.

Texto I

Porque a obediencia?
Corno 6 possivel que tantos homens, tantas cidades, tantas na(6es suportcm algumas

vezcs um iinico tirano que apenas tem o poder que eles lhe atribuem, que nao tem possi-

biiidade de thes causar dano, ao qual (se quisessem) podetiam tcsistir, do qual oAo poderiam
sofrer nenhum mal, se nao preflrissem sofrer tudo o que ele lhes queira infligir em vez de

o contradizerem? Coisa verdadeiramente surpreendente (e, contrido, tao comum, que antes

temos de lamcntiila do que nos espantar com cla)l Ver milhdes e milh6es dc homens
nriseravclmente subjugados e submetidos, dc cabeEa baixa, a um lugo depbriivel; e nao
porque sejam obrigados a isso, graeas a uma forea ilreversivel, rnas porque sao fascinados
e, por asslm dizer, enfeiticado\ pelo iinico nome de um, quc nio deveriam temer, ja que e

dnico, nem adorar, ja que 6 diante deles - dcsumano e cruel.
'lemos aqui a questAo mais subvcrsiva de todas, (...): espantat-se com a servidao voluntaria

6 supor que a liberdade a possilel. i tamb6m institu um corte radical com a sociedade de

liberLladc para a servidao, mas o bnttal descncontro faz com que o antes da liberdade eotre em
coiapso na postedor servidao. Adcmais, os mesmos homens que se abaixam diante do tirano
mostram o maior heroismo na guerra: 6 impossivel chamarlhes cobardes. A vontade de ter?

A reniincja a iiberdade para possuit em tranqui lidade seria concebivel, mas nao a o caso: pessoas

pobres e misereveis, povos ir[ensatos, natoes teimosas no seu mal c cegas no seu bem: \oLe5

deixam que vos tomcm (...) o mais belo e o mais claro das vossas rendas; deixam qrc pilhem
os vossos campos? que devastenl as vossas casas e que I'os despo]em dos velhos m6veis dos
vossos ancestraisl VocCs vivern dc tal modo que nada mais vos pertence J...1.

De acordo corn l.etbrt, .A fonte da dominaqao liga se ao desejo existente em cada um 1...1

de 5e identilicar com o tirano ao iazer-se senhor de um olttro".
O Um-N6s, poltanto, faz o tirano. A servidao volunti:iria .epousa numa dupla cadeia de

identificacao: a primeira, na qual a comunidadc sc reconhece no Um e aceita o scu cornando;
a iegunda, que muitiplica o comando e atrav6s da qual se collstituem grupos que exercent
o poder para ele c cm scu none. Assim, a tirania atravessa a sociedade de lado a lado.

itienne.le La Bo€rie e l-ctb.t, i. Chatel€t, Francois .r d\, Histtitids dds lLleids Politicns,

tradulao de Carlos Nelson Coutinho,lorSe Zaliar E.lilor, Rio d.Janeiro, 2000 (adaptadoJ



I O que se entende por politica?

2. Porque se diz que n;o se pode viver sem politica?

3. LA o texto (PorquA a obediancia?) e diz por que razao muitos homens obedecem a um inico
homem (o tirano).

Filosofia politica e a sua relagio com a politica

A lilosoia, ja que a sua irca de irlvestigalao nao conhece linlites, interessa-se tambam pela

politica. A Filosoia politica ocupa se dos prcblcrnas relacionados com a oriSem do lstado, a sua

organizatao, a tua forr}la ideal, a srta funqao e o seu fim espccifico, a rutureza da aclao po]itica

eassuasrelaqdescoman1oral,arelalaoentreoLstadoeoindividuo,cnircoEsiadoealgreja
e eitre o Estado e os parlidos politicos.

[]dc notarqrea lilosof,a politica se alimentadas priticas poliiicas, ou seja, dos acontecimentos

politicos le\.ados a cabo porpoliticos e poraqueles que pensam o facto politico- I)ai a neccssidade

dc havcr frl6sofos politicos em todas as lases do dcsenvolvimento da vida da sociedade. A tittrlo
ilustrativo, tcrnos a problenldtica da origem do Estado, da sua estnrtnraqaar e da sua fornla ideal,

que veio a ribalta quanLlo guerras e revolu!6es colocaram cm qutstao ou puseram fim a lrm
Estado ou a um governo, para o substituirern por outro.

A Irilosofra procura cornpreender e esclarecer os conceitos de justi(a, be comum de Estado,

tolerancia, sociedade e ata o pr6prio conceito de politica. Por conscguinte, as deci!6es politicas

devedam ser sempre ob,eclo de apreciaqao filos6f,ca antes de serem implementadas.

O 61i)sofo politico € algu6m que analisa criticamentc a sociedade (iderltiEca aspectos positivos

e negativot e lponta loluldes filos6f,cas para os problemar identificad()t. Por estir razir,,, en1

algumas sociedades, o 6l6sofo nao f benr-vindo pelos governanles, pois € consjderado utn
perturbador da sociedade (,,paz dos imp6rio,i")- Corno exernplo, referimos S6crates, que foi
obrigado a beber cicuta (um tipo de reneno), no ano 399 a. C., \ob a acusatao de colromper a

juventude.

Seguldo Giovanni Sartorj llldo lor Bobbi(r, .a Filosofla nio 6 [---] um pensar para aplicar,

um penrar cm funeao da possibilidade de traduzir a ideia no facto,, enquanto a cianLr.L c a

teoria quereenvia a pesquisa,0 a tradueao da teoda empr6tica, a6nal um proiectar para intervir,.
1)c forma sint6ti.a, podemos dizer que a relagao existcnte entre a Filosofia politica e a politica

6 an6loSa a da atira e .ia moral, sendo que a primeira 6 uma rcflcxao sobre a segunda.

Z.1.2 ttrca polrtlca

O problema que aqui vam(x discutir prende-se com a possibilidade de aliar a 6tica d priitica

politica. Os homens estabelecem relaqa)es s()cinis que compreendem a organiza(ao do poder,

A articulaEao entrt o dcver e o poder ajuda-nos a compreender a rcla!^Ao entre () ircto moral e a

politica. Eassi[lpodenros perguntar-nos: ser:lq1re a politica age de acordo com as normas morais?

Em quase todas as sociedades parece haver urna aceitaEeo de que o politico pode comportar-se

A margem da moral; que o que nao a pcrmitido na sociedade em geral, 6, pelo menos, toleralel

lsa
-....-
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quando se trata de um politico. Norberto Bobbio afltma que <o problema das relaloes entre
moral e politica faz sentido apenas se concordarmos em considerar que cxiste uma moral e se

aceitarmos, na gelalidade, alguns preceitos que a caracterizam I...],.
Conv6m, no entanto, precisar que, quando se fala de moral em politica, nos refcrjmos a moral

social, c n:lo e rnoral indi\.iLlual, a moral que concerDe iis acE6es de um individuo e que intcr
fercm na esfera de actividade de outros individuos, e nao equela que diz respeito as acqdes de,
por exemplo, aperfeiEoamento da p16pria personalidade, independentemeite da5 consequenci,l\
que aprocura desseideal de pcrfeilaopossa ternos outros. A €tica tradicional sempre fez distinEao
entre os deveres para com os outros e os devcres para consigo mesmo. No debate sobre o prob-
lema da iroral cm politica, Ievantam-se questdes exclusivamente relacionadas com os deveres
para com os outros.

Os excertos de textos que a seguir tlansctcvemos aiudam-nos a reflcctir sobre esta questao.

. A Filosofia politica estuda os principios gerais da politicae idealizaa melhorforma do exercicio
politico em cada 6poca hist6rica, valendo-se das cir.unstancias sociopoliticas.

. A aceio politica deve basear-se em principios morais, ou melhor, na 6itica,

Texto 2

Direito, 6tica e politica econ6mica
A politica e a moral, prossegue Bobbio, <estendem-se pelo mctmo dominio comum, o da

ac(ao ou da prdr(is humana: pensa,se que diferem entre si ern virtude de um principio ou
crit6rio diverso de iustificaEao e avaliaEao das respectjvas acloes e que, por disso, o que e

obrigat6rio em moral nao se pode dizer que o seja em politica, e o que 6licito em politica
nao se pode dizer que o seia em noral; en1 suma, pode haver acaoes morais impoliticas (ou
apolitica, e aceoes politicas imorais (ou amorais),. [...] 56 h6 duas concepcoes de atica
humana e estao em p6los opostos. Uma delas 6 crjsta e humana, declara o individuo invio,
liivel, e afirma qre as regras da arihn€tica nao se devem aplicar a unidadcs humanas_
A outla parte do principio basi.o de que um alvo colectivo iustiica todos os rneios e n.ro
apenas permite mas cxige que o individuo, sob quaisquer condiqoes, se subordjne e se

sacrifique aobcm da cornunidade.-. Os embusteirose dilctantes Sernpre plocuraram associar
as duas.oncepedes na pritica, mas € impossivcl- (luern quer que arque com o poder c a
responsabilidade descobre que tem de escolher e 6 fatalmente levado para a segunda
proposiqao da alternativa. A partt do estabelecimento do cristianismo como religlao de
[,stado, conhece,se um dnico exemplo de Estado que realmentetenha seguido uma politica
crista? [m tempo dc crise (e apoliticaesti cronicamerlteem tempo de crise), os governantes
sempre pudcram in\.ocar (circuIlstancias excepcionais, que exigiammeLlidas excepcronais
de defesa. Desde a existencia de na!6es e classcs, vivem num estado permanente de auto
defesa, que os forga a adiar para outra ocasiao a apttca(ao pr,rtiL,l d. humdnisrno... percebe-se,

nesta prelecqao, a inflrancia da teoria dualista (atribuida a Maquiavel), irolando a politica
da 6tica crista e cnfatizando a impenetrabilidade dos crit6rios. --i
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l)eSte modo, avaliar se-ia a acqao polltica por medida diversa da acleo moral, sendo !lue,
para o principe, prevaleceria o critado da oportunidade. Consoante apreSoa Maquia\:el,

no famoso capitulo dezoita de O PrinciPe: "conquanto seia louvii\:elum plillcipe manter a

sua palavra e viver sem astircia ou embustes, frcquentemente a expcriencia mostra que os

principes que nao tomaram tais Principios em conta ultrapassaram em obras os que se

basearam na lealdacle.

Ao principe, pois, se the atribui a prerrogativa de derrogar o principio cIIl nome de

"circrJnstancias exccpcionais" que preaisaln de ser superadas-nocaso, a uniiicalao da ltilia
[...1". Assim, a noral e a politica representarn dois crit6rios di5tintos de avaliaqao da conduta

humana, na csfera privada ou pirblica, Numa vis:io monista, pode ne3ar_se a existCncia do

confronto, admitindo-se apenas um desses sistemas normativos reduzindo se, poi\, a

moral i poliiica ou a politica:i moral. Assim, solnente um dettes sistemas poderia ser

considerado a norma suprema da conduta humana, seja ela politica ou de outra natureza.

Numa visao dualista, lesta o problema Lle se lidar corn a antinomia [...]

Outra vertente do dualisDo consiste na distin(ao weberiana entrc 6tica de convic(;o

e 6tica de responsabilidade: "hii uma diferenqa insuperi\,'el entre o aSir sesundo a maxima

da 6tica da convicEao, que e1n termos religiosos soa assim. (l cristao age como iusto e deixa

o resultado nas maos de f)eus c o agir segundo a m:ixima da 6tica da responsabilidade pres_

supde que se rcsponda pelas consequ€ncias previsiveis das pr6prias ac(oes.

f..La ror itica como lroissio e,,in lll-dto l,rt!1..1!.11e xt et afrsionc,Ioino, 1948,p lI2),

Duciran van \'larsen Iaicna, retirado do sitt http://bdlur.sti.govbr (adaptado)

Texto 3

A filosofia e a compreensao da realidade / i.tica, politica e Filosofia da educaqao

[..,] ao mencionarmos as rela!6es estabelecldas socialmcnte pelos homens, nao podemos

deixar de verilicar que sao relaq6es que envolvenl a organizaqao do podel na sociedade.

A articulaEao entre o dever e o poder leva-nos a perccber a relaEeo entre moral e politica -
o dever estabelece-sc na p61is, numa cietenninada organizaeao social, em que se estruturam

divcrsas formas de poder-

[...] A actividade po]itica distingue-se, portanto, de algo que ocorre na eslera do natural.

A possibilidade quc tenho de exercer influancia sobre alSo da Natureza 6 fundamentalmente

distinta da minha possibilidade de exercer influoncia sobre a1gu6n, atral-6s de prinLipios

estabelecjdos socialmente. O crros realiza-se Ira instancia da p61is. f...1

Ji, em funqio de um Lleternlinado Lrem que os homens vivern cm sociedade. Trata-se,

entao, de saber que bem 6 essa, ern funqao do qual os homens se decidem a constituir rrmd

comunidade politica. E aqui se d€lineia um outro horizonte de in\estigalao, que v.ri nu

sentido de defioir esse bcm. [...]. I praticamente i]npossivel se]rarar o probiema da consti-

tuilao da comunidade politjca da determinaqao de certos filN 6ticos? que se caractcrizrm

pela busca dos ideais de jusiiqa, de felicidade, etc., sempre considelados colno um bem ao

qual todos aspiram. (Nascimento, 1984, p. 240).

Por isso, a qrestao .de que vale...?" (proposta no Lrlano da 6tica) Iel'a necessariamente

aL qucstao .para onde vai...?,, quer dizer: .quai5 5ao os 6ns? Como se articulam com os meios?'

Rios, Tcrczhlia Azer€do, iti e (:on4'atan ia, Sao Panlo, (lortez Editora,2004, pP. 15'25 (adaPtadoi



Texto 4

6ttca, Direito e politica
A Iilosofia do Direito e a lilosolia politica rio aftas profundamente ligadas a 6tica. Como

\.imos, a 6tica trata, em termos gerais, da questao de saber como viver, llra, o facto de
vlvermos em sociedade levanta a questao dc saber como a clevemos organizar. Este 6 o
objecto de estrdo da Filosofia politica. As sociedades iegem se por varias instituiq6es legais;
por isso, 6 impoata[te saber como sc justil]cam essas institui!6es e compiecnder a relaeao
entre as leis ea moral. F.stas sao quest6es da Filosotia do Diteib. Assim, nestas tt6s disciplinas
discutem-se problemas, relacionados entre si, acerca do modo como a sociedade deve estar
organizada e sobte o quc caracteriza urna sociedade justa. O poder para fazel leis e a autori-
dadc para rlsar a forga traduzem-se na aclio do governo c das policias, bem como nas
decis6es dos tribunais e de outras instituiq6es politicas.

Assim, mesrno as pessoas adultas e aut6nomas estao sujeitas is leis dos loliticos, .ts
sentenlas dos juizes e a autoridade das for!-as policiais. euer queiram, quer nao, as pessoas
sao obrigadas a obedecer e, caso nao o faqam, podem ser julgadas e castigadas.

Deste modo, mesmo que seiamos adultos, a aossa vida 6largamente condicionada e
controlada por decis6es de pessoas que muitas vezes nem sequer conhecemos. Serd lsso
aceitAvel? O que justiflca qrre as decis6es dos outros interfiram nas nossas vidas, se e que
ha justiflcaq:io para isso? As coisas terao mesmo dc ser assim? porque?

Este 6 o problerna da justiflcaeao do lstado. podemos formu]j 1(r na scguinte pergunta:
o que legitima a autoridade do Estado?

iLico, Dnlna e polititi s.d., st. Adaprado cl€

hl|p://ws]h'.didacricaeditora.pr/ar1e dc pensarac.ratoycap ulol 1.pdf

l.lndi.a o objecro de escudo d, Filosofla polrrica?

2. Relacjona criticamente a relaqeo entre 6tica e politjca feitas por Farena e Rios (textos 2 e 3).

3. Por que motivo a actividade politica se deve aliar i 6tica, na vis;o de Terezinha Rios (texto 3)l

4. Retira do texto 4 trechos que definam a Filosofla poJitica.

2.1.3 Estado/Naqao

Dado que a politica implica poder e estc a exercido numa determinada sociedacle ou Estado,
com toda a slra complexidade, pois compreende tamb6m os conccitos de governo, e imperiosa
a an6lise deste e dos conceitos de socjedade e dc Estado i5 referidos.

Sociedade

Estado dos homen! ou dos animais que !,ivem sob a acgio de leis comuns; reuniAo de pessoas
unidas pela mesma origem e pelas mesmas ieis.

6l



Organismo politico+{inistrativo que ocuPa um telrit6rio determinado;6 dirisido por unl
goierno proprro e Co[fi]t{riisL tumo pessoa ,uridica de direito pilblico, intemacionalmente

reconhecida. O sslaEh'.ii cijiil'para"el a unl pai ou a uma mae que tem filhos: a sua funqao 6

cuidar dos filhos. qs:Jilhis, flrseuiurno, der,'em obediencia ao pai c:i mac- O Estado 6 o coniunto

de todos os eleme&los.l4ire.erivolvcm uma sociedade organizada: popula(ao, territa)rio, poder

fstado

soberano, a16m rlcr,r€tonhecimento jnternacioial como tal- O poder soberano 6 a autonomia,

o direito exclusivo que o Estado tem sobre si mesmo. Este poder 6 exerci(k) pelos representantes

do Lstado.

Governo
Acqao de.lirigirum Estadoi 6 o coniunt; de pessoas quc det6m carSos oiciais e exerc.m autori-

dade em nome r1o LstaLlo e que the foi conlcriLla pelo povo, no caso conrum da democracia2.

covernante € qualquer luncionAdo p(blico que assu e calsos de direcEao, quc dirige uma

instituiqao pLiblica. Os governantes sao (ou deveriam ser) os servidoles do povo A palavra

nministro,, por exemplo, prov6 do latin rnirister c significa "escravon

Naedo

Este conceito 6, muitas l:ezes, associado ao de Esiado, A naq:io 6 a comunidade natural de

homensque, rcunidos num mcsmo tellit6rio, possuem cIIl comuln a oriSern, oscostumes ealingua

e estao conscientes desses factos. Tal dcfiniqao, que sintetiza o consenso da maioria dos especia_

li5tas, enSloba os elernentos essenciais para a constitui(ao da naciorralidadc: tradiqeo e cultura

comuns, orige e raea (factorcs objectivot e a cons.i6[cia do grLtpo humano de que cstes

elementos comunitirios estao presentcs (factor subiectivo).

Refleciindo sobre esta defiri!ao e fazertdo ulna letrospectiva hist(irica, verificamos qr.re a maior

parte dos Estados modernos se constituiu em naE6es, na medida eln que os povos se foranl

unindo e adquirindo se[timentor dc petenqa de uma mesma nacao - como Franla, ltAlia c

Moqambique, que sio Estados formados por varios povos e culturas c que formam hoje uma

mcsma na!ao,

Constituiqao
Um outro coDceito neces\iirio para r.1ma abordagem politica 6 a ConstituiEao. A ConsiituieAo

6 a estrutura dc uma comunidade politica organizada, a ordcrn necess:ida que deriva da desis_

na(io de um podcr soberano e dos 6rgaos que o exercerr. I)ito dc fbrma mais slmples, a

Constitlriqao 6 o conjunto dc leis b6sicas que regulam o relacionamento de todot os elenrentos

perlencentcs a um mesmo Estado (individuos, instituiEoes, relaqoes de poder, etc.). As olrtras

Ieis particulares sao claboradas de acordo com a Constitui(ao, que 6 a lei_mae. Pol isso, mesmo

os Estados absolutistas dos€culo XVIII e os totalitarittas do seculo XX tiverarn uma Constituigao.

Iortanto, a Constituiqao tem a funEao dc traear os principios idcol6gicos da organizalao interna

(do Estado).

2 Ot governos mudam, Inas o Estado mant€m-sc o nresmo.



A mrdanEa da Constituilio implica a mudanqa do tipo de [stado; a Constiiuitao de 1990,

,or exemplo, converte o Estado mocambicano num Lstado Democriitico, por abrira possibilidade
de participalao politica atravas clo voto, da liberdade de reuniao e dc associatao e da forrnatao
de partidos politicos, entre v6rias outras alteraC6es.

. O Estado 6 dirigido pelos governantes (no caso de Moqambique, e dos paises democriticos,
estes sao escolhidos pelo povo).

. O governo 6 exercido de acordo com a Constituicao desse Estado,

L Que relaeio existe entre Filosofla e politica?

2.Oque6oEstadoequal 6 a sua funeeo?

3. Define os seguintes conceitos: Estadot Naeao;
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Texto 5

Populaqao, nae6o e povo
Em geral, os autores costtmarn indicar corno primeiro elemento do l.lstado a populalao

ou a Naeao- Preferimos a palavra (povo, e vamor dizer porque,

O termo populalao tem um signiilcado econ6mico, que correspo de ao sentido vulgar,
e que abrange o conjurrto dc pessoas residentes num territ6rio, qucr se trate de na(lorui\,
quer de estrangciros. Ora, o elenento humano do Estado a constituido pelos que a clc estao

ligados pelo vinculo juridico que hoje chamamos nacionalidade.

Quanto a palavra Nalao o s€u sentido ainda 6 lllais equivoco. Que 6 a Naqao? E umJ
comunidade dc basc cultural. Pertencem :l mesrna rraEao todos quantos nascem num certo
ambionte cultural feito de tradiq6es e costurnes, geralmente expresso numa liltgua comum,
aciualizado numid€ntico conceito davida e dinamizado pelas mesmas asp irac6es de futuro
e osmesmos iLleais colectivos. F.mbora a Nalao tenda a serum Esta.lo, nao hdnecessa amente
coincidancia entre Naeao e Lstado:ha Na!^6es que ainda nao sao Estados (pela sna pequenez,
por exetnplo) ou que estao repariidas por varios Lstados, e Estados quc nao correspondem
a Na(des (...). E quc, cm muilos casos, em vez de ser a Nagio que de orige ao Esiado, 6 o

Estado que, depois de fundado, vai pelo corrvivio dos individuos e pela uddade de governo
criando a comuflidade nacionali a o que se passar por exemp]ol nos Estados llnidos da

Am€rica. [...]
Cactano, Mar(elo, Marrdl L|( Ci?ncid Paliri.d . Dneib (rrrnih/.iordl, Tono I, Almedina, Coidrbra, 1996,

S 9I, p. 122 s.



2.1,4 Participagio politica dos cidad6os

A necessiclade da participacao dos

cidadaos nos assuntos politicos foi consi

derada imprescindivel porP6ricles, co lo
vimos na introdulao da unidade. Como

igualmcnte apontimos, a questao da

politica nao I opcional, mas uma neces_

sidadeque se imp6e aoHomem, enquanto

membro de uma comunidade organizada

que se reSe por leis comLrns e assenta eln

principios €ticos valorizados pelos seus

membros.

NoentenderdePasquino, (particip:IeAo

politica 6oconjuntode actos ede atitudes

que aspilam a influenciar de forma nlais

ou menos directa e mais ou rnenos legal as decis6et dos detentorcs do poder no sistema politico

oucm organizae6es politicas particr.llares, bcm como a Pr6pI ia escolh a daqueles, corn o prop6sito

de rnanter ou modificar a estrutura (e, consequentemente, os valore!) do sistema de intercsses

dominante,.
Se o problema politico diz respeito a toda a sociedade, o cidadao que compde a locieilade tem

de participar nela como a18o que the diz respeito.

A vida social € condicionada sobrcmaneira pela politica. O direito de estudar, por exemplo,

estA poLticamente autorjzado e lesalmentc Iundamentado na Constituilao da Repliblica. Ora,

se a nossa forma.le agir 6 reSuiada por leis c estas sao operacionalizadas por outros 6rgaos,

6 nossa obrigaEao ettabelecer uma relaqao constante com tais 6rgaos do L5tado, participando

nos eventos de interesse do Estado e contribuindo com ideias Do que se refere as decisdes J serem

toma{las para o bom funcionamento do l:_.Stado. por exemplo, particiPandonos debates pfb]icos,

exercendo o direito de voto, dando a nossa opiniao sobre alSum probiema que perturba a socie_

dade, etc. AliAs,Jurgen Habermas (fil6sofo alemao corrtemporanco) afirma que o cspaco ptiblico

€ o lugar onde os cidadaos discutem ideias, pala o bom funcionanlento da sua sociedadc.

Em Mocambique, a participagao dos cidada:os na Sovemaqao local 6 rcgulada pela t.ei

n.'8/2003 dc 19 de Maio, a Lei dos Orgios Locais do Estado (I.OLE).

Outra forma dc participaEao politica € a forma(eo e participalao civica atravds de partidos

politicos. O partido politico consiste num agrupamento de individuot unidos por ideias

e actividades comuns, com vista aconscculao de certos f,ns politicos ou e eleiqao dc full(ronarios

para o Estado, quer se trate dc 6rgaos para o GoverDo ccntral ou para as attarquias io.oir.

A politica existe porque hd difercnQas entre os seres humanos e entre ()5 grupos de serel

hunranos (sexo, idade, condiqao fisica e psiquica, raga, nacionalidade, Iingua, costumes, cultrrra,

religiao) e porquetamb6m harelaE6es qLre transfolmam cliferen!as em separaq6es. Istas re]ag6es

sao relatoes de podet as quais imp6em cisoes entrc individuos: ricos e pobres, sebios e ignorante5,

fortes e fracos. Estas separaE6es implicam conflitos e a existencia destcs postula a politica como

iirstrumento de remissao do contlito, ou seja, hA politica onde hd conflitos sociais e, como 6 do

conhecimento geral, nao hA sociedades tcm conllibs.

:....FIC.2: o acto de totar € o prnidpio bisi.o da Democr,rcia

c da constituilao do Istado d.mocriitico.



Em sintese, a politica 6 o instrumento de solulao dos problernas humanos (quer sejam politicos,
rocjais, educacionais, laborais, econ(nnicos, etc.).

Eleito C Dirige

Em regimes democraticos, os partidos politicos sobcm ao poder atra!6s de elei!6es. EleiEao 6
a escolha, po1 meio de sufr6gios ou votos, de pessoas para ocupar um cargo ou desempenhar
.ertas funq6cs. Na eleilao, o povo escolhe o programa do partido que acha quc resolver6 mclhor
os problemas do seu grupo social

O partido elcito adquire o poder de implementaro seu progr a rna .le governo (que correspondo
aos objectivos ou ilns do partido), legitimado pelo voto do povo.

No nosso pais, existc um gulao que regulamenta a participagao e consulta comuniteria na
planifica(ao distrital, com os seguintes objecti\,os:
. prolidenciar orientaq6cs metodol6gicas para a organizalAo e o funcionameuto dos conseLhos

consultivos locais no ambito L1a planiEcaqao distrital participativa;
. dotar os seus utentes com alguns conceitos bisicos relativos ao processo Lte participalAo

e consulta comunit6ria na plalihcaqao distrital;
. oferecer <ferramentas, para a harmonizaeao das mctodologias e os procedime tos dos \.erios

actores/agerrtc5 envolvidos na planiicaqao pariicipativa;
. suSerir um padrAo minimo para a estmturaEao da participaEao da sociedade civil na planifi-

cagAo distrital e a srla representa(io nos conselhos consuitivos.

A politica 6 um mecanismo de resolucio de conflitos (testao de relae6es).
A politica exerce-se numa sociedade organizada e estruturada.
ParticipaCio politica 6 o acto de influenciaro poder poiitico. O cidadao, ao participar da esfera
poliiica, toma parte nas decis6es que dizem respeito i sua vida quotidiana.
Eleigao 6 a escolha, por meio de sufr6gio ou votos, de pessoas para ocupar um car8o ou
desempenhar cerras fune6es.

O partido eleitoadquire o poder de implemenEar o seuprotrama degoverno (que corresponde
aos obiectivos ou fins do partido), legitimado pelo voto do povo.

2.1.5 Direitos humanos e justiga social

(Js direitos humanos sao o conjunto de principios cssenciais a exist€ncia humana condigna,
qrre apeiam a um reconhecimento mituo entre homens, enquant() seres de dircito.

Trata-se de um conirnto de regras ou normas de relacionarnento entre os individuos, vjsando
um tratamento mituo digno, isto 6, respeitando-o como homem com direitos inaLieniiveis
direito a vida, invioiabilidade fisica e psicol6gica, entre outros.
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: .. IIG .1:r\ vloLalio dos direitos hu anos .onstit!i uni .rimc grave e puni\el univc.salm.nle

A Declaraqi{) Urrirersal dos l)ircitos Ilumanos i)j adoptada pela ON[J a 10 Lle Dezembro de

19,18. Esboqada princiJ)almente por John Peters HLlmphrcy, do Canadd, mas tambarn com a

ajuda de viirias pessoas de toLlo o Inundo LUA, lranqa, China, l.ibano, entre oritros , delineia

os direitos human()i brsicos,

Abalados pela barb,lrie rccelrte e com entci() all'aollstruir um lundo assente em rovos alj ccrccs

ideol6gicos, os diriseotes .las naqdes que ernelgira cotno potancias no peliodo po\ iiuerra
Iiderados pela LIRSS e pelos [UA, estabeleceram na Confer€ncia de Yaha, na Rilssia, em 19!15, as

bases dc uma futura.paz,, defrnlndo areas de influencia das pot€ncias e criando uma,ngJrri_

za(ao muliilateral que promovcsse nesociaedes sobre conflitos irltelnacionais, coln o obiectivo

dc e\.itar guerras, Proirovet a pa7 e a aienrocracla e loltalecer os direitos humanos.

F,mbora nao seia um Llocumento que reprcscnte obrigatoricdade lega1, seNiu como b.l5c para

os dois tratados:iobre dlreitos humanosda ONU, estcs, sim, comforla legal: () Iratado llrternacional

dos Direitos Civis e l)(riticos e o Tratado I ntcrnacional dos llircitos Econ6micos, Sociait c Cultr.rrais.

Continuaa ser a mplame n te citado p(]1 acad6m icot, aLlvo8adose cortcs corstitucionais. Ispecialistas

em direito inter acional discutem co1[ frequoncia quais dos seus artisos rcpresentam o direito

intcrnacional usual.

A Arscmbleia-Geral proclama a presen(e l)eclarac:io UnjYersal alos Direitos HLlmano5 lornu u

idcal comum a \cr atingido por todos ars povos e todas as naq6es, coln o objectivo de qlre cada

indiviLluo e cada 6rgio da sociedade, tendo sc[4)re e]D mente etta Declara!'Ao, se esfbrce, atravis

Llo ensiDo e da cducaceo, por pr'(nnoger o respeito dcsses direitos e liberLladcs c por assegurar o

seu reconheclDento c a sua observancia universal e efectiva, pela adoplao de medidas progres-

sivas de callcter nacional e intcriacional, tartto cntre os povo5 dos Pl6prios Estados Membros

corno entre os po\'os alos territ6rios sd) sua iurisdieao.
Irr httpJ/pL.wikiPed1a.or8/,!iki/l)..1ara!ro U.iv.6al .Los Direitos II!mdtros (adal)ta.Lol



Justiga social

O conceito de justi(a social, cada vez mais divulgado, ajnda
. pouco claro, pois a sua definilao depende da conccpcao
rolitico-econ6mica Lle cada autor, Tbdavia, sabe se que estii
, inculado ao coilccito dc bern coDrurn. o que a o bem comum?
Qual a o crit6rio justo para a distribuigao do bem comum? Ou
rlelhor, o escopo do bern cornum a este ser distribuido? UrD
raonomista poderia resJDndera estas qucrt6es, que tem que ver
.om o patrim6nio do ltstado. A no!-ao econ6mica de justiea
!ocial 6 a rnais difllndida: distrjbui(ao iusta do rendiment.r ou
:iqueza, de acordo com as necessidadas e a capacidade das
Jessoas; aunlento do nivel de rendim€ntos das massas (salArio
nlinimo); diminuicao das assirnetrias entt.e as classc\ sociais,
alc- Im economia, medc se a distribuieAo da riquezir atra\,6s da
aurva de Lorenz e do coeficiente de Ginl.

1 iustiEa social preconiza a criaEao dc con.iiE6es razoiveis
Dara a existoncia hurnana, dai a sua IelaeAo estreita com os
,lireitos hurnanos. OnLle nAo se rcspeital11 os direitos humafi)s
rao h6 justiqa social, por sua vez, onde nao ha iustiqa social nao

!... I,lC. s: A lusrrla e um dlreuo
lu.damcnral de todos os povos

hii respeitopclos direitos humanos. os Lrireitos hurna[os c a justi!a sociai devem servistoi como
, nd,,\ !td1]eje\.

Joh[ Rawls, na obra Una Teotiu Lle lt6tirt1, afrtrna que (justica 6 a primeira \,irtlide das insti-
iuitdes sociais [...1. Por mais cticazes e bem organizadas que sejam as institui(6es e as ]eis, devcm
ier reformadas ou abolidas se foren iniustas,. Defende ainda que a liberdade individual deve
\er preservada a nao deve haver quaisquer restrirdes a esta .luan.lo esti:i em causa o bcneficjo de
outras pessoas, nem quc seia em pequclas propor!6es_ Alias, 6 nisto tambam que corsistc a
iusti!a social a inviolabilidade da pessoa humana.

o objecto da iustiqa sociar, entendida co,n) equidadc, diz respeito :i <est.utura de base,,
nomeadamente a cofftituiq:io, as principais estruturas econ6micas e a maneira como estas
represcntam os direitos e os deveres fundarnentais e determjna a rcpartjqao dos beneficios
a\traidos cla cooperagao sociai.

. .IIG. 6:A irsrila sociai diz ranbdm respfjto i segurarrca dc rodos os cidadios.



. Os direitos humanos sao o coniunto de PrinciPios essenciais i existencia humana condigna'

os

Texto 6

Direitos do llornem
Do ponto dc vista te6rico, lcmplc defe'di - e continuo a defender' fortalecido por novos

argumentm - que os <lileitos clo Honlenl, por mais fundamentait que sejam' sAo direitos

hiit6ricos, ou seja, nascidos em ccrtas circunstancias, caracterizadas por lutas em def'<' de

]rovasliberdadescotravelhospodele!,ena'cidosdernodogladua],naotodosdeumavez
enemdeumavezpoltodas.oproblemasobreoqual,aoquepalecelos6l6sofossao
con\,ocados a dar seu parecer - do fundamento, at6 mesmo do fundamento absoluto' irre

sistivel, inqrrestionavel, dos direitos 
'lo 

Homern,6u problema mal formr'llado:a liberdade

religiosa 6 um efeito das guerras de relisiao; as Iiberdades civis' da luta dos parlamentos

cr,n.tra.,s sobera,,os at)Solutos; a ]iberdade po]itica e as liberdades s()ciais, do nasci]ncnto,

crescimentoe amadurecimento do movimenlo dos trabalhadores assalariados' doscamponcses

com pouca ou ncnhurDa tcrra, aios Pobres que exiScm clos poderes p(lblicos nao s6 o reco_

nhcclmentoclalibeldadepessoaledaslilrerdaclesoegativaS,mastanlb6maproteccaodo
trabalho contra o desemprego, os prime iros ludim entos 

'ie 
in strulao contla o analfabetismo'

,lepoi\nd\\;\lenLrdprrJJin\.rr;de,/'d\el'i(alooa'Fld\'rreLrnlerro\qLco\ri'ororoprie_
tirios podiam satisfazer por si mesmos Ao lado dos direitos sociais' que foram chamados

direitos de segunda geraqao, cmergiram iloie os chamados direitos de tercelra geraqao' que

constituem r.1n1a categoria, para dizcr a vcrdade, ainda excessivamente hcterog[ ea c vaga'

o que nos jmpedc de compreenclcr do que cfecti\:amcnte se trata' O mais importante deles

6o leivindic;rrto pelos movimcntos ecol6glcos: o dileito de viver num ambiente nao poluido'

NfasiA se irplesentarn ovas ex igenci as quc s6 pode riam cham ar_se direitos de quaJta J{tra\ au

referentes aosefeitos cada vez mais traulnaticos da pesqu isa biol6gica' que pelmltlra manrpu-

laeoes do patri 6nio Sen6tico de cada in{lividuo' Quais sao os Umites dcssa possivel (e cada

vez mais certa ro futuro) manipulaE o? Mais llma prova' se isso ainda losse recessalio' de

que os direitos nao rascem todos de rlma vez Nascem quando devcm ou podem nascer'

Nusa"a .1aru,,,lo ," ,"rifica um au ento do poder do homcln sobre o homem qrre acom_

panha iD;\,itavclnente o progresso t6cnico, isto €, o pr()gresso da capacidade de o homem

iominat a Natureza e os outlos homens ou quando se criam novas ameaqas aL liherdade

.loindividuootlsepelmitemnovoslelll6diosparaassuaslndiS.ncias:ameaqasques.io
enflentadasatrav6sd€demandasde]imitag6esdopodererenl.diosqueSaoprovidenciados
atrav6s Lla exig€ncia de que o mesmo poder intervenha dc modo protector' As primeiras

corresponde0os djreitos de liberdacie, ouum nao agirtlo Lstado e aos segundos' os direitos

sociais, ou unra acqao positiva do Lstado' Emlrora as exig€ncias de direitos possam cstar

que apelam a um reconhecimento mutuo entre homens enquanto seres de direito'

i jrr,iq,.o.i"t esta litada aos direitos humanos e drz respeito a iSualdade entre to'l6s

cidadeos e ao direito da cada um ser resPeitado nos seus direitos'



disposta s cronologicamente em diversas fases ou gera!6es, as suasespicies sao sempre - com
rehqAo aos poderes constituidos apenas duas: ou impedir os maleficios de tais podcres

ou obter os seus beneficios. Nos direitos de terceira e de quarta geraQdes, podem existir
direitos tanto de uma quanto de outra esp6cie. Num dos ensaios, .Direitos do homem e

sociedade,, destaco particularmente a proliferaqao, obstaculizada por alguns, das exigencia\
de novos conhecimentos e de novas protecE6es na passagem da consideraEao do homem
abstractopala aquelado homem nas suas diversasfases de vida e nos seus diversos estAgios.

Os direitos de terceira geralao, como o de viver num ambiente nao poluido, nao poderiam
tersido sequer imaSinados quando foram propostos os de segunda gelaqao, do mesmomodo
que estes iltimos (por exemplo, o direito e instruEao ou i assistencia).

Bobbio, Norberto,,4 rra dus D,rc,tor. Tirado do site httpr//www.,lshared.com/get/949sHot,h/A ltRA

DOS DlRll rOS - NORBLRTO.html.

2.1.6 Estado de Direito e suas fung6es

O conceito de Estado de Direito 6 aplicdvel aos Estados ondc os membros dessa sociedade estao
todos submetidos a mesma lei, ou seja, onde a lei prevalece sobre todos os individuos. Num
Estado de Direito, hA respeito pela hierarquia das normas, separaqao de podefts e, por conse,
quencia, pelos direitos fundamentais.

Uma das Sarantias do Estado de Dircito 6 a divisao de poderes, pois permite que haia legis-
ladores para aprovar as leis, executores para as aplicar e juristas que possam julgar todos aquelcs
que nao agircm em conformidade com a lei. Dc forma directa e clara, no Estado de l)ireito
ningu6m estA acima da lei; a lei rcina sobre todos os individuos.

Fung6es do Estado

A nossa rclaeao com o Estado 6 aneloga e dos pais com os seus filhos e vice,ve$a. (J Estado

tem o dever de cuidar dos cidadaos que o comp6em. Os individuos perte[centes a um Estado
tCm tambEm obrigaedes para com o Estado, tal como acontece na relaE:io entre pais e filhos.
Uma boa familia 6 aquela em que os pais prestam os cuidados nec€s\arios aos fllhos e aqueles

cumprem com as orientaEoes dos pais de umn forma critica.
As funE6es doEstado podern seranalisadas a partir de duas perspectivas fundamentais: funq6cs

juridicas e funEdes nao juridicas. Por sua vez, esta classilicaqao subdivide-se cm duas ereas,

respectivamente, criaeAo do direito c funqao executiva; funlao politica c funtao t6cnica.
De um modo geral, sao consideradas trCs as fun!6es do Estado:

. seguranla;

. justiga;

. bem-estar.

Estas funE6es sAo operacionalizadas no seio de uma das 6reas das fun!6cs de Estado apresen-
tadas na pegina seguinte.



Cdaeao

do Direito -
legislaqao

Funqoes

juridicas

Exemploi

Lei do trabalho - Lei n.'2312002
de 1 de Agosto

Funq6es nao
juridicas

Iunlao politica
escolha de meios

para obtenqao do

bem comum

IrunCao t6cnica
produEao de bens e

prestaqao de ser\,i(os

IunEAo executiva

aplicaeao das normas
pelo governo

Exemplo:

O Minist€rio do Trabaiho, ao obdgar

a observancia daquela lei, esta

a desempenhar a furrE o executiva

Lxemplo:

A alocagao dc 7 milh6es aos distritos
para o iinanciamento dc iniciativas

locais para o desenvolvimento dos

meslnos

Exemplo:

Rev;slo dos aurrarld do Ensino

Secunderio Ceral e da Universidade

Eduardo \Iondlane

FIG. 7: ]\s iu.ldcs.lo tstrdo.

Estado de Direito 6 aquele em que o poder 6 exercido em observancia da lei.

O Estado tem a funeio de velar pela seSuranea, iustiga e bem_estar dos cidadios.

Texto 7

Estado de Direito, o que 6?

O t6pico fEstado Llc Direitol apenas comelou a ser utlllzado a pariir dc firais do saculo XIX,

nomcadamente pelo impulso do prolessor de Orford A. \i-. Di(eir (1835 19221, na olDa

1nt\)iuLtiotl to tlt(, Shllt ofthe Ld.r ol llLe Cat$titlrtior, l:te 1885, seldo por ele deinjdo como

tlbscn(e of dtbitrut,/ pawat on thc Part ofSovetnncnt.

Ai considera que r/,? n/lr o/ l/ ' 6 o prin.ipio fundameotal da constituiqio britanica,

distinguindo-o do conceito francCs dc icgali.lade, desenv( )lv ido Pelo direito administrativo,

c do lls.rtufrdt alema() do! finais do sdculo xlx.
Llma das pdmeiras consecluancias do prlncipio esti na ausCncia do poder arbitrSrro, ou

discricionerio, marcado pelo capricho, por parte do.{rvlrrrrert. C()m cfeito, tal prln.iplo
imp6e, por um lado, a \upreinacia absoluta, ou a predonlinancia, da lei regular, cntcndida

como o opotto do poder afbitririo, c, por outro, a iSualdadc pcra[te a ]ei, olr a suielqao de



todas as classes e lei ordiniiria, sem privil6gio para os pr6pri()5 funcion6rios ou agentes do
f.stado.

Por Liltimo, a f6rmula explessa o facto de, nos dominios da constituitao britalica, tle
l.twoftheconstitutio,naoscrafonte,rnasantesaconsequinciadosdireitosdosindividuos,
como a liberdade pessoal, a liberdade de discussio ou o direito de reuniao em piblico.

[...] ne tudo o que se pode 6licito e quem laz tudo o que podc csu muito perto dc fazer
o que nao deve. Isto a/ o Estado de Direito mergrlha bem fundo na hist6ria da liberdade.

[...] o detentor do poder 6 apenas u seit,idor', um ohcial, um sen/rs rririrferidlis, umescravo
do fim para que the foi conferido o mesmo poder, pelo que, qrcm abusa do poder, co(11)

quem abusa do dileito, dcixa de ter poder e deixa dc tcr clireito, porque o Estado de Direito
visorl reconciliar n Politica e o direito, onde, no dizer de mestre Cabral de Moncada,
o dircito tem de passar a seNir ulna politica, mas onde, por outro lado, a politica tem
de ser limitada pelo direito. Porque o Estado de Direito 6 aquele ondc o poder nao sd
te r o seu fundamento no direito, como tamb6Dr esta, externa e intcr[ainente, linitado
pelo rncsmo direito.[...] Voltando a glosar Fernando Pcssoa, erl s6 posso admitir que o
E\tado esta acima do cidadAo se, antes, considcrar que o Homen estA acima do Lstado.

I n hlQ://topicospotiticos.blogspot.(om/200.1/10/esrado de,d i rc ito-o qxe.html (adaptado)

l. Explica por palavras tuas a funEio do Estado.

2. Define o Estado de Direito, inspirando-te no texto (Estado de direiro, o que 6?>.

@ A Filosofia politica na Hist6ria

2.2.1 A Filosofia politica na Antiguidade

Os sofistas

Os primeiros 616sofos da Grdcia antiga preocupalarn se coll1 as qucstoes da Naturcza.
Aso(plica!'6es cosmol6gicas giravam emtorno daprocura do dr..l,i (pri ncipio) de todas as coisas.
Os sofistas foram os primeiros a desviare a rota tladicional de pensamento dos pr6 socriticos,
que se centrava na Natureza, concentral]do a sua atengao no Honlem e nas questoes Lla moraL e
da politica.

Na politi.a, elaboraram e legiiimaram o ideal democritico.,i virtudel:ic urna aristocracia
gucrreira opoe-se, com cles, a virtude do cidadio: a maior das virtudcs passa a ser d jrNtiEs.
Postularam igualmente que todos os cidadaos dapolis deveu tcr direito ao exercicio do poder e

elaboraram un1a nova educagao capaz de satisfazer os ideais do home da Poli5, e nao apcnJ5 o
aristocrata, superando assim os privilEgios da aDtiga educaqao elitista.

Outra obra itnportante dos soilstas toi a sisternatizaqio do ensino: gramatica, ret6rica e dialac-
tica.6 de salientar iguaimente !lue, com o brilhantismo da paltic4)agio no debatc prlblico,
deslumbrararn os lovens do seu tcmpo.

Os solistas mais famoso5 tbram: Protdgolas, c6rgias, Trasimaco, Pr6dico e Hip6damo.



Plat6o

O pensamcnb politico dc Platao (,{28-347 a- C.) estA contido
sobretudo nas obras 17]I Re?iblica e O Palitico e ds leir. Lra atcniensc,

provirlha de uma familia aristocretica e tinha um grande Iascjnio
pela politica.

A R.?til,li.d, importante obra da cultura ocideDtal, 6 uma utopia.

"Utopia" significa, etimolosicamente, em nenhum lugar. Platao

imagina uma cidade (que nao existe), mas .lue devc scr o modelo de

todas as cidades terrenas: 6 a cidadeideal. Na obra, examinaa questao

do bom gove ro e do rcgime iusto (justiqa). O bom governo depende

da virtude dos bons governartes.

Em Platao, hA a considerar quatro abordagens: a origem do Estado,

comunismo/idcalismo, a qucst:io das classcs sociais e as fonnas de governo-

Odgem do Estado

A origem do F.stado de\.e se ao facto de o Homem na() scr auto-suficjente. I)e facto, ninguem
pode ser, ao mesmo tempo, professor, ad\-ogado, mecanico, tecnico de frio, etc, Para satisfazer

todas as suas necessidades, o Ilorne deve associar-se a outros homens e dividir com eles as

virias ocupatoes- Dividindo or encargos e o trabalho, poderii satisfazer todas as suas necessidades

do melhor modo possivel, porque cada um se torna especialista numa 6rea.

Comunismo/idealismo
Em A -R.,priirli.d, Plat5o imagina que todas as crianlas devem ser criadas pelo Estado e que at6

aos vjntc anos bdos dcvem rcccbcr a mcsma cducagao. Nessa altura, ocorrc o primciro corte

e deilnem se as pessoas que, por possuirem "ahna de bronzc", t6m uma sensibilidade grosseira

e por isso devem dedicar-se d agricultura, ao afiesanato e ao com6rcio. Os outros prossegue os

esturlos durantc mais dez anos, momento em qr1c acontecere um segrndo corte. Ot que tam
.alma de prata, dedicar-se ao d defesa da cidade. Os mais nota\.eis, por terem "alma de ouro",
serao instruidos I}a arte de pensar a dois (dialogar). Conhecerao, entao, a lilosofia, que eleva a

alma at6 ao conhecimento mais puro e que 6 a fonte da vcrdaLle.

Aos cinquenta anos, aqueles que passaram com sucesso por essa serie de provas estarao aptos

a ser adrnitidos no corpo supremo dos magistrados. Caberd a estes o cxercicio do poder, pois

apeoas eles tem a ciencia da politica. Como sao os mais sdbios, tamb€m serao os mais justos,

uma vez que jr.lsto 6 aqr.lele que conhece a iustila. A justiqa constitui a principal virtude,
a condieao das outras virtudcs.

Classes sociais

A partir do comunismo de Platao podemos antever a sua organizacao social. [le parte do
principio de que os homens sao diferentes e que, portanto, deverao ocupar lugares e funq6es

difereDtes na sociedade. l)ependendo do metal da alma dc cada um, a sociedade orginiza-se ern

tres classes: trabalhadores (camponeses, artesaos e conerciantes), soldados e magistrados
(govcrnantcr. Os trabalhadores dcverao garantir a srbsistCncia da cidade; os soldados, a sua

delesa e os rnagistrados, dirigir a cidade, mantendo a coesa.



Iormas dc governo

Teoricamenle falando, a ntelhor tbrma de governo, segundo platao, € a monarquia, sob o
::rmando de um fil6sofo-rei, que gol.ernaria a p6lis de acordo com a justiqa e pfeser\.[i.1 d sua
inidade-

\ sua segunda opqao seria a aristocracia conlposta por fil6sofos e guerreiros, por6n1, cedo
: rnstatou que este tipo de governo facihncntc degeneraria e se convcrteria io:nra tintL)crncia
i lirtudc seria substituida pela norrna da gLlerra), frcanLlo a direceao da cidade nas maos de

,mbiciosos de poder e honrir.
.\ fase mais corr(nnpida da aristocracia 6 a oligarquia, em que a ganancia pelo poder e pela

ronra 6 superacia pela avidez de riqueza. Quando a Driquina politica cai nas rn:ios dos abastados,

-r povo torna-se desespcradamente pobre e cstc expulsa os ricos do podel e iilplanta a

-ternocracia-

.\os olhos de Platao, a dernocracia 6 o pior dos govcrnos, pois, estando o poder nas mAos alo
-ro\'o, e sendo este incapaz de corhecera ci€tcia politica, facilita, atrav6s da demagogia o Jp,ire
.imento da tirania o governo exercido por u1n s6 hoirern, atrav€s da forla.

. A origem do Estado em Platao 6 convencional (falta de auto-sufici6ncia dos homens).

. A melhor orSanizae;o social 6 separar os cidadeos em tr6s classes: trabalhadores, guardas

e Sovernantes.

' O melhor sisrema politico 6 o sofocretico (fil6sofo-rei).

Texto 8

A iustiaa
S6crates - Fui ontem ao Pireu com Glauco, lilho de Arfston, para orar a deusa e tamb6rn

para me certiicar de como seria a festividaLlc que eles prortoviam pcla primeira vcz.
A procissAo dos atcnicnses lbi bastante agradilvel, embora nao mc parecesse suprtror J
realizada pelos tracios. Ap6s termos orado e adnlirado a cerim6nia, regressavarnos :L cidade
quando, no caminho, fom()s vistos e distancia por l)olemarco, fllho de CataLo. Lle nlandou
o seu jovem cscravo correr at6 n6s, para nos pedlr que o csper:issemos, O servo puxou,rte
pela capa, por t16s, dizendo:

Parlemarco pede quc o esperem.

Virei-me e indaguei onde se edcortrava o seu amo.

- \tm atres de mim - respordelr o jovem. - Espcrcm,no. [...]
S6crates - EntAo, queres que acrescentcmos ao que disserros antcriormente a respeito da

lustiea que € iusto ajudar o amigo e prejudicar o inimigo. Agora, devemos tarnb6m alir ar
que 6 justo ajudar o amii{o bom e preiudicar o inimigo mau?

Polemarco Precisamente. Dessa maneira parece-me bem cxplicado,

..--,-..d.d



S6crates Logo, 6 pcculiar ao ,usto prciudicar a quem quer que seja?

l)olcDlarco Nao hi dilvida de que devemos preiuclicar os maus que sao nossos

inimigos.
S6crates F, se fazeinos mal aos cavalos, eles tornam_se melhores ou piores?

Pol.marco Piores.

S6crates Rclativamente a virtude dos caes ou aL dos cavalos?

l,olemarco A dos cavaios.

S6cratcs - Entao, quanto aos caes a que fizermos mal, eles tornar_sc_io pioles em relaqao

a virtude dos cacs, e nao d dos cavalos?

Polemarco Lxactament6.

S6crates - E quanto aos hornens a quem se faz nral, poderemos tambam airmar que se

tornam piores confornle a virtude hununa?
Polemarco Isso mcsmo.

S6crates - Mas a justiEa rAo 6 \,irtude especificamente humana?

Polemarco - Sim.

S6crates Por con scgtlinte, n1eu amigo, os lromens contra quem se pratica o maltornam_

se obrigatodamente piores.

Polemarco Concoldo,

S6crates Por acaso, 6 possivel a um mlisico, por interm6dio da sua arte, tornar outras

pessoas ig orantes em mlisica?

Polemarco - Isso 6 impossivel.

S6crates E, por intcrnr6dio da arte ecltestre, pode um cal:aleilo tornar outras pessoas

rn(<rpJ/e\ dP nrorrldr)

Iolemarco lhmb6 6 inlpossivcl.

S6crates Mas, atravas da justiea, € possivcl que r.1m justo tolnc algu6m iniusto? Ou, de

fbrma geral, pela virtude, os bons podem transformar os outros em maus?

Polemarco - Nao podem.

s6crates Realmente, creio que ao calor nao 6 dado esfrinl, e sim o contr6rio.

Polemarco - Justamente.
S6crates Nem A aridez 6 dado hunledecer, mas o contr6rio.

Polemarco Nao hl drivida.

S6crates - Nem ao homem bonr ser mau, mas o contr6rio.

Polemarco Ioqteparece,
S6crates Portanto, o homem justo 6 bom?

11r.mrr.o lividentemcnte.

S6crates E tao, Polemarco, nao 6 adequado a um honrem iusto prejudicar seja a um

.rn'iso. \ejd d nin8u, 11. nd. e JdeqJdLl', Jn.eu ooo\to. u h.rrcm rnlJ\lo.

Polemarco - Est6s a dizer a Pula verdade, S6cratcs.

S6crates Por conseglrinte, se alSucm declara que a iustila signiflca lestituil a cada um

o quc lhe 6 devido, e se por isso entende que o homem justo deve preiudicar os inimisos e

ajudar os amigos, nao 6 s6bio quem exp6e tais ideias. Pois a verdade 6 bem outra: qrr. niio

. lr, 'lo l,lzer o mJl d ningLen. e em n(rl-um" o, d.lro



Iolemarco Flsiou dc pleno acordo.

S6crates Sendo assim, lutaremos jnnkx, tu e eu, contra quem imputar semelhante

principio a Sim6nides, a Bias, a Pitaco ou a qualquer outro homem sabio.

Polemarco lssocio-me com prazer d luta.

S6crates Sabes a queln atribuo a atserEao dc que 6 justo ajudar os amigos e preiudical

os inimigos?

Iolernarco ,A quern?

S6crates A Periandro, a Perdicas, a xerxes, a Isminio, de Tebas, ou a Llualq1rer olrtro

homcm dco que se considerava assaz poderoso,

Polemarco Eis uma grande verdade,

S6crates Por6m, visto que nem a iustigancm o jtsto nos pareceram signiflcar isso, como

poderemos deflni-los?

Repetidas vezes, enqunnto falavamos, Trasimaco procurara tomar pafie na co['ersa, rnas

fora impedido pelos amigos, que queriam ouvir-nos at6 ao fim. Durante a nossa pausJ, apos

as minhas iltimas pala\.ras, nao se p6de conter mais; ersuendo-sc do chao, como uma fera,

lanqou se contla n6s, como para nos dilacerar.

Polemarco e eu iicamos apavorados; por6rn, Iiasimaco, elevando a 1,oz no meio Llo

audii6rio, gritou:

Que taijarelicca essa, S6crates, e porque agis como tolos, ioclinando vos aiternadamente

um diante do outro? Se queres mesmo sabcr o quc a justo, nao te limites a indagar e n.io

teimes em reflltar aquele que responde, mas, teDdo reconhecido que 6 mais fAcil indaSar

do que responder, respondetu mcsmo e diz como defines a iustiqa. L abst6m-te de pretender

ensinar o que se deve fazer, o que 6 (til, proveitoso, lucrativo ou vantajoso; cxprime-tc com

clareza e prccisao, pois eu n5o admitirei iais banalidades.

Ao oLwir tais palavras, fui tomado de assombro e, olhando para ele, senti-me dominado
pelo medo; creio at6 que, se nao o tivesse olharlo antcs de ele ire ter olhado, teria 6cado

rnudo. (Naquela 6poca, acreditava-se que o olhar do lobo provocava a rnudez. Para evita-la,

devia olhaFse para o lobo antcs de se ser olhado por ele).

llatao, / Xrynbln4 fuaduqiio de Inrico Corvisicri, (;riilca (]irculo, sl., 1992 pp. 1.1-lil (adapta.Lo)

l. ldentifica as classes sociais plat6nicas.

l.l De acordo com as mesmas, refere o luSar do fil6sofo.

2. Comenta a teoria da origem do Estado de Plado.

3. Porque 6 que, para Plat;o, o rei tinha de ser fll6sofol

4. O que 6 que S6crates entende por iustiga?



Arist6teles

Nascido em Estagira, na Trecia, em 384 a. C, Arist6teles foi

discipulo de Platao e cedo sc tornou critico do seu mestre.

Na base da diverg€ncia estao as inf'luoncjas que cada um deles

sofreu. Platao aprcciava mais as ciencias abstractas e a Matemetica,

enqua nto Arist6teles, por ser filho de um m6dico, foi fortemente

influenciado pelo estudo da Biologia. Assim se justifica o seu

gosto pela observaEao, oqueo levou a analisar lSS constituie6es

existentes na 6poca, Este estudo fez com que a sua politica fosse

mais descdtiva, a16m de normativa,

Arist6teles critica o autodtarismo de Platao e nao concorda

com o idealismo plat6nico, pois a cidade 6 constituidapor indi-
viduos nat[ralmente diferentes, sendo impossivel uma unidade

absoluta. De igual modo, critica a sofocracia, que atribui um
poder ilimitado apenas a uma parte do corpo social - os mais sdbios (fi16sofos).

A origem do [stado
O Estado, segundo Arist6teles, 6 produto da Natureza: "6 evidente que o Estado 6 uma L a!;o

da Natureza e que o Homem6, pornatureza, um animal politico,. O ficto de o Homem sercapaz

de discursar prova a sua natureza politica. Historicamente, explica Arist6teles, o Estado desen-

volveu-se a partirda familia: ao unircm se, as familias deram o gem a aldeias. Estas descnvolveram-se

elormaram as cidadcs (Estado). Este, apesarde tersidoo iltimo a criar se,6 superior)s anteriores

unl6es da sociedade, pois o Estado 6 auto-suficicnte. O objectivo do Estado 6 proporcionar feli.
cidade aos cidadaos. O escopo da vida hurnana 6 a feljcidade e o escopo do Estado 6 facilitar a

consecuq:io da felicidade. Dito de outra fonna, o escopo do Estado 6 facilitar a consecueao do

bem comum,

Formas de governo

Partindo do principio de que o 6m do Estado 6 o bem comum, Arist6teles pensava qre cada

l:stado deveria aprovar uma constitui(ao que respondesseAs suas necessidades, Ele concebeu tres

formas de organizalao politica (consiitui!6es) do Estado, as quais se podern tambAn apresentar

na forma de governo codupto:
Morutrquia lgovetno de um homem) - 6 teoricamente a melhor forma de governo? porllue

preserva a unidade do [:stado, contudo, facilmente se pode transformar em lildrid - govenlo

de um s6 homem, que se move por interesse pr6p o. As sociedadcs biirbaras, na 6ptica de

Arist6teles, precisam da autoridade centralizada da monarquja.

A/isrocldcia (governo de poucos homent governo de um grupo de cidadaos virtuosos, os

melhores, que cuidam do bem de todos. A sua lbrma corrupta 6 a oligdl4aidl que € o governo

dos ricos, os quais procuram o bem ccon6mico pessoai.

Repiblica lgo\,,ei7o de muitos homens) trata-se de um tipo de governo constituido pelo

povo, que cuida do bem de toda a p6lis. Quando o po\.o toma o poder e suprime todas as

diferengas sociais em nome da igualdade, estc t4)o de governo ch,ama-se democrdLia e i d

forma corrupta da repliblica.



Conentiirio sobre a Filosofla politica ern Arist6tclcl
\a Gr6cii antiga, o nascimento das cidades estava ligado as divindades. Cada cidade seria

fundada por um deus ou deusa que as proteSia. lortanto, a obseNancia das leis era considerada

uma obrigacao religiosa- Esta concepcao a not6ria no pcnsamento dc Platao eS(icrate5. Aristt)teles
foi o prirnejro a fundamentar a origern do F.slado rLrma base racional. A concepqao aristot6lica
do Homem como animal politico evidencia a concepcao naturalista do Estado.

A oritem do Estado em Arist6teles 6 natural (evolutiva a partir da familia).

As boas formas de governo sao: monarquia, aristocracia e reptblica.
As formas corruptas sio: tiranja, oligarquia e demoaracia,

l. Por que razio nAo concorda Arist6teles com a teoria da origem do Estado apresentada pelo

seu mestre? Que alternativa apresenta?

2. Porque 6 que a democracia, tanto para Platao como para Arist6Leles.6 um tipo de governo

:::i':::ii :::::::il .

2.2.2 Filosofia politica na ldade M6dia

Santo Agostinho

A doutrina polilica de San to Agostinho encootra se na obra A Ci fudc r/c rcrs- ['ara c]c, o mlrndo
divide se em dLlas cidades: a Cidade de Deus e a CidaLleterrena. A Igreja€ a encarnaEao da cidade
de Deus, apesar de isto nao sc aplicar a todos ()r seus mernbros, nem a todos os seus ministros
tagrados. O Flstado 6 a encarnaeao da cidade terrena, uma necessidade imposta ao Homem pelo
pecado original. Na sua presente condi(ao, o llomern precisa

do Estado para obrigar os mcmbros dir comunidade ao cumpri
mcnto da lei.

Santo Agostinho acredita qlre o llomem € mais divino do quc

o Estado, porque o Hornem tein um fim natural clue transcende
o frm do e\tado terlestre. Para este padre, a lgreja 6 superior ao

Esiado.

Santo AgostiDho defcndc a cxittancia da autoridade politica,
para que se rnantenha a paz, a justiqa, a ordem e a seguranqa.

.\ autoridade politica 6 enterrdida como uma didiva clivina aos

sercs humanos- Porisso, os cidadeos devem obedeceraos lioyerl1-
antes e nao € da sua competencia (dos honre[t distinguir entre
goverruotesbons enlaus, ou formar dc govcrno ju\ta\ ou injustas.

\ obra Cidd,/rr,?e llerr 6 considerada o primeiro tratado da

ilo.old dd Trr..o r" e,'J rroros'Id.r Pt\.ri||-.



Sdo Tomis de Aquino

A obta De R4bn!]e l\i11c4)um (Do Gowrno dos Pra'?'rpcs) espelha

o Pensamento politico de Sao lbmAs de Aquino Versa sobre a

origen e a natrJreza do IstaLlo, as vAlia5 tbrmas de governo e as

relaqdes cntre o Estado e a lSrcja.

Quanto i oriSeu do hstado, Ton s de ,qquino recusa st a

aceitar a conccp(eo augustiniana, segun{lo a quai a origem do

l,stado \c deve ao pecirdo original, e concorda com Arist6telesl

este nascc Lla natureza tocial do Homem e nAo das limitag6es

LIo rrdi\'du,'.
O Lstado 6 uma sociedade, uma sociedade perfcita F' uma

socicLlade porque consiste na reuniao de muito\ individrJos que

pretendem lazera]suma coisa ern comum. Ea sociedade pe eita : 'Il(;' l1:S lbm's dc Aquillo'

porque tcm um fimpr6p o: o bem comum e os meios sr'llicicntes

para o realizar. O Estado tern os meios suficientes para proporcional um modo dc vida que

permita a todos os cidadaos ter aquilo que neccssitam para viver como homens'

No quc se refcre ds tirrmas de governo, Tomis de Aquino nao 
' 

original, conquarrto retonla

a divisao alistot€lica e considera como go\,elllo ideal a monalquia absoluta. lrol€m, na platica,

considera a monarquia constitucional a melhor for a de Sovcrno

Quanto:l relaqSo entre o t-stado e a I8reja, Tom,s de Aquino diz que sendo o F\iado uma

sociedade perfeita, goza cle perfeita auto omia; mas sendo a meta da lgreja o beln sobrenatrrral'

cste 6 tuperior ao do Estado, que 6 si plennente o bem comum neste mundo A IgreliL 
' 

uma

sociedadc rnais pelfeita, devenLlo, por isso, o Ettado tubordinar-se a cla, em tudo o que concerne

ao fim sobrcnatural do homem.

Na 6ptica de Santo Agostinho, o mundo divide_se em duas cidades: a terrena e a celeste e a

Itreja representa a cidade celeste.

A autoridade politica 6 imPortante Para manter a paz' a justiqa, a ordem e a seguranca na

cidade terrena.

A auroridade polidca a dada Por Deus.

Para S. Tomis de Aquino; o Estado nasce devido i natureza social do Homem A finalidade do

EsEdoeobemcomum.

l. Quem foi Santo Agostinho?

2. O que 6 que ele entendia por cidade terrena?

3. Como iustifica a obedi€ncia ao Poder Politi'o?

4 Estado 6 uma sociedade Perfeita?Por que razeo S. Tomes de Aquino afirma que o



2.2.3 Filosofia politica na ldade Moderna

A lilosofla moderna rge no inicio do s6culo XVI e termina no 1lm do s6cu1o Xvlll, periodo
extlemamente rico em acontecimentos politicos (flm do signiflcado politico do imp6rio e do
papado, aGrmaeao das pot€ncias nacionais, primciroda Espanha, depois da Fran!a, da Inglaterra,
da Holanda, e outlos paiscs, contestaEao do poder absoluto dos soberanos c jntrodulao dos
governos constitucionais, etc.).

A 6poca noderna, em si tese, aprescnta tres caracteristicas fundamentais:
a) a libe1taCao do Homcm em relagao as explicaq6es teol6gicas da realidadc, ntrav6s da razao;
b) a libcrtagAo do Homem dos regimes ditatoriais, atrav6s da democracia;
c) a libertaqao do Homem da dependCncia da Natureza, atrav€s da t6cnica.

Estairipla emancipa(5o doHomem permitirA aos fil6sofos penlar sem que tenham de obedecer

a regras previamente estabelecidas, como acontecia na 6poca precedente, o que rcsultari numa
pluraliLlade de vis6cs sobre os temas tradicionais da Filosofla politica.

Nicolau Maquiavel (1469 - 1527)

Com o fim do imp6rio cristao e com o enfraquecimento do
poder politico do papado, surgern, fora dc ltalia, os llstados

nacionaise, e ltdlia, asrcpfb]jcas e asseDhorias. [ram regimes

or'd. \' re\pirr\ r u d r de liberd"de e onde .e pro, u'd\ d a, i.lla
de tudo, o bem-estar nraterial dos cidadaos, em detrimento do
bem-estar espiritual.

Maquiavelviveu em llorenla no tempodosMidici. Observava

com apreensao a falta de estabilidadc da vida politica numa
Italiadividida em princ4)ados e condados, onde cada um possuia

a sua pr6p a milicia. Esta fragmentaqao do poder transfilrmava
Itiilia numa presa fdcil de ortros povos estrangeiros, principal-
mente flanceses eespanh6is. Maquiavel, que asplravavera Itdlia
uniEcada, esboEa a 6gura do principe capaz dc promover um
Estado forte e estevel-

Por isso, em O Prlr.rle, Maquiavel desenha as linhas gerais

do comportamento de um pdncipe que pudcsse unificar a sua

Itilia. Para tal, Maquiavel parte do pressuposio de que oshomens,
em geral, seguem cegamente as suas paixoes, esquecendo-se

mais depressa da rnorte do pai do que da perda do patrirn6nio.
As paix6es que se colocam e]n primeiro lugar sAo, a16m da cobica c do deseio de prazeres,

a prcgujqa, a vileza, a duplicidade e a insol€ncia. Por isso torna-se imperioso que o govcrnante
da repdblica prepare as leis selaundo o pressuposto de que todos os homens sao reus e que
procedem scmpre com malicia em todas as oportunidadcs quc tiverem.

O principe deve impor-se mais pelo tcmor do que pelo amot para alcanqar os seus objcctivos:
preservar a sua vida e a do llstado, Ior6m, Maquiavel adverte que o principe nao deve esquecer

a sua rcputacao.



C,riti,ca a o Principe
flscrib cm 1513, O Prl,r.rlr popularizoLr-se c foi alvo Lle inimeras irlterpretaq6es. ,{credita-se

que Maquiavcl cra apologista do absolr.ltismo e do m;ris completo imoralismo, pois afirma\ a que

"6 necesserio que um principc, para sc nranter, aprenda a Ser mau e clue se valha ou deixe de \e

valcldisso segundo a necessldade,, Ma5, na6pticade Rousseau, trata-sede uma sitira, e aintenlao
verdadeira de Maquiavclscria o desmascaramento das pr,tticas desp6ticas, cnsinando (...) o p.rv..)

a defender-se dos tiranos.
Algun\ hcrmereutas de Maquiavel posLulam a neccssidade de se desfazer o rnito do maqui-

vaelis mo pa ra se cntcndcr Oflir.,pe. Na linguagem comum, ch ama-sc J)cjorativamcntc ,rdqrirvarir?

a unla pessoa sern e5crLipLrlos, tlaiEocira, astuaiosa qr.1e, para atingir os seus frns, Llsa todos os

meios possiveis ao seu alcance, incluindo a meniira c a mi-f6-

. A filosofla po'itica de lYaqujavel tem em vista a unificaqio da lt6lia fraSmentada.

. Nesta, os fins justiflcam os meios (pode usar-se qualquer meio para atingir um fim
desejado).

. MaqLriavel recomenda que o principe se imponha mais pela forea do que pelo amor
(ditadura).

Texto 9

De que modo se devem governar as cidades ou principados que, antes de selern

ocupados, viviam com as suas pr6prias leis

Quando aquclcs Estados que se conquistam, como loi dito, cst:x) habituados a viver com

as suas pr6prias leis e enr liberdadc, cxistem trC! nlodos de osconServario prlmeiro, arrulna
-los;ooutro, ir habitd-los pessoalneote; o [erceiro, deix,L-los vivercomas suas leis, arecadaido
um lrjbuto e.riando no scu irterior um governo de poucos, que se conservam amign\,
porque, sendo esse Soverno criado por aqucle prinaipe, sabe que nao pode permanecer sem

a sua amizaLle e o ser.l poder, e he que lazer ludo por ronscrva-los. Querendo Prescrvaruma
cidade habituadaa vivcrlivre, nuis facilmente do que por qualqueroulro modo se aconrerva
por interm6dlo dos seus cidadao5.

Como cxempios, existerl os espartanos e os romanos- Os espartanos consclvararr Atenas

e Tebas, nelas criando um govelno de poucos; todavia, perdcram-nas. Os romanos, para

manterem c6pua, cartago e \umancia, destruirarn-nas e nao as perderam; qulserarn

conser\ar'a Gr6cia quase coflo o 6zerarn os espartanos, tornando-a livre e aicixanLlo-lhe

as suas prdplias lei5 e nao o conscguiram: erD razao disso, para a conservat lbram obriSados

r,jL-, r.ir Illrita\, ro xle. 4dque,r !,ro\ in(r.
E que, em vcrdadc, nio exilte modo seguro paraconservar lais conqllistassenao adestrui

qao. E quen se torne senhor cie uma cidadc acostumada a viver livle e nio a destrua, espere

5er dcstruido por ela, porque a mesma sempre encontra, para apoio Lla sua rebcliao, o rorne
da liberdade e o clas suas antigas i stituicdes, iaIr1als esquecidas seja l)elo decurso do tempo,
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seja por bcneficios recebidos. Ir()r quanto se faqa c ,ie proveia, se nao s! dissolvem ou desa-
glcganl os habitantes, elcs n:io esqueceir aqucl€ nome neln aLlucla,j innjtLli(des, c k)go, a cada
incideite, a eles rccorlem como fez Pisa cem atlos ap6s estar submetida aos florentinos_

Mas quando as cidades ou as proviDcias estao acostumadas a vivelsob a autoridade de
um principe, extinta a dinastia, sendo Llc urn lado afeitas a obedccer e de outro nAo tendo
o principe antigo, djhcilmente chcgam a acordo para a escolha de un1 ontro principc_ Nao
sabern, enfim, \,iver em libcrdade: dessa fotma, sao mais lerLlas para tomar das arrl.ts e,

com rnaior facilidadc, pode um principc vencC las e delas apoderar se. Contudo, nas repu-
blicas hA mais vida, rnais 6dio, ai5 desejo de vingan!^a; nao deixam ncm podem dcixar
esmaecer a l€mbraDga da antign liberdade: assitl], o caminho mais scguro 6 destruilas orr
habita-las pessoalmentc.

h \!\rw.livros8rati\.net ladaprado)

I. ldentiflca as tras formas de libertacAo que apareceram com a modernidade.

2. lYenciona as circunstencias em que Maquiavel escreveu O P/'/railre.

3. Discute a relateo enrre os principios da 6tica politica e o principio maquiav6lico segundo o qual

<os fins justificam os me;os).

4. Como 6 que Maquiavel considera que devem ser governadas as cidades ocupadasl Concordas
com a sua perspectiva de governa9aol lustifica a tua resposta.

Os fik5sofos ingleses

No s6culo XVII, registavant-se, em Inglaterra, lutas acesas entre o rei e o parlamento, com
o prcdominio ora de uln, ora de outro, acabando por se imp()r denniti\.amente o parlalrcnto,
no lim do s6culo. Iror isso, Hobbcs, Locke, Berkelev e, posteriormentc Hume, derarn o selr

contributo para a politica do seu pais. Enquanto crn Franla o

absolutismo triunfava scm precedentes, a lnglaterra sofria
revoluedes lideradas pela burguesia, visando linlitar a aurori
dade dos reis. O primeiro movimento relotuci()nario Ioi a

chamada Revolu(Ao Puritana, em rneado\ do s6culo XVll,
culminando com a executao do rlri (larlos i e a ascens:io de

Cromwell. Mas a efectiva liquidaqao do absolutismo deu se

com a Rcvolulao Gloriosa, em 1688, quando Guilherme III
foi prociamado rci, ap6s ter aceite a declaraeao de direitos,
qLle limitava muiio a sua autoridade e concedia mais poderes

ao l)arlamerlto.
Com a tendancia muito em vogada secularizaQAo do pensa-

mento politico, osii16sofos do sdculo XVII estavam preocupados

ern justilicar racionalmente e legitimar o poder do Esiado,

5em recorrer A interveneao divira ou a qualquer explicaEao

8l

religiosa. Dai decorre apr{:ocupalao com a origem do Estado.



Thomas Hobbes ( 1588 - 1679)

Lrgles, oriundo deunla fanliliafobre, conviveu.om a nobICZa,

da qual reccbeu apoio e condildes para estudar, c defendeu

farrtcmente o dircito absoluio dos Ieis, amcaqado pelas lovas

tend6rcia\ liberais. leYc contacto com Descarles,lrraicis Bacorl

c Galiler.r. Preocupou-se conl a problemitica do conhccimento

e da politica. A sua doutrina politica encontra_se palentc nas

obras l)? alir,. e Itvidt .

I'ara Hobbcs, a oriSem do Lstado a fiuto de Lrm .contrato

social,,. decorrendo de conllitos entte os individrlos. Na sua

6ptica, o Home conhcceu dois eslados: o primciro 6 nalural

e o segundo contratual.,\ situaqao d()s holllen!.ltixados
enilcgues a si pr(')l)r'ios 6 de anarquia, Seraclora de lnseguranQa,

angdslia c medo, Os interesles esoistas predominam e o homcm torna se um l()bar para o olltro

hr)mem llrorxr /ro,ril,1ll{nrr). As dispulas gcraln uma Sucrla de todos corltla todos (,e/," "'lifix
aort,Tr rmrrcs). A !itua(ao de Suerra nao aaom()da o IIonlem. O medo e o dcscio de pa7 levaran

o homem a frtndat um estado social e a autoridade politica, abdicando dos seus direitos

crn favor do soberano, quc, por sua vcz, terd um Poder absoluto. A renl]ncja Llo poder deve

ser total, caso contririo, se te conservilr um Pouco quc seja cia liberllade ratural clar Honrc 
'

instarlra-stdenLrvoagucrra.LstePoderexelcetcaindapelafor(a,Poiss6aimintnciadocasliso
poale atemarrizar os homens. Cabe ao sotrcrano jLllgar sobre ar bcm c o lIral, sobr€ o iusto e o

iniu\tr); ninjtu6m pode disco(1ar, |ois tLld.r o qlre o s.rbcranlr faz 6 resuttado Llo iN'estimento

Lla autoriLliLdc consenli(la pelo sibdit().

John Locl<e (1632-1704)

ISuatmentc ingles e conienlporaneo dc llobbe!, cla descen

dent. de Llma lamilia deburtlrcscs comerciantc!. Esteve refugiado

durante algum tempo na Holanda por se ter crt\olvido .onr

pessoas acu\adas de atentar colrtra o rei Carllls IL lntcrcssou se

1arnb6n1, para alam dos problcnlas gnoseol6gicLrs, pelos pro_

blemas politicos.

,\s contribui-coes polilicas .le Locke cncontram se Icgistadas

principalmenic na obra l)ois liaktlas Sabrc t) (;or.7'ro. 'lhl como

Hobbes, Locke disiingr.le dols esia.los e que o l:lomem tcr'ar

cstadoi o estado de naturezir e o estado c()rltratllal. Flstc difere do

primciro na concepgio do estado ale natureza- Para Locke, no

estado de natureza, os homcns sAo livres, iguais e i n dcl)cnalentes,

e nao um estaclo alc Suerra de toalos contra todos, coml:r conceber.l Hobbe\. Para Locke, no estado

natural cada um 6 juiz e causa pr6pria. Pela liberdade natural do Homem, clt eo pode 5€l

expulso da \ua propriedallc e ser submetiLlo ao podcr politico Llc outrenl sem dar o scu co[sen

tinlcnto. ,\ renLincia al liberdadc natural d;l pcssoa acontcce quando as persoil! concordam c

juntar !e a unir-se em c()nrunidade Para viver com scgurao(a, conforto e paz umas cori as oLrtras'

: r,r(, r.r: TL(nrrs Hobbes.

. IIC r<'l^h I L!!lt.



(ls hdnens unidos em comunidade devem agir baseados no que a maioria da comunidaLlc
conseDte. o acto da maioria considera se acto de todos.

Se o assentimento da maioria nao Iosse rcccbido como o acto de todos, nada a nao ser ror\etr-
tirnerlto de cada u poderia lazer com que qualquer acto fosse de todos. Mas tal consentimento
€ ut6pico, na mcdida em qLre as viiria5 obrigaQOes suplementares Lluc os membros devem cuDlprir
afectam nccessariamentc muilos meirbros da assembleia Pilbiica. portaDto, quem abaDdona o
estado de natureza e cntra na comuridade abandona t()do o poder neccssario aos fins que ditalam
a reuniao em sociedade, a nlaiu'ia da comunidade, a lnenos que concordem expressamentc num
nrimero maior do que a maioria. L isto atinge se atrav6s dc urna uniao poiitjca. Assim, o que d:i
ioicio c constitui qualquer sociedade politica 6 o asscntirnento de qualquer ndnlero de homens
livres capazes aic consiitLlirem uma maiorla para se unirem e ilcorporarem tal sociedade_ E isto
que lesilim.r qudlqLAr S, ^, r.,o no rnr.r'11,,.

flcsla tbrma, Locke sLlrge corno o defetlsor da prcpriedade privada e da democracla nJ epuLJ
moderna. Ele estabelece a distinEao entre a socicdade politica c a sociedade civil, entre o pilblico
e o privado, que devem scr regldos por lcis dilerentes. Assinl, o poder politico nao deve 5er detel-
millado peias condiEbes de nasciircnto, e o Estado nao deve intervir, mas siln garautir e tutelar
o livre exelcicio da propriedade, da palavra c cla iniciativa ccon6mica.

' Tanto Hobbes como Locke acreditam que a humanidade conheceu duas fases: a do esrado de
natureza e o estado de contrato social_ No primeiro, em teral nio hi obrigag6es entre os
cidadeos (reinao (individualismor. No estado de contrato social, existem regras de convivencia
socia, e uma direcqeo que orienta a sociedade.

Texto l0

Da prirneira e segunda leis nat[rais
O direito de naturcza, a que os autores geralmclte chamamft/s l7dfrrrdle, 6 a liberdade quc

cada homem possui de usar o seu pr6prio poder da mancira que quiser, para a prescrvaldo
da sua pr6pria natureza, ou seia, da sua vida e conscquentemente para fazer tudo aquilo
que o seu pr6plio iulganlento e razio lhe inLliquem como meios adequaLlos a esse firn.

lhr liberdade cntende-se, .onfbrme a significa(ao pr6pria da palavra, a aus€ cia de
impedime tos externos, impedimentos crses que nluitas vezes retirarn parte do poder que
cada um tern de fazer o que quer, ma5 nao se polle obstar a que () jndividu() use o poder
qrlc lhe resta corrforme o que () ,ieu jLtlgamento e a razao lhc ditarem.

Uma lei de natureza (ler rdfrr.dlis) 6 um preceito ou regra geral cstabelecido pela rrzio,
mediante o qual se proibe a unr hotnem fazer tudo o que possa destruir a sua vida ou pliv.L
-lo dos meios recessilrios para apreservar ou omitir aquib quepense poder contribuir mars
eficazrlcnte para a manter. Lmbora os individuos .lue tOm tratado deste assunto costuirern
confuDdir ltlJ e lpir, o direito e ir lei, 6 necessirio distingui-los rm do outm_



O direito corrsiste na liherdade de lazcr ou de omitir, ao passo que a lei determind ou

obriga a uma clessas duas coiras. De modo que a lei e o direito se distinguem tanto um do

outro conro a obriSata() e a liberdacie, as quais sao inco pativeis quando se referem a mesma

mat6ria.

u dado que a condiqao do hornem (corforme foi declarado no capitulo antcrior) e uma

condieao dc Suerra de todos contra todos, sendo ncste caso cada um governado pela sua

pr6pria razao, c nao havendo nada a que Possa lanlar mao, que nao permita servirlhe de

aiudapara a preservaeAo da suavidacontra osseusinimiSos, scgue-se que, numatal condilao,

todo o homem tern direito a todas as coisas, incluindo os corpos dos outros. Poltanto,

cnquanto perdurar este direito de cada home a todas as coisas, nio poder6 haver para

nenhurn homem (por mais lbrtc c s6bio que scia) a seguranqa de viver todo o tempo que

geralmeDtc a natureza Pcrnlite aos hornells vlvel. conselluentemcnrc' e um preeeito ou

regra geral darazao: (Ql1e todoo homem deveesforqar tepela paz, na medida emquetenha

esperanqa de a conscguir alcantar, e caso nao a consiga atingil pode procurar e [sar todas

as ajuda! e vantagens da guerra. A primeira pafte clesta regra encerla a lei primeira e funda-

mental de natrueza, lsto 6, procura a pa7 e scgue_a A segunda encerra a suma do direito de

natureza, ou seja, por todos os meios que pudelmos, de\'rmot defender-nos a n6s mesmos.

Desta lei fundamental de natureza, mediante a qual se ordena a todos os homens que

procurern a piu, {leriva esta scgunda lejr .Qt1c um homem concorde, quando outlos tamb6m

o laEam, ena medidaem que talconsidere necessdriopara apaze para a defesade si mesmo,

ao renunciarao seu dircito atodas as coisas, contentando_se, em relaqao aos outros homcns,

com a mesma liberdade que concede a si mes]Do. Porque enquanto cada homem detiver o

seu direito de lazer tudo o que cFrcl, todos os homens se encontrarao numa condiqao de

guerra, Mas se os outros honrens nao rcnunciarem ao seu direjto, a5sim conlo ele prrifriu'

nesse caso nio h6 razao Para que a18u6m sc p ve do seu, pois isso equivalcria a oferecer se

como presa (coisa a que ninguam 6 obrisrLl,rl, e nno a di\lror_se Para .r paz. E L\tJ a lei do

Lvangellrc: Iaz aos outlos o que qucles que te laeam a ii D esta 6 a lei de todos os homens:

(ltotl tibi iieri ott ris, alteri ne facetis."
Hobbes, Thomas,lcvidl.i d Matlril,Iot o.Padodc n Enala F.cksinstica a Ciril,

t.adulao deloao Iraulo Monteiro . Nlaria BeahiT Nizza da Silva, sl , sd. (adaptado)

Texto I I

Da renirncia ao contrato
Renunciar ao dlreito a alg nla coisa 6 o mesmo quc plivar-se da liberdade de negar ao

outro o beneficio do seu prdPrio direito AL mesma coisa l)ois quem abandoua ou relruncis

ao seu direito nao dA a qualquer outro homem um direito que cste jA nao tivesse antes,

porque nao ha nada a que um homem nao tcnha direjto por natuleza, contudo apenas se

afasta do caminho do outro para quc ele possa gozar do seu dircito original, sem que haia

obstdculos da srJa parte, mas nao sem que ha]a obsticulos da parte dos outros. De modo

quc a consequ6ncia para um homem da desist€ncia de outro ao seu direito 6 simplesmente

uma dinirnliEao eqrivalente dos impedimentos ao uso do serr pr6prio direito origiral
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Abandona-se um dircito sirnflesmeote remrnciando a elc ou translerindo-o para outrem,
simpiesmentc rcnunciando, quando nao importa a fa\or de quem iril redundaro respectivo
berrcficio, Translerindo-o, quanalo com isso se pretende benefrcia r uma detenninada pessoa

ou pessoas. Quando de qualquer destas maneiras algu6ll abandonou ou adiudicou o seu

dlreito, Lliz-sc quc fica obrigado ou forqado a n?io impedir aqueles a quen crsc direlto lbi
abardorado ou adjudicado o tu\pcctivo benelicio, e que deve, e a seu devet nao tornar
nulo esse seu pr6pdo act() volunt6rio; e que tal impcdimento 6 injusti(a e injriria, Llaclo que
iri elrre, pois transferiu se ou renurcioll ao direito. De que maneira a injLiria ou a iniustica,
nas contror-drsias do rlunLlo, sao de certo modo semelhanies aquilo que nas dlspuias das
Lscdas se chama absurdo? Porque tal como nestasilltimas sc consiclera absurdo contrallizer
aquiio que inicialmente se sustentou, tatnbam no mundo se chama injustiqa e lniuua
desfazer voluntariamente aquilo que inicialmente se tiuha voluntariamente feito. O m(rdo
como um horncrn Simplesmente renuncia ou transfcle o seu djreito 6 urna dcclaraeao ou
expressao, medianle um sinal ou sinais v(runtarios e suhcientes, de alnc a\sim renuncra ou
transfere, ou de que assirn Icnunciolr ou transferiu o mestto aqucle qLle o aceitou. J..-l

L estes sao os vinculos lnedlaote os quais os Lr(nncns licam obrigados, virculos que n;o
recebc a sua lorEa da sua pr6pria natureza (pojs nada se rompe rnais facilmente do alue a

pala\.ra de ufi honre l, mas0medode alguma consequCrrcia negativa resultante da rnptura.

Quando algu6m tranrfere o seu direito, ou a clc lenuncia, fa 1o em consiLlcraqaro a outlo
direito quc rcciprocarnente llle foi transicrido, ou a qualquel outro bent que dai advern.

I um acto volunt6rio e o objccii\.o de todos os actos volunt,tri(x dos homens a algum
bell1 para si mcsmos. Irorlanto? h6 atguns Llircitus que 6 ilnpossivel ad itir que algum
honlem l-..1 possa abandonar ou transferir. [,m primeiro ]ugar, ni gu6nr pode renuiLr.Lr
ao direito de resistir a quem o alaque pela forla para thc rctirar a vida, dado quc 6 impos
sivel adrnitir quc atra!65 disso vise aigurn bcncficil) pr6prio. O mesmo pode djzer se dos
fedlnentos, dascadeias edo crrcerei tanto porque desta aceitaqa o nao podc re\ultar bel.Ieficio,
ao contrerio da aceitalao de que ouiro seja ferido ou encarccrado, quanto porquc a imfos
sivel saber, quarrdo algu6m ian(a mao da violtncia, se com ela pretende ou niro provocar a

mortc. Por fltinlo, o motivo que lcvou a jntroduzk esta re[(rncia c transter€ncia do dircjto
nao € mais do que a seguran!a individual de cada url] quanto i sua vida e quanto aos metos
de a preservar dc uma maDeira tal que nao acabe por se cansar dela. 1... ]

A transferancia miitua de direitos a aquilo a que se charna co trato.
Hobhcs, ThoDras.l.yidin o lltitlti, F.11 1. PotLtr l? urtEnrdo Lcksni5it o ( Citit.
t.adu(ao deloao l,aulo Montcitu e \taria Beatriz \izza da Si1!a, st., nl. (!daptado)

Texto 12

Do estado de natureza
.1, Para cornprcendcr correctamente o poder politico e tralar o curso da sua prirrelrJ

instituilAo, 6 preciso que exanrineilos a condiEao natural dos hornens, oLl seja, uir cstado

ern que eles seiam absolutamcnte Iivres para decldir das suas ac!6es, dispor dos seus beos
e das sLras pessoas corno bem entenderetD, dentro dos limiles do direito [atural, e sem pedir
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a autorizaEao de [enhum outro hornem ne]n depender.la srla vontade. Um estado, tamb6m

de igualdade, onde a rcciprocldade determina todo o poder e toda a compcttncia, ninstrdnr

tendo mais que os outros; cvideiltemente, seres criados da mesma esp6cie c da mcsma

condiCao, q[e, desde o seu nascimcnto, desfrr.ltam juntos de todas as vantagens comuns da

naturezae do uro das mesma s fac uldade'i, dcvem aindaseriSuaisentrc si, scm subordillaqao

ou sujeiqao, a menos clue o scu senhor e amo de t()dos, por alguma declara(ao manifcsta

da sua voniadc. tivesse destacado um acinla dos outros c thc houvesse conferido sem

cquivoco, por Luna dcsignaqAo evidente e clara, os direitos de um amo e de um sobelano.

5. O iudicioso Hooker considera esta igualdade natrJral dos homens como tao evidcnte

em si rnesma e fora de diivida quc fu[damenta sobre c]a a obrigaqao qr.le t€m de se amar

nlutuamente, sobrc a qual eie baseia os devcres qrJe uns tern para com os outros e de onde

ele extrai os grandes preceitos da justila e da caridade. Ele diz: .O mesmo convite da natu-

reza levou os homens a reconhecer o seu del,eI, tanto no amor ao pr6ximo quanto no amor

a si alesmo, pois devc ser aplicada uma medida conlum a tocias as coitas iguais. Se n;o me

polso inpedir de desejar quc rne fa(am o bem, se esPero mesmo que todos ajam as\im para

comjgo namedida dos desejos mai\ cxigentes que urn homem possa lbrmular para simesmo,

como preteDderia obtcr satisfalao, ainda cluc em parte, sem buscal por mcu lado tentar

satisfazcr os outros o mesmodcsejo, porqLle ele5 partilham semdivida da me5ma fraqucza

e da nlerma natureza?Tudo o qr,re ihcsfosse oferecido desplezalldo estedese]o fortosamente

iria feri los a eles tarto LFanto a mirn. I)ortanto, se pratico o mal, devo cspcrar sofrer pois

os outros nao tem nloti\,.() para nre dedicar unt amor aior do que aquele que lhes dcmons_

-tro, O meu deseio de ser amado em toda a dimensao do possivcl pelos meus isuais naturais

inrpoe-me aobrigaE:io natural dethesdedicar plcnamente a mesma afei!ao. NinguEmiStora
(]5 .lifcrcntes preceitos e canones para a direclao da viLla, que a razao natural exLraiu desta

relaeao de igualdade que existe entrc ll6s mesmos e aq[c]cs quc sao colno n6s." (ILt /. Pol.,

liv. 1)

6. Entretanto, ainda que se tratasse de um <cstado de liberdade', este nao a um uestado

de permissit,illade": o homem clcsfruta de uma liberdadc total de Llispor de si mesmo ou dos

ser.ls bens, mas nA() de Llestrr.l a sua pr6pria pessoa, nem qualquer criattra que se encontre

sob a sua posse, salvo se atsim o exigisse um objectivo mais nobre que a sua Pr6pria con tcr \.1!J, r.

O "estado LleNatr.lreza" 6 regido porum direito naturalquc se irnp6e a todos, e com lespeito

:l razao, qLle 6 cstc direito, toda a humaDidade aprende que, senclo todos iguais e indepen_

dentes, [ingu6m deve lesar o outro na sua vida, na sua sadde, na sua liberdade ou no5 seus

bens; todos os homens sao obra dc um rinico Criador todo-poderoso e lnflnitamerte sabio,

todos servindo a um (rnico senho soberano, ellviados ao mun(k) Por sua ordenl e ao seu

seNi(o; sao, portanto, sua propriedade, daquelc que os fez e que os destinou a dnrar scgundo

a sua vorrtade e de mais ningr6m. Dotados de faclrldades similares, dividindo tudo numa

inica conunidade da natlrreza, oao se pode conceber que existaentre nax uma dielarquia
que nos autorizaria a destruir-nos uns aos outros, como se tiv6ssemos sldo ieitos para \ervlr

de instrumento As necessidades uns dos outros, da mesma mancira que as orde1rs inferiores

da clia(ao sao destinadas a seNir de instrumcnto As nossas 1...1.

locke,loh ,sqqrr,/o l,"t dasabr(oCaw oCiril?O tto\ E5nitas,

f I t,rtr \^zL\, ctr.f.ls,20[rr p.8] e$



l. Diferencia o
lhanqas e as

2. Quais seo as caracteristicas do Homem no estado contratual em Hobbesf

3.lohn Locke 6 considerado o teorizador

Homem do estado de natureza em Hobbes e em Locl(e, aDresentando as seme-
drferengas.

da democracia moderna. Porqu6l

Charles de Montesquieu (1689- 1755)

PcnsadorLic reconhecido 5aber encicbp6d ico e paido constitu
cionalis o liberal itoderno, escle\.eu l?sprir dc Lois, cm 1748.
Ista obra comprrcnde 31 livros, dos quais dois sa.r dedlcados i
problemitica religiosa. Na sua obra, pretende.lcscobrir as leis
naturais da vida social- A lei n)cial ente dc a nAo como ur1
princiJ)io racional Llo qual se Liele deduzir todo urn sistenla dc
normas abstlactas, mas a relaEao intcrcorrente dos fen6mcnos
cmpiricos.

As leis sao relae6cs irdispensiiveis enlanadils da natureza alas

coisas. Por isso, ser algum pode existir.sem leis. lanto a divin
dade como o rnundo material e as intelig€ncjas superiln.es ao
Ho1llenl possuerr as sLtas leis, da mesita forma quc cste ilti o
'.. rhpn.r\ '.\.ur. lr,\ti rr J\.eS,r'r,(\ le ..

',/erdade o! nteresres

Ex nem glz nrenLe e s qLre -e!J rm o
s;o role ..rdoi 6oiretopcir.o
O .ont!nio de io.mas qLre -egLiam .:s

' L. qlr dad. .le r.dos .j 5eres ifer o.es
l' tc prc.Lra de a ieita(:o
r' L. e:r.rFto .nirc se.es .le ietci d icr.rte!.
z'Le deieloce!!e enr ro.ed:rae (cx. Lrlilo ao romen:p.o!6m do.oihe.,neiroj
Orga'i zado5 em so.ed.d€. or romcns perdem a t-aq,e,,, c . g,,arcao" c nsrau.:-se ,n.-

cLiras. 'i1paz o na o. te- c na:Jerr.- . mer..ra pclrile ;em pretL..a.os jer5

re:. onznrerto daq!..s.!e !o!.-ifi.e:r.t!e er qL.

re ac6ce entre os ..hd:oe.hana :e .l ei..t

eltado ac:lrerrir elt e ra(aes. cir n.r!de dc .a. a lrna drs iaqae, seni. a r!:r fo-qa Dii:
're.essd.dec,rexriin.,:rdeespara'e!!ari.oi'!6n.rae:rrrettecite!po!o: aodr:ro
Cas lcrles. Esre.l e1(] Dase n se Jro p r.ip o de.r!E as d !e.sa! r;\.6es .ievem L:ze. -iras:!

Vontesaluicu frocura dctermirrar os diversot tipos de a\sociac,o politica, estabelecendu tJntr)
a natrrcza quanto o etririto dos mesnxrs, Delirlc como tl)ars sociol6gi.os fundarnentaj\ clo
Istado, a democaacia, a molatquia e o despotismo c alrresenta as leis co stitutivas de calia
unl nos \,iii'ios sectorcs cla Yida hurnana.

O grande n1€rito de MontcsquieLr, crn politica, fbi o de tcr desenvolvj.io a conheciLla tcoria
de scparaqao de podercs, em qll. advoga a 5eparaeao dos podercs legislativo, exccutivo
ejudicial, com o lim de estabelccer coDd iE6es institucioDais de ljberdade politica atrav6s deurna
equilibrada divisao de fun!a)es entrc os 6rg,os LI() Ustado (l)arlamento, governo e lribunaisl.



Lsta dil,isao impede qlle a18um deles actue despoticamente. 1:) poder leSislati\,rc tem a funEao

de criar as leis. Este papel € desenrpenhado pelo parlanlento. O poder executi\'o tcrn a flrnEao

dc irnplcmcntar as Ici\ c dc as lazcr cNnprir c essc papcl a dcscrrperhado pelo governo, nas suas

mLilliplas lurlloes. O poder judicial serve para julgar aqueles que vjolam a lei, portanto, sio os

tribunais que se encarregam dessa tarefa. A condiQao que Nlontesquieu consialera fundarnental
a a sua scparaqio efectiva, poi! nao barta que esles podeles cxi\tam para que o seu funciona-
mento seia pleno.

Jean-Jacques Rousseau (17 12 -17 7 8)

Rousseau natceu erD Genebra, na Slri!'a, e viveu a pafiir de

I7'12 cm Pari\, on.ie fervilhavam as ideias liberais clue culmi-
naram na Re\''olu!,o lraflcesa, em 1789, Conqr.ristou a amizade

de Diderot, 1ll6sofo do grr.lpo iluminista, do qual fazia parte

Voltaire, entre outros, e qLre se tornaram conhecidos como
enciclopedistas, pelo facto de elaboraremuma enciclop6dia que

LlilLllgava os novos ideais, a sabcr: tolclaDcia rcligiosa, carnllarrea

na razio livre, oposiqao A autoridade excessiva, naturalisnro,

entusiasolo pelas tdcnicas e pelo proSresso.

Rousseau inicia a sua reflexao politica partildo da hip6tese

dc o homcn \e ter encortrado num estado de natureza e num

outro estado contratual. O primelro estado 6 rninr.lciosamente

delcrit() crn rir.x,:nr Sabrt tl De\igdlddde Entrc o\ Homen\ t o

segundo em O C0,rt,'dfoSo( idl. Segundo RoLlsseau, enquanto os hon1er1s "s6 se dedicavam a obrat
que um dnico hornem podia criar e as artes Llue nao solicitava o corrcurso dc vnrid\ mJos,

viveranl tAo livrr's, sadios, bons c fclizcs quantl) o podiam scr por sr.la natureTa, e cortinuararD
a gozar cntrc si Llas cloqura\ de um conrOrcio independente; nras, desde o instante em que um
homem sentiu necessidade do socorro de ortro, Llesde que constator serritil a um !6 corlar com
pro\ i!6cs para .lois, desaparcceu a igualclade, inuoduziu re a propriedade, o trabalho tornou-se
necessario e as vastas llorestas transformarJ se em cJmpo\ aprazivei! que \r irn+rs regirr com

o suoL dos honle e nos aluais logo sc viu a cscravidao c a miseda germirarem e crescerem com
as colhcitas,. ltrrtant(), a prolniedade introduz a desigualclade entre os homens, a diferenciaqao

entreoricoeopobre,opoderosoeofraco,oserlhoreLlescravo,culilinandarn:r|redominancia
da lei do nlais lbrte. O homcrr .lu. lurgc a urn honrcnr corrdnpido pclo poder e esmagado pela

violancia. liata-sc dc um falso con traro- H i que con s iderar a possib i l idade de u m contrato lerda-
dejrc, legilino, em que o povo esteia reunido sob uma s6 vontade.

O aoDtrato social, para ser legitirro, Lleve ser fruto.lo corsentimcrrto Lle todos os nlembros da

socieclade. Cada asloclado aliena se totalmente, isto 6, renuncia a todos os seus Llireitos a favor

da comunialade- \,Ias como toLlos abdicam igualmcnte, na veldadc, cada um nada perde, pois

c\tc act() dc ats()ciac:io prcduz, ern lui{ar da pessoa particular de cada contratante, urn corpo

moral e colectivo co postlr por tantos membros quantos os votos da asseirblcia, alcanqanllo a

sua unidade, o selr elr co urn, a sua vida e a sua vontadc (Llemocracia dirccta).
,\ Llcmocracia rousseauniana critica o regime da dernocracia representativa (alguns cidadao!

representam o povo nas decis6es dos destinos do pais e na elabora!ao e aprovacio das leir, pois
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considera que toda a lei nao ratiticada pelo povo em pessoa 6 nula. Itjs a razao pela qual prop6e
uma dernocracia participaiiva ou dirccta. 56 se mant6m a soberania do povo atravds da reuniao
das asscmbleias frequentes de todos os cidadaos. Iror6m, reconhece que este sistema a aplicavel
sobretudo nas pequenas sociedades,

Para I'4ontesquieu, as formas de organizagao social seo a democracia, a monarquia e o despo_
dsmo. E o pai da teoria de divisao de poderes, tendo-a concebido para evitar as ditaduras.
Rousseau defende que o Homem vjveu num estado natural, em que todos eram iguais e que
esta igualdade desapareceu a partir do momento em que uns comegaTam a ser necessarios

. Prop6e um contrato social que se,a fruto do consentimento de todos os membros da comu_
nidade (democracia directa).

Texto 13

Do direito do mais forte
O mais fortc nunca a suiicientemente forte para ser sernpre o senhor se naro transformar

a sua folqa em direito e a obediencia em devcr. Dai o direito do mais forte, dircito conse
guido aparentemente pol ironia c, Da realidade, cstabelecid() em ptincipio: mas scla que
nunca nos I exp]icada esta palavra? A for(a € urn poder fisico; oro vejo que llrcralidade
pode resultar dos seus efcibs. Ceder ar forqa 6 un) acto de necessidade, nao de vontade;
6, quando muito, um acto de prudCncia. Em que scntido poLler6 constituir um dever?

1...1 sempre que 6 a forea que faz o dircib, o efejto muda com a cartsa; qua]quer for!.i quc
se sobreponha i piimeira sucede ao scu direito. A partir do momento ern que se pode
desobedecer impurlemente, podc-se desobedecer legjtimamente, e, visto quc o nlais lbrte
te sernpre tazao, apenas importa conseguir ser o mais forle, Mas, atinal, que € um direito
Llue desaparece qrando a forqa cessa? Se se tem de obedccer pela forra, nao 6 preciso obedecer
pordcvere, se nAo se6 obrigado a obedecer, jii nAo se 6 obriga.lo a obedecer. Vernosportanto
quc esta palavra odireito, nao acresccnta nada f, for(a, neste caso, nao signiflca absoluta
rnente nada.

Rouseau,J., O Corarrao so./iil, Fubli.alijcs [uropa-An]6ica, Mcln Martins, 1921, !. 11.

Texto 14

Do pacto social
Considero qre os homcns atingiram aqucle ponto em que os obsteculos quc preiudicam

a sua conservaEao no cstado dc natureza Ievam a melhor, pela resistencia, sobre as lbrqas
que cada individuo pode empregar para se nranter lleste estado_ Estao esse estado primitivo
j6 oao pode subsistir e o g[neto humano percceria se nao modjficasse a sua anejra dc ser.



l,l (1. 18: geCel

da racronnlidade Ll,) c\pirito.

r Acredita'sc que os regirnes ditatoriais que proliferaran no s6culo XlX selam fruto dcsta visao lregeliana

Ora, como os llomens nao podem ergendrar' novas forqas, rl}as sorleDte unir e dir isit Js

qr.le existem, nao disp6ern de outro meio para sc conseNar quc rio seia o de lbrmarem,

por agregaqao, uma sonra de lbrtas quc possa leve los a vencel a resistoncia dc as porem em

jogo c dc fazer com quc clas acttrem concorLlantemente.

Esta soma Lle for(as s6 podc nascer da contlibuiqao de vArios, nlas, dado que a l'or!-.a e a

libcrdade de cada homem constitLlem os primeiros instrumentos de corlsen'aq,o, corno d

que eleos fari actr.1ar sem sc prejudicare sem ncglisenciaros cuiLladosque deve asi Pr6prio?

Esta dlilculdadc, encarada dentro do tema qLle trato, pode enunciar_se [estes telmos:

"Encontrarurl1a forma de associacao que detenda e proteiacom toda a folea coflruo
a pcssoa e os bens dc cada associado e pela qual cada um, unindo se a todos, nao

obedece, contudo, senao a si mestno e permJneqa tao li\ rt como antes f e\te o pro_

-blema fundamcntal pala que o cortrato social dA a sohrqao

Rous:teat, I., O Cortrdto so.nr, Publica@es luropa_Am€rica, Vem Mlrti.s, 1974, p. 21.

2. Por que razSo Montesquieu postu a a divisio de poderes?

3. Justifica a necessidade de um contrato social para Rousseau.

4- Que problema 6 solucionado com o contrato social de Rousseau?

2.2.4 Filosofia politica na 6poca contemporlnea

Hegel e o hegelianismo

|alar de lilosolia politica contemporanca :iem relerir Hcgel

6 procurar dificultara compreensao Lla filosoila Pol itica da nossa

apoca.

A |ilolofla do Eslado dc llegel resume \e a subordinalao do

indir.iduo ao Estado, no qual estc sc dissolle em nome de uola

ordem suprerna, a idcia absoluta que nolteia as oLrtras inteligen_

cia5 e vontades, legitjm an do -sc, desta maneirir, o rcgime ditatorialr-

Quer dizcr, para Hegel, o inLlividuo, no lstado, a unl simples

objecto e nao o sujeito do seu destino. A sua vontacie 6 lulbcada

pcla vontade do t\tado e o individuo fcrde a sua liberdadc.

! eltc factorque sera contcstaLlo pelos liberais. (luando Hegel

morre, em llJ3l, os leus discipulos c()meqaram a discutir se o

lstado Prussiano de entao, com as suas instit iC6es e as suas

realizatoe! ccorr6nlicas e sociiris, Lleveria ser considelado o

montento da sintcsc dial6ctica, como a realizalao m,Lxirna

l. Enuncia os regimes politicos considerados por lYontesquieu.



Lns alirmavam, enquanto outros nellavam. Estes riltimos inx)cavam a teoria da dial6clica para
\ustelltar Llue nio cla poSsivel deter-se nallucla confii{uralao politica e quc a dial6ctica hist6rica
deveria ncsi la pa ra a supera r e realizar um a rac ionalidade nlais elevaLl a (de acordo com o matodo
dialactico de Hegel).

O alemAo David Silauss designou estas Lluas alas por esquerda e direita hcgeliaDas, em 1837,

ternbs usados no parlanlento franc6s para referir o espirito Iefor tjsta e o espirito refolnista
conservadorista deiendido por cada uma das alas, rcspcctivarneDte, A esq[crda e a direita
politicas constituem, respe(tivamente, os partidos socialistas ou comunistas e os partiLlo\
capitalistas (liberais).

Analisaremos, na lilosofla conternporanea, dois autores, nomcadlmerlte John Rat-ls e I(arl
Popper, ambos libcrait, apesar de haver certas particularidades qLre levam algun! estudiosos a
negal cste atlibuto ao primeiro.

John Rawls

() pensarnento politico do frl6sofo norte americano.lohn
Rawls encontra-se patcnte nas obras U/ d Teotid de hlstilll, de

1971, e O Libt\alisno Polafio, resultando csta Liltina da revisao
do pensamento expressona prilr1cira, del,ido :Lsindmelas criticas
icitas por.libert:idos,,r c comunitdrios. A obta Ufid lhotiLl Lie

/!sfiq.i estii dividida enr tr€s partes. A princira parte lrata das

teorias, a segunda das institui!6cs e a lerceira dos fins. r_a

primeira parte, Rawls alnesenta as ldeias principais a dcsenvolver
ao longo da obra; na segunda, a necessidadc deumademocracla
coistitucioral como pano de fundo para a aplicacao das ideias

refcridas na primeira; e, na terccira, descreve o estabelecinterrto
da rela(,o entre a taan ia cla lustila e os valores ala sociedade e o

(lomo citiimos anteriormente, para Ra$'ls, a jrstiqa a a cstrutura de base da sociedade e a
primelra vitrde das instituiEoes sociais. Esta c()ncl€tiza se na efectivacao da\ liberdades indi-
viduais c na sLra nao restriqao para o bcneficio de outrem. Uma socirdade justa, defendc Ra$,ls,

deve lundar se na igualdadr de direitos5. A justila nao podc scr deduTida a pafiir da\ !uncep(6es
de bem difundidas na sociedade, porque se aliam ao utilitarismo.

Assim, a iustiqa deve ser encarada c()mo a capacidade concedida i pessoa pata escolher
os scus pr6prios fins. lortanto, a lrbtiqa diz respeito a urna .estrutura de base, quc .congrega
a5 institLlilaes sociais rnais importantes, a consiituili(), as princjpais estrlrturas e.onolnrcas,
benr corno a maneira atrav6s da qual estas representam os direitos e os develes fundarne[tai\ c
determinam a reparti!'ao dos benelicios extraidos da coopcraE:io social,.

Rawls sabe que, na estrutura de base, os homens ocupam posiq6es difcrcntes, o qUe oliginJ
dcsigualdade eln terrnos de p()siEao sociai. Por isso, a justila tem de corrigir estas
desigualdades.

, . EIC. 19: lohn Ra(ls

I Individuos quc nao adrlitem quailquer rcstriEocs as liber.lad€s nrdiliduais.
I O artigo :.]5." da nossa Conslltulqao ide 200.1) refere esra igualdadc dc todos os clda.iaos Dcrante a lei
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I)ai a [ecessldade de um novo contrato social quc defina os principios da justiea identifi'
cando regras que, pessoas livres e racionais, colocadas nrma "posicao i icial de iSualdade",

escolheriam para formar a sua sociedade. A def,ni(ao dos prircipios L1a noYa olsaliza(;o
social deve ser feita a luz d{) "vau de i8norancia,, para que ningu6m eleclLre escolhas ein funlao

da sua situagao pessoal de desigualdade. Portanto, a iustiqa cnl Rawls deve ser entendida como

cquidade.

Como defende Rawls, os princ4rios da lusti(a devem scr classiflcados por ordern lexi.al c, por

consequ€ncia, a liberdade nao se pocie lirnitar senao em nomc da pr6pria liberdade. Ha dois

casos a referiri a) uma rcdulao da liberdade dcvc reforlar o sistenla t()tal Lia liberdade.lue todos

partilham; b) uma desigull.ladc s6 Lle\e ser aceita

yel se servir para beneflciar os cicladios menos

surge, cntao. o principio da difcrcnqa, co a

rdr;d.d" ,l' l; r, I r\ op\i8'rd J.,J, ' ,rc. -

/.rr.jo- r.. d .nrJi\r., Ll, ro,lo\ b, Fh, i.rr, r-

l,r'r' i.dl "eIhe o. de\IJ\',rL'rJ,,\. lrrn r.'o
o !,stado deve dividir-se em qualro deParta-

. Dcparlamenlo da\ al rihui\uc\ -.-r14 rn irJo
de velar pela manuten(ao de rn sistema de

preqos e impedir a fornlaqio de posjc6es.l.mi_

nantcs excessivas no mercaLlo.
. Departamcnto da estabilizaeao tcm conro

objectivo proporcionar pleno ernpreSo.
. Dcpartamento das transfcrancias sociais

tenl como funqao velar pelas ne.cssiaiaales sociais e intervir para assegurar o inlmo social

(Estado de providincia).
. Depattanrento para a repartiqio - tem coflo frm prL\11\ J1 u rnJ cert.r jusir(a neste dominio

gralas A fiscalidade e aos ajustamentos nccessiirios do direiio Llc PrcPicdadc.

('.riticas a Ufid Tcoria fu Justie.t
Robert Nozick concorda com Rarsls em colsiLler'ar a necessidade dc detcnninar o iusto ilrde-

pcrdentemente do bern.'lb.lavia, nota ul]la certa contradiCAo nos dois principios de iustiqa de

Ral,ls. Para este critico, a questaxr dc saber se uma distrihuiqio a justa depende do modo como

esta nasceu, o que iirplica a sua analise hist6rica. Por exemplo, illguns cspcctadores, telrdo ficado

deleitados com a habilidade profissional de um 11)gador, decidem doar uma soma em dinhciro

a eJsc mesmo jogador (ai6m do saliirio rnensal que este iii rccebe) e ele elrriquece. Obviamente,

este jogador assumirA unla posiQio de desiSualdade ellr Ielalao aos seus colegas, quc nJr, rnrplc\_

sionaranr o priblico da mesma mancira qlre ele, ,qpesar dcsta desiSualdade, parece sel iusto o seu

enricllecimcntar. N_estes casos, portant(), a justiqa como equlcladc Ic\'ela_\e irrlDssivel de apliaar

ou inlusta. Nozick questiona- se: por que processo unla tal transferancla entre duas pessoa\ Podcria
dar origerrl a unla rei\.indicaqi.r dc justila distributiva v)brc uma por(ao do qoe fora translerido

por uma terceira pessoa que nao tinha qualquer direito de iustiea n)lrre a rllelror fir.licao das

(nrtras antes da transleranfia?

: ..ll(;.20:Opri[cipiodaisualdadeafundalnental
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A partir desta analisc, Nozick conclui quc nenhum principio de iusti(a flnal (.lue slga unr
modelo) se pode realizar de maneira continua sem interferencia continua na vida das pessoas.

Outra critica que o libertilrio Nozick laz a Rawls dcriva do facto de este ter postulado que os
dons pessoais dos individuos devem ser usados crn benelicio dos menos dotados, como mostra
o seguinte trechoi (os que lbram favorccidos pela natureza I...1 podem tirai beneficio da sua
sorte somcnte na condicao dc esta rnelhorar os mcnos bem dotados'. Para Nozick, esta atjtude
legitimaria o uso de individuos como meios, entlando em contradiqao com o seu pr6p o frinc+riu,
positao paftilhada pelos comunit6rios Sandele van Parijs, estcriltimo asseverando que a propric-
dade plena de cada um 6 incompativel por si mesma com a propriedade comum dos talcntos
pressupottos uo segundo principio.

No geral, os coirunitarios consideram contestavel o pressuposto da possibilidade de escolhas
racionais feitas de rnaneira isenta:i distancia das praticas colectivas. De acordo com Michael
Walsct renhuma abstracgao pode ser feita sem considerar as circunstincias s6cio-hist6ricas e

a sisniilcaEao simb6lica dos bens, cuja icpartitao deve obedeccr aos principios da justila.

O liberalismo politico de Rawls
Depois das criticas fcitas a Una Trotid de Juitit-4 Rar\,ls teconhcceu as e escrcveu um afiigo

intitulado "A l,rioridade do Direito c lcieias do Bel]J" (.The p orit)t afRisht an.t tLleds ol the afiod),
em l9litl. Neste artigo, defende que a unidade politica de uma sociedade nao 6 exequivel se os
seus membrosnao partilharem uma certa concepEao de bem, sem, no cntanto? revogaraplmazia
do iusio sobre o bem-

Esta vi\Ao fbi desenvolvida na obra O Iireldlisno politico, onde reconhece igualmente que a

iustiqa como equidade 6 um proiecto irrealista. Por6m, asscvera que a nova teoria do liberal-
isrno deve estabelecer uma base sol)rc a quai se possam crguer instituiE6es politicas liberais, o
que implica a identificaqao de rm substrato comum das ideias aceit6veis e aceites pela comuni-
dade pliblica e, em seguida, con siderar os terrnos de coex istencia entre estas ideias e uma concepEAo
politica da justiCa, quc clevera estar de acoldo com as conviccoes bem pesadas dos individuos, a
todos os nitcis de generalidade ou, pelo menos, em cquilibrio com as mcsmas.

. Rawls teorizou, com um certo brilhantismo, uma igualdade absoluta.

. Para Rawls, a iustiga 6 a estrutura de base da sociedade. Uma sociedade justa, segundo ele,
deve fundar-se na igualdade de direitos.

. A suateoria foicriticada por nao ser possivel execuri-la sem violar o principio da propriedade
privada edquirida de forma legitima.

. Reconhecendo a inexecutabilidade da sua teoria de justiga, recomenda todavia que a nova
teoria do liberalismo estabelega uma base sobre a qual se possam erguer insrituiC6es politicas
liberais.
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Texto 15

Principios de iusti{a
Uma vez garantidas as libcrdades individuais e, portanto, toleradas as dilereltes con(ep(oes

de vida, deve buscar-se o m6xirno dc igualdade Possivel, por mcio Lle alranjos institu( ior) ]ir
De ertre os factores cluc geram desigualdade e os scus respectivos rcm6dios, podemos

menciooar or que se seguem: a) os chamados factores aclscriticios, como a discrimin,r-c;o

em razao do sexo ou da cor, Porexcmplo, sao combatidos pelo sjstcma de liberdade natural,

que sclve jusiamente para impedir discriminaloes desse tipo; b) o\ factores ambientais,

derivaclos .lc diferenlas culturais, de oriscm lallriliar e dc renda, devem ser mitigados pela

igualLiade equitativa de oporlunidades, o que significa proporcionar as mesmas iSuald,der

aos que tilm os mesrnos talentos; c) os factoles pessoais, referentes d tbrtuna gen6tica de

cada indiviclno, sofrem a acq:io do prillcipio dc diferenta, aplicevel a uma sociedade bem

ordenada, iA li\.re dc deslgualdacies dedvadas de iactores adscriticios c anrbientais Atravas

deste priDcipio de difercnqa, permitem-sc deslgualdades ainda remanesccrltcs, desde que

beneliciem os menos privilcgiados. Dessa brcvissima arelisc jd se vO que a teoria rawlsiana

temfortes caracteristicas igualit6rias. Mesmoos F,ltaLlossocial democratas eu ropeus parecem

estar Llistantes de tamanha i8ualdade. Portanto, em tempos de economiil dc mercado e de

merltocracia (corn as "carrciras abertas aos talentos'), 6 importante analisar como Rawls

cxplica a nlotivaqao dos individuos para i1]stituir e seguil os scus principlos de jLrsti!4.

lertjri dc A1mei.1a. Gabriet, os rtinri1ior de fustieo rlt /d/r, Xlltkr O a2r? Nri liri, srili los7,

USI Bnsil, \d., p i) (adaplado)

Texto 16

A necessidade de urrra teoria do b€rl
At6 asorapouco se disse soLrre o.onceito de bem, que foi rapicianlcnte mencionado arltes,

qlranLlo eu sugeria quc o bem de Lrma pcssoa 6 determinado pelo que 6 para cla o rnais

racional plirno de vida, daclas as circunstancias razoavelmentc favoraveis (S15). l)urantc

toda a expositao, parti da hip6tese de que numa sociedade bern-ordenada, as concepqie\

que or cidadaos tem acerca do seu bem cstao de acordo com os principios de justica que

sao pub licamcnte reconhecidos c incluem um hsar apropriado para vii rios bens pri m i I i o\

Mas o conceito de bcm foi usado apcnas num sentido muito reslrik). E, na verdade, devo

Iazerurna distinlao entre duas teorias dobem. Arazao para proceder assim a que, na iusti(a
como equidade, o conceito de iusto 6 anteriol ao corceito que deflne o que a o hom

Contrariamentc ao Llrle ocorre com as teorias teleol6gicas, a18o a bom apellas se se adequar

aos modos de f.ida que sio collsistentes com os da justiqa ie disponiveis. Mas, para e\tabe_

lecer esses principios, 6 necesJario o apoio de alguma nolao dc bem, pois precisamos dc

suposie6es sobre os motivos das partes naposilao original. Como essas posiq6cs nAo devem

colocar em risco o lugar prioritdrio do conccito de justo, a teoria do bem usacla na argu_

mentalao a tavor dos dois principios da justiqa fica_se apenas pclos polrtos essenliri\.

Rellro-me a essa ex icaeao do beln cdno a teoria restrita: o seu prop6sito 6 assegurar as

premissas acerca dos bens prim:irios, neccss:irios para Llue cheguemos aos prinLiPios



da justi(a. Uma vez clabolada cssa tcoria c analisados os bens priDriirios, po.l"lnoa uroloa
pdncipi(x da j sti(a no dcie.vo rvi,,le nto postedor Llaq.rlo a quc cl,ulnarei teo;ia pre. a d o benl.

Afim de esclalccer esses porltos, recordemos oDLle foj que a teoria dobern 1ii 
jesempcnhou

um papel- I'in prin)ciro rugar, cra 6 usada para .re6.ir os membros rnenos priviregi;dos da. " ie,l.,le.,, tr, , , ,,o \l., ditL,e||\J \,rl.,,F,t .e i\\,1,u\\ r ,e ,ettu. 
t...1

Rawls,lohn, ilrd ?ofi,lc llslild, rradulio de At rnopisetraeIc itaM.ll.trste!.s,
rd. \larttus |onres, S. fauto, 2000, p.,117 c $. (adaptado)

quais sio os factores que geram desigualdade social?

2. Por que razio acham alguns intelecruais que a justiea social de RawJs 6 ut6pi.a?

3. Outros intelectuais negam que Rawls seja considerado liberal. porqu6?

Karl Popper (t902- t994)

Rari Raimund lopper nasceu em 1902, en1 Viena. na Austria
tstudor MatcmAtica, lisica, Irilosotia, Psicologia c Hist(iria da
\I[sica. Dcu aulas ) errsiDo secundario e participou nos
.encontros de caf6, do Circulo de Vienil, ape\ar dc nllnca ter
sldo convidado para o efeit(). lscreveu A Zdjir? dd ,e!.?rerf,7
l:ia/iifct, e 1934, obra quc o tornou c6lebre. por scr de
descendancia iodaica, foj vitima.la perjjegui!^io nazl e viu-sc
obrigado a cncontrar um ref[rgjo. trr t9:j7, fugiu pam :r
GrA-Bretanha. EnLre 1938 e 19.16, deu aulas .lc Fik)soEa na l
llnivcrsiLlacle da No\,a Zelandia, tencio escrito. rresse peric,do, as l

suas obras politicas pobt?z0lo Histutitisno e /\ St)tietluk Abettll :. ..Itc. 21: (art popl,er.
. Or Sells Irirri{o\. Depois, regressou iii GrA-Bretanha c manteve
a sua carrciaa universit6ria, Enr 1969, passou a dedicar a sua vida ao estuLlo

As principais obras de popper sao as reguintes:
. Ld,qiLd tll l)ascalw.ttl Ci?ntilicn t.1g3t);
. A Saciednde tlhold e or Jc/rr rrirrijoJ (19,13);
. Pohreza tlo Historicis lo (7gtt);
. t:ot1j?ctltta\ c Refufl(.ies;() Crcs,:itntto do (-:a hechnenta Cientilito (1963);. Cotih..itnc to Cicntii.(t; un EnlbLttle Et)olucio itio (7973)i
. <-,i,,1.t.1. lL), n_t,,;r,,.o 1,./,.,toa,rr,
. Pnm un Mutlit) Melll(,-11989), erltrc ourr.rs.

e as conferancias.

Pensamento politico
Condici()nado pelo termr oazi, de que foi vitima, lropper reflcctlu sobre a g€rese c fundamen

taqAo ideol6gica dos regimes totalit.rrios. Devjdo es suas investigacaes, chego[ i conclusao que
tais regimes ftotalitSrios) ibram idealizados por pl atao, Hegele lvlarx, baseanclo,sc na visao ctestes
ll ldsofos n)bre o historicisDro
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. Popper defende a sociedade aberta,

creticas e a liberdade dos individuos

uma sociedade em que se estimulam instituie6es demo-

e dos trupos, tendo em vista a solugao dos problemas

,:r
1i
ii 

-.,

O histoliclsmo conceberaum maiodo dial6c-

tico que foi aplicado ao estudo da socicdade.

O m€todo dial€ctico hegeliano, patente no
histodcismo, segue a ordem triadica de tese,

antitese e sintese. O historicismo centra-sc na

fd em leisf6rreas de desenvoh,irnento da hist6ria

hlrmdnl nJ \Jd'nletre'd, e'' c\\a\ que nlo
permitem ao honrem sonhos ut6picos, ncm
planos racionais dc construeao social, Para

l'.pt^r. d. lF\e\ nreroJ,,l,lBi, d. do I ri\lor r( ;\,no
constituem o sllporte te6rico rnais vilido das

ideologias totalit6rias.
NaobraASo.ieddd.,Arertaeosseushtitttigos,:....fI(;.22:odialogoaessen.ialnat€oriadePopp$

Popper critica o m6todo dial6ctico e ataca a

ideologia histor,ci sta quc defendia o totalitarismo. A tociedade aberta op6e se e sociedacle fechada,

quc € uma sociedade totalitiiria, concebida organicamentc e organizada tribalmente segundo

normas nao modiBc6veis,

A sociedade abcrta, em coltrapartida, baseia-sc no exercicio critico da razao hurnana, coma)

sociedade que nao apenas tolera como tamb6m estimula no sell interior e por meio de institui

Edes democraticas a liberdade dos individuos e dos Srupos, tendo cm vista a soluqao dosproblemas

sociais, ou seja, as reformas corltinuas,

Ncsta, os governados tem a potsibilidade efectiva de criticaros seus governantes e de os substi

tuir sem dcnarlamento de sangue e sem que isso siSniique que o democrata dcva a.eiiar a

ascensao do totalitirio ao poder. Popper admite a possibilidade da revolutao violenia, a qual s6

6 justiflcada se for para dcrrubar urn tirano.

Principais ideias de Popper:

1, "A hisl6ria da humanidade nao tem um sentido concleto que antecipadamente possa ser

conhecido; o inico sentido quc possui € aquele que os homens the dao-"

2. .O progresso da humanidade 6 potsivcl c nao carece de um crit€rio Liltimo de verdadc."

3. .Arazao humaraa essencialmente faiivel, o dogrnatismo naotem pois q ualq uer Iundam ento.

A inica atitude justificevel para atingt a verdade 6 atravas do di61ogo, o confronto de ideias

por mcios nao violentos. Na ciencia, sisnifica aceitar o risco de formular hip6tcses que

venham depois a ser lefutadas pela experioncia. Na politica, essa atitude siSnilica que cada

r.rm deve aceitar o risco de ver as suas propostas serem recusadas por outros no confronto

dc ideias ou pro,ectos."



Texto l7

A sociedadc aberta
]\ violCncia gera sempre mai5violCncia. Lasrcvolu!des violentas matarn os revolucionarios

e corrompem os seus idcais. Os sobreliventes s,o apenas os mais hiibeis espccialistas na
arte de sobreviver I... ].

Eu conside ro que so mente n a denlocrac ia, na sociedadc aberta, a que tenrs a possibiiidadc
de elirnirar qua iquer inconven ientc. Sedestruirmos essc ordenarr€nto socialcont il revolurio
violeita, nao sornente scremos rcsponsel,cis pelos pcsados sacrilicios da pr6prja revoluEao,
mas tamb6m criarcmos uma situalio que tornali impossilel a elimina!-eo dos ploblenlas
sociais, da injustiqa e da oln.essao. Eu sou pelir liber{ladc iDdiviLiual e odcjo corro porlcos o
excesso do pod€r do Estado e a arrogancia das burocracias_ \4as, illfelizDtente, o tslado
6 urn mal nccessiirio: 6 impossivel prcscindir completamente dclc. [, ]amentavclmente,
6 verdade que quanto mais numerosos sao os homens, nlais neccssario se torna o Lstado,
Atrav€s da vlol€ncia pod€ aDiquilar se facilnrente a humanidade.

1l que se faz necessdrio 6 trabalhar por uma socjedade irajs racional, na qual os conflitos
seiam resolvidos raci(malmente empr()porqao scmpre nraior. LLr disse .uma socicdade mais
racioilal',. Na verdade, rleahuma so.iedade 6 lacional, mas existc uma sociedadc que e majs
racional do quc a existcnte e em cuia dircclao n(js temos o de\.et d€ caDinhar. Esta 6 a
aspilatao realisla e nao utopia.

Poppe., Kart ttainrun!1,,1 t_o.jeLtuttc )bdla ( as w\ t it En.,
hltp:,'A{wlv..lshared..onr/g€t/0ArInrqr_c/Karl popper - A n,(jedadc aber.htmt. (a.tafradol

l. QuaJ 6 a caracteristica fundamenral da

2. Para Rawls, o que signiflca a iustica?

3. Nateoriade Rawls, quejmportanciatem o(v6u de ignorancia) naedificae,o de umasociedade
justa?

4. O que se entende por sociedade aberta?

5. A sociedade aberta opoe-se i sociedade fechada. Como classjfrcas o Estado moeambicano?

f[ ;o.mas oe srsEemas poutrcos
Siste a politico 6 a manejra como uma conlLrnidade politi.a se estrutura c exercc

|olitiro. A estrutura Llo poder da comunidade politica 6 fcjia de duas formas: c.xlo
politico e como sistcnra de governo.

() regime politico refere-se es relaqOes quc se estabelecern cntre o individuo e a socieda.te
politica, cuja iLlcologia o poder polilico tenl a miss:i() de implementar no anti)jto iLrd.iico.

(l sistema de governo cotccrne i titularidade e a estrutura(ao do poderIolitico, co a Iinali-
dade dc deteririnar os seus titularcs e os 6rgios estabelecidos para o seu exer.ci.io.

Filosofla politica contemporinea?

o poder

regime
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Or crit6rios ,iio variados, nomcadamerltc: o elerlco dos (irgaos de soberania, a tua comP()siqao,

o modo de desigrlaqao dos seus titulares, as competa cias, as respectivas interdePcnden'ias c o

co trolo do exercicio Llas lilnq6es do Estado.

2.3.1 Regimes politicos

' ) l,er\. n L'nto por r:. o ,li*r,o ol,i' J

nlonarquia e repirblica.

VoI rr.lrr'r ',,,' ''rrro d- rrrl '^ h"rrreol'

Repliblica - governo de um col6gi() ou

assembleia,

Actua lmcnte, a distin(io entre mo n itrLluia

e r(l,.rDlit.r l r'err .( r,u mo'l" .orn" ':
designrdo o chefc de Lstado-

Monarquia 6 o rcsi]ne politico em que

a designaqao do chete de lstado se laz por

heranEa.

Repirblica 6 o rcgime p(riitico em que

a desilinaqio do chefc de lstado se faz por

forma! Lllversas, por eleiqao djrecta dos.idadaos ()u pelo\ ser'ls reprcselltantes, por SolPe dc

estado, por legislateo, etc, mas nao por heranla.

Os regirres politicos classiflcam sc em ditatoliais ou democriticos'

O regimc 6 ditatorial quando:
. hJr.n.,r,J,oot.,rL\. l".rv, ',.. l de J ,r,:
. I Iu n Jp"r,.Lo I'drr'r.po J iLlcoloeiJ:

. nio h,r uma electiva Saraltia dos direitos pclsoais d(x .idad'xx;

. nao existe livre participaqao na desiSnaEAo dos goverraltes;

. nao cxiste um controlo do exercicio dos SovL'rnantcs.

O regime 6 denrocr:rtico quando:

. nao existe uma ideologia dominante ou lidcratte;

. ao existc 1rm aparclho para impor a iLieologiai

. existe uma efectiva garantia dos direiios pessoai\ Llos cidaLlaos;

. existc li\.re Participala() na designaqao dos governantes;

. existe um conlrolar do exet'cicio das fun!6es dos Sovernalltes'

Por sua vcz, os regimes ditaioliais lubdividern_se em autoritiirios e totalitirios'

O regime 6 ditatorial autoritArio quando o podcr politico exerce urD certo conirolo sobre

a sociedade civil, seido, no entaDto, possivel manter um deternlinado 8r:Iu de auton'rnlr

O reSimc € ditatorial totaliterio cluando o co trolo do poder Politico subjuga a socicdade

civil.

:.... llC. 23: A InSlatcrra ! a nrais aDtig.r monarquLir

..nstitucional do mund..



2.3.2 Sistemas de governo

Lxistcn governo! carm concettraqio de poderc,i e existern outros com desconcentlalao Lle

podcles. Para a an:ilise de um !i\tema de go!,erno, hi que tcr em corlta a separaqal() de podcres,
a dependencia, a independancia ou a inteldependt (ia clos 6rgaos c a responsabjlidaLle politica
de um (-)rgio perantc ()ulro.

Os sistemas dc gor.erno tamh€n] se divid€m em ditatoriais e denocrdticos:
. Goyerno ditatorial - o p()der politico 6 det;do por urna pessoa ou pr)r Ltm conjunto dc pessoas

que .r cxcrcem por dilcito pr6prio, sem que haia participa!-ao ou representarao da pluralidadc
dos governadLrs.

. t) sistema de govetno ditatorial subdivide-se cm monocratico e autocriitico.

. O sistema 6 monocrdtico quando o poder a cxercido por um arrgao singular (lnn. exempb,
a monalquia abso]rita dc (l6sar).

. O sistcn.L d autocretico qLlando o poder 6 excrcido por um (irgao colcgjal, por um grLrpo
ou por um partido poiitico.

. O sistema de go\.erlro democrAtico c]assifica se ern directo, semidirecto e rcpresentativo,
de acordo com a paftictratao dos go!ernados no rxercicio do poder politico.
. Dcnn)crAtico diflrcto a asselnbleia geral dos cidadAos c_xcrce iirtegraimente a! suas futlq6cs

(csle sisterna vi 6 apliciivcl crn pequenos Ftslados - Cidades lstado).
. Democritico semidirccto a constitui!ao preva a exist€ncia dc 6rg5os representativos da

sobcrania popular atravds de um reierendo (ronsulta ao povo atravEs da votaqlo cie alguma
ideia em discus\iol

. Democri:'rtico reprcsentatir.o - o poder politico pertence a colectiviL]ade, mas a exercido
por 6rgeos que actuam por autoridade ert norne dele c tcndo por titulares ilauviduos esco
lhid.rs colll iitcrvel1qao dos cidadAos qne a comp6cm.

Sistemas de governo democriticos representativos de concentragio de poderes e de divisio
de poderes

a) Goyernos dcmocriiticos representativos de conceittraqao de podercs
. Convencionais existe ulna assembleja represetltativa em que se concentram todos os

poderes soberanos, por clelega-.ao do polo, rrjciiando-se forrnalmeltc o pritcipio de
separac:io de poderc\.

. Representativos simples - () poder corrcrntra-se no chele de Estado.
b) Sistemas de go\.erno democriiticos representativos de divisao de podercs

Ir,stes diviLlem se em parlanrentaristas, prcsidencialistas e semipresidencialistas.
O.rit6ri() haseia-sc na posiQao relativa do chete de Esta.lo no conjunto do sistema e ra
relaEeo entre o golerno e ar parlamedto.
. Sistcma par{arncntar o chefe de lstado 6 um 6rg:io poljticamcnte irle]evirnte no .lue

rc,ipeita :] polsibilidade de exercer o poder efectivameote e .r govello 6 politicameDte
responsivcl ferante o parlailent(). l) parlantcnto pode dcmjtir o go\,€rno.

. Sistema de governo presidcncial o an.garc decisivo Lio goverto € o .hcfc de Esta.i().
O parlanlento n:io podc dcrnttir o govcrno.

. Sisterna de govetno semipresid€ncial o chete de Lstado tem a possibili{iaLic Lle exerccr
poderes significativos e o governo responde politicamente ao parlalDento.
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Al6m destas fonnas, hi o sistema de governo directorial. Neste caso, existc um orgao

colegial que exerce o l)oder executi\,'o e qLre 6 independcnte do podcr legislativo' N'nhrrm

dos poderer responde politicamentc pelo outro, nem a Assembleia pode scr dissolvida em

caso algum,

Poder herdadoN lunJrqu ia

Regi es politicos

Regimcs politicos
(forma de cxercer o podcr)

Poder nao herdado

,A.utoritArio

Totaliterio

o cidadao controla o poder

Rcpriblica

Dilatorial

Democritico

. O regime politico diz resPeito i forma de re'acionamento entre o individuo e o Estado'

. O sistema de governo trata da organizaEio do Poder na Sovernaqeo.

l. De acordo com os conhecimentos que acabaste de adquirir' classifica o reSime Politico viSente

em 14oqambique e o seu resPectivo sistema de governo.

f[ Filosofia politica em Africa

2.4.1 G6nese dos nacionalismos

A Filosofia politica alricana este estreitamente ligada ao pan_a frican ismo. O pan-africanismo,

al6m de lutar Pclo reconhecimento dos negros no mundo, tralou, principalmente com Du Boit,

Iinhas para uma lilosofia politica alricana-

Por lilos{)fia africana cntende 5e o coniunto de pensamcntos relativot a elnancipdlio e ao

reconhecimento do homem ncgro, quer dcntro do rcu contirlente, quer fora delc A lilosolia

politica africana cont[m o pensamcrtto de v6ri()s autores e temcomo objcctivo a liberiJlao fi!ica

c psiquica do juSo colonial do contjnente africano.

No 5.o Conglesso Pan Africano, que tcve lugar cm Manchcster, em lnglaterra, em 1945,

Du Boi! Passou o testelnr.lnho folitico a Nkrumah. f)alluele momento em diante, a\ principals

figuras da filosof,a alricana seriam Nkrumah e Scnghor' llstes dois homent csforlaram-se por

la ni, r .r. Lr'e' Jr l'.lrlr, d do' I \lado' arr r' /'ro'



K1^,ame Nkrumah e L6opold Sedar Senghor lideraram Llois

gnPos e dois polt()s dc vista quc nio chcgaram a conciliar se:

Nkrurnah deiendia a independ€ncia lmediata dos Lstados afri
canos, enquarlto senghor acreditava que uma independencia
gradual dos Lstados lcria o ideal.

A ideologia adoptada pelos Lstados alricanos lbi o soclalis o,

talvez pela ilrflu€ncia do .conscieicismo" de Nkrumah c dc

outrat conjunturas politi.a\. Nesta ideoloSia, hipertrolla se o

espirilocomunjterio doalricano, o que levou Nkrumah a postr.llar

o socialismo, comoprova o seguinte excertar: . O vulto tradicional
da Africa implica uma atitudc ern rclaqao ao honem que nas

suas manifestaqoes sociais o,o pode deixar de ser classi6cada

O .onscien.ismo conslituiu uma autCntica defesa do rnateri

alismo, pois alguns africaI1os ac]ravam-no incolllpativel coir a

espiritualidade africana. Nkrumah dcfcndia quc o atcisnn) n:i(l

cra condiqio indispensivel da adesao ao marxismo, ou pelo

menos ao materialismo. lor outlo lado, pretendia mostrar que

o conter.iLlo esserlcialdo socialisnro, o igualitaritmo, cra confl)rmc
As tradiq6cs s()ci()culturais alricanas. O consciencismo prelendia

assegurar o desenvolvimento de cada individuo.
Nkrumah tevr o marik) Llc sel o plonotor do conceilo .4liic.7, r

/rerso,r/?/it, tendo trabalhado bastante para conduzir o seu pais,

o Gana, i] independ€rrcia- Com eleito, o Gana foi a prinleira
aqAo negro-africana a ser indcpcnd€nte.
Outros politicos cle renone, como Senghor, Luis Cabral, JLiIio i.. rl(i.25 Laopold SedarSetrshor.

Nyerere e ,qgostinho Neto, aliaram-se tairb6in ao socialismo,

tendo-o abordado do i)onb de vista da realidade alricana, dando origem iquilo que se chama,

corn o pensamento de Nkruflah, o socialis ro africano. Senghor apoia o sociali\m() africano,
oale,,oFnJo qlle a Jl'ra ,e8rr, ,$ r\iJ''r\nl\ .,,1,,, \r, \ i,,rr ,. l,,r isu. " \..r.J e po

natureza dr) scu po(), socialista.

O verdadeiro m6rlto deNkru ah foi o seu ideal de unidaLle africara. Conccbida crn l!15:1, por
Ma,hemout Diop, a urridadc africana banirja as lronteira\ traq.rdas albitr]riamente em Berlirn e

tragaria novas fri)nteiras mais racionais, de modo a estabelecer rela!6es econ6ilicas cntrc a!
grandes zonas de produlao alricanas. Nkrumah concebeu uma unidade africana politicamente

olganizada alue transformaria o contincntc afri.ano nurn \6 l\tado, .om um governo central,
inspirallo na constituiqlo arnericara. Nkrumah estava convicto de que os Lstados africarDs,

considerados individualmente, nao cram sufiaicntcmcntc fortcs para c(nnl)ctirem com as grandes

potencias do Ocidenle. Segundo Nlirumah, esta fraqueza levava-os a procurar a slra scguranqa

em acordos conl as ex-potCncias coloniais ou com as potancias neocoloniais. Nkrumah parlilhava
o ponto de vista dc Di(D sobrc a arbitraricdadc corn que loram deflnida\ a\ lionteiras, dividindo
as populala)es de uma mesma cullura em dilerentes lstados, o que poderia a todLr o ixrir]elto
originar conflltos iDterafricanos.

. lrlG.2r: KNa.r. Nkrumrh.

IOI



Na dacaLla de 1960, nasceram dois grupos: un dc Monn-)via (Calilornia, [L]A) e outro dc

Clasablanca (Marrocos). O grup.r de \lorr6\'ia clelendia a criatao dos Estado! U idos da rilrica
e o de Casablatca dcfcDdia a criatao das ralOes e assim fundou a OUA, Organizaq:ao de Unidade
Africana. Uste Liltimo grupo acabou por ganhar a batalha.

A OIIA, criada a 25 de Vaio Llc l1)6:j, cnl r\ddis AbeLra, [.(i6pia, atra\-6s de assinatrra da sua

Constituiqe.r por repreren[anles de 32 governo! de paises afri.anos indcpendeDtes, tinha os

seguintes obiecti\''os:
. promover a unidade e a loliLlaricdadc cntre os Fslados illricanos;
. coordenar e interlillcar a cooperalao entre os Lstados africanos, no scntido cie proforctonJr

unra vida melhor aos po\,os de Africa;
. defendera soberania, integriLl adc terlitorial c indcIenclSncia dos Ilstados africanos (os Llstados

-membros lraa] dcviirm imi\cuir se nos assuntos interno!)j
. r,rLi(J" "JJ .,. l.,r' ". de,o', ,r .ir.,r,.,r'r \ r'...:
. promovel a coopela(ao irltrrnacional, rcspeitando a Carta das Naldes Linidas c a Ileclaraqao

Uiiversal dos Dircitos Humano5;
. coor.lcnar c harmonizar as politicas dos Estados-melnbros nas cstira! politica, diplom:itica,

econ6mica, educacional, cultural. da saildc, bcm-cstar, cioncia, lacnica e de dcfcsa.

Todavia, al8uns criti.os conclenararn o cariicter lichado dos Lstados-nernblo! da OUA, ullra
Vez qlre ncla nio havia inibiEao de comportamentos Llitatoriais, ern nome da condiq,o de nao
se intrometerem nos assuntos internos. Este facto lcrau a que ocolresse 01 mu itos gohcs dc Estado

em Africa, concretamcntc no Gana, com Nkrumah, oo Congo e e outros paites alricanos,
A partir da d6cacia de 1960, os lstados afri.anos comcqaran a ganhar a sua indepenc]incia,

aderindo ao socialisrno africano, i luz da\ Ilbsofias dos politicos africanos quc lideral am o
processo.

. A caracteristica fundamentai da Filosofia polirica africana 6 lutar pela liberdade politica das nacoes.

.:.,::::::::::::::: ::i::::: :::::::::: Illl]lll ljilll,

2.4.2 Pan-africanismo yersus negritude

O pan alricanirmo e a nesritlrde perrritirarn a difusio da mcnsagem dos mentores Llos rnovi
mentos de libertaqSo dos afiicalros.

Diferentes na abordagcm c na denominaeao, mas com o objectivo cotnum Lle lular pela liber,
aladc, cste5 dois Brol imentos lbram desenvolvidos por estlldantcs c aca.l6m icos alricanos residentcs

em Inglaterra e em lra[qa, rcspcctivamcnte. 0 primeiro, o paD airicanisr r, ]utava pela eman-
cil)acax) politica cle t.rdos ahicanos, ao passo qlre o seSurl.io, n negritude, lrltava peta unidadc
dos negros sob o ponto de rista cultural, como vcrcmos mais pormenolizadal e tc na rniLlade
didiictica que fala sobrc a Iiik).j()lia alricana.
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2.4.3 Renascimento africano

O povo africano conheceu virias humilha(oes, iacl.r que o lcv()u a \entir-sc infcrinr. .n,1..(

povos, sarLrretudo aos cun4rcus, quc o escravizaram durante s6culos. Actualmente ainda ha

africaros que se serltem inferlores a outft)\ p()vot. Ora, uma das grandes diflculdades que os

alricani!tx\ tivcram foi precisamente esta: corno dizer ao alricano, que nun.a tin ha sido .,alori

zado, que tirlha e1ecl1\.amenLe vak)r, quc clc era igual ao seu colonizador, que tinha digrlida.le,
que ser africano nao era uma maldiCao, etc.

|ara tal, cla necess6rio alesenvoh,er uma ideologia clue levassc (r hollrcm alri.an() a rcna\ccr

e a sentir se um honlcnl igr.lal rot outros. Renasaer sillrlilicava tornar a nascer. llepois do nasci

mento biol6gico, o afrlcano frecisava dc voltar a nascer psicologicanlente para recuperar a

d.rt..-, \t i,nd, \t ir n..,1" pelL,, olo.,,ddo "..

l. Indica as semelhaneas e as difereneas dos movimentos negritude e pan-africanismo-

2. Que raz6es jusciflcam o renascimento dos africanosf

' i:i": ::: : :::*:lT::: :: 
A':l': 

: :',:::: :: :::: ::: :: :: l1:"::

2.4.4 lntegraqio politico-regional na Uniio Africana

Os lideres alrlcanoscedo ti\.eram c()nsciancia da ncccssidade d e implerlenta r ac-aOes co binadas

coD] a f,nalidade de ploporcionar melhores conLliqa)cs a()r novos Estados alricano\. Assim,

conce trararl-se na promoq,o de lnstituiqoes capazes de fromover o descnvoh imento econdm rco

c de criar condig6cs dc vida mais hurnanas aos indigenas (rovos nati\'-ot. Iste projecto fbi
animado por Llma sarie cle muclanlar institucionais, coino a aliaeao da ONU e a Conferelrcia de

Bandung, entre outras. Foi neste contexto qLle se criou a OtJr\, c()m (x obiectilo5 j,l releridos,

a UA, a SAI)Cl e a NFlPr\l)-

A UA (Uniao Africanal pretendia ciar continualao aos objcctivos da OUA, nra! com uma cstlu-
tura rnais reduzida: co urn Soverno cerltral e ur1 parlamento, A scrnelhanla do que tinha
iLtralizadi) K$,arne Nkrumah na decaLla de 1960.

Um dos irrojectos da UA era a NFIPAI) a Nova Irarccria

para o Desenvolvimento da Africa , que pretendia p6r

ellr pr:itica a visAo pan-africanista dos lialeres africanos

de interajuda entre os faises aflicanos, corll o objcctivo
l- pror.lo'Fr o de\ell\o.\irnplllo.u.rertare ae \t'i.".

Era rrma visao a hng() prazo, bascada la parceria dos

paises afficanos, que estrategicamente mobiliTaria os

recurs()l africanos para a clialao de riqueza e em que as

iun!6es de plani6.a(io c organizaqao scriam dcscrrvolvilias

de uma forrn a sincronizada com a integraEio dc rccurs(rs,

rmplernedtaCAo, avalia(ao e cootrolo de progran1as pelos

pr6prios alricanos.

r03
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Na 6ptica de Ribeiro, a integralao regiotal em Afiica s6 seria possivel se houvesse estabilidadc
politica e scguranqa, I)crmitindo asrim a criaCAo de instituiE6es deinocrdticas e a pri)m(rqiio

do desenvolvimento. A NIIIAD, considerando este facio, coldensou as rondiq6es necessi as

para o desenvolvimento de Africa ern dois pontos:

a) a paz, a scguranga, a dcmocracia e a boa govemaqao politica;
b) a boa govemacao econdmica e corporativa.

Texto 18

A natureza e os prop6sitos da NEPAD
A Nova Parceria para o Deserlvolvillrent, ' dc \ tr iLJ i N l-. r \ ll ) c um programr d.L Uniao

Africana que materializa a visao holistica desenvolvida pelos li.lcrcs africanos numa
moldura de parceria entre os paises africanos, corn o ()i)jcctiv() cle promor.er o desenvolvi-
merto susteot:ivcl dc ifri.a- }]'ta parceria 6 alargada aos parceiros que se cncontraln fora
do corrtinenle africano, no sentido de promover a paz, a estabilidade, a denocracia,
a 6ptima Sestao econ6nica e o dcsenvolvimelto ccntrados no povo,

A NEPAD pretelldc rcduzir'() fosso que exi5te enlre os paises africanos e os paiscs desen

v(rvidos no que concerne ao desefi,olvimento- E tern corno prop6sitot fuDdamentals:

o lbrtalecimelto dos rnecanismos para a prevcncao, gcstaL() c lesolutao de conflitos a

niveis sub-regional e contincntal c assegular que esses mecanismos sejam utilizado,i para
rcsta raq:io e manulentao da paz; a promolao e protec(io da dcmocracia e dos direitos
humanos ao nivel dos paises e regi(lcs atravar da deflniEao de padr6es claros de rcsponsa

bilidadc, trarspaI.ncia e governatao participativa aos niveis nacional e dist]ital;a restaurr{ao

e manutenEao da estabilidade rnacro-econ6nlica, cspecialncntc alrav6s da deflniqAo dc

padr6es de metas para aspoliticas Escais e monet,rriirs, assim como a introduqao de quadros

i1lsiitucionais apropriados parir o alcance desses padroes; a lbrmulacao dc quadros legnls e

reguladorcspara os mercados tlnaDceiros e o estabelecimerlto de audit()rias das companhias
dos sectores privado e pr.iblico; a rcvitalizalio c extensio da educacao, forrnaqAo trLniLa,
assistencia aos scrvilos de saide, combate ao HI\r/SlDA, mal6ria e outras doentas traDs ls-
si\.eis; l\omotao das mulheres no desen\,'olvirtento ccon6mico c socjal, atra\.6s do reforeo
da sua capacidade nos domiiios da educatao e lormaqao, desenvolvimento dar actividades
geradoras de reldimenb, atravds da facilitaqao do acesso ao cr6dito c a participagao na vida
politica e econ6nlica; cria(ao de capacidadL\ 1r{,\ L\tal,r\.m ,\trrca para dehrLrr c fazer
cumprir as leis e ordem econ6mica, social e politica; promolao do desenvolvimento de

inlra-estll]turas sociair e ecoromicas, desenvolvimento da agricultura, ,iua djversihca(Ao
cm indlirtrias aSrerias e de manufactura para servir os mcrcaLlos internos e de expotaqao. I--.]

A NLPAD baseia-se en1 primciro lugar na mobilizaqao dos seus pr6prios recursos
parao deselvolvimento de Africa. Os africanos deverio procurar as suas pr6prias solu96es

para os problenlas de desedvolvimento e deverao privilegiar as parcerias inttrnas entre as

instiiuiCdcs priblicas, pri\.adas, conlissdes religiosas e orgarliza(dcs internacionais.
A Nota I'dreui. pntd n Lt't| n^ ne|tnln i/,i, \laprtu,2uU2 pp.2-5



Texto 19

CoDdigSes neccssarias para o deseDvolvimento de .{frica
Paz, seguranqa, dcrnocracia c govcrnacao politica
Os liLlcres africanos aprenderam que a l:raz, a segur.anla, a democraciil, a b()a governa!-'ao,

os dileitos hurDanos e uma boa gestio econarmica sio condiq6es pilra o deselN(r!imento
sustentavel. A iniciativa da \EPAD solrre a paz e a seguranqa ioclui tras elementos

. A criagao de condiq6es de seguranla no l()ngo prazoj

'Acriaqaodasinstitui!6esairicanasespL'ciarizaLlasnoavisopr6viodeconnit.rs,Lrerncorrn)
a elevacao da capacidadc de prcvenEao, gest:io e resolu!-:io de collf]itos;

.Instituci()nalizrEaodoscolrpromj,isosparacotnosvall)resfundanrcntai\daN-r)valrarcerja

para o l)esenlolvirneoto da Afr.ica.

As condicaes para asscijurar. a paz e segu JnlJ em l f it.r r \ genr .t idupcJo de xtcdil1a!
q.,r possam eli,linar a vulncrabiliLlade polirica r sociel sobre as quais asscntam os c()nflitos.
Os esforEos dcvem incidir \obre os meit)s necessdrios l:ra ra iortalecer as institui!6es reglonajs
e sub-regionais existerltcs, especialrneote rrn quatro iircas prirrcipais:. Prevengio, gcslao e lesolutao Llc confljtosj
. Instauracaar da paz, manuteneAo da paz e imposjlao da pazi. Reconciliaqao, reabilitaqao c reconstrueio p6s confljto;. Combale A proliferalAo jlicita de pequenas armas ligeiras e Ljc Dlinas aitipessoal.

Com a NUPAD, a Africa comprornete-sc a respeitar os paLlra)es mundiais da clenn)cracra,
cujos collrponertes fundanlcn ta is inct!em o pluralismo politjco, exislCncia de virios partj.los
politicos, silrLlicatos e a ()rgalizalao peri6Ltica .ic e]eiqa)es abcrtas c democrai|cas para
pelmitir quc o povo escoilm livrerncnte os seu! lidere\. f) objecti\o da Iniciati\.a \obre a
Denocracia e cover.nacao l,olitica 6 o de corrlrlbuil para o ref(r.(o do quadro |ditjco e
admirristrativo dos paises parti.ipantes, e1I linha com os priucipio, ,la .l"moc.ocia, trans_
parincia, responsabilidade, integridacie c respejto pelos dircitos humanos.

) Narn Poath N ar)t\ctr\)!rn.tnr)dr:lttit1j,\1ap!to,2002,pp. l] 1.r

Texto 20

A boa governa{ao econ6mica c corporativa
I,,,]
O obicctivo da \EpAD nir go\crnaqa() €con(-)mica e corporativa 6 promover erlr todo\ os

paises participantes un, quadro dc programas concrelos c calendarizados corn vista a
mclhorar a qualidadc da gcstao ccon6mica c flnanceira pliblica, hem.ol1nr a governalao
corporatiYa.

As ace6cs incluem a criaqao de uma equipa de trabalho Ljos Mirist€tios.la\ Fina !a! I
dos Banros Centrais para a revisAo das pritical na iirca da economia e da govcrna(:io (or Ir)ra(iva nos v:irios paises e regi6cs. lsta cqu4)a serii cha ada a for.mu]ar recorrenala(aes sobrc



os padr6e\ e c6digos apropriados de boas Praticas para a consicielalao Pclo Comit6 de

ImplementaEio dos Chefes de Istacl() c de GoYerno. iste Comit6 deverii submetcr as suas

recomcrLiaC6es a Cimeira dos Chefes dc Lstados africanos para a sua aprova!;' ' c
implementa!Ao.

A maioria do5 paises africanos sio Pequenos, quer cm te nos de populatao, qrr|r de

rendimcnto frr a4rlfri. I)cvido aos mercados linlitados, nao ofelcccrn receitas atraenles a

potenciais inlcstialores, ao mesmo teinpo qrle o progrcsso na diversillcag:x) da produ(ao e

das exportaqoes 6 retardada. Lste fact() limita o in.r'estimcnto em infla estrulura\ h;\r( I\

de quc dcpendem nas ecortomias de escala para a sua viabilidadc. Assim, os paises afliLrntr\

devem conjugar esforqos e recurtos e promover o dcsen\rclvimento regi()nal e a integtJ!Jo

ccon6mica do corltinente, a 1lm cie rnclhorarem a sua capacldade comPetitiva ao nivel

i nLelnacional. Os cin co agrl4)amelrtos srrb regionais do con Ii n erltc dc! c]n, p or consegu i n te,

ser fortalecidos.

A NEIAD da enlasc A provisao de bcns piblicos essenciais a nivel da regiao, tais como

transportes, energia, agua, tccnologlas de inf()'maq:jo e comunicalio, crradicaq,o de doenqas,

conserva!^ao do anlbiente e cIiaEAo Lla capacidade dc investisatao regional. A promoqao do

comercio e de invcstimentos inlra africanos conslitui unla das estrateSias da NEPAD.

() cnfoque da NIPAI) incide tamb6m sol]r'c a racionalizatao do quadro institucional cla

integraqAo regional, atrav6s da iLlentilicatao dc projectos comuns compativeis com os

programas de.icsenvolvimento nacio[al e regional c na harmonizaeAo das poiiii.as e

priticas econ6mjcas e dc investimento. A NEPAD promove a coordena(Ao das politic

sectoriais nacionais e uma monitoracao efectiva das decisoes tomadas ao nivcl da 1eEiao.

O Banco Afrlcano dc Desenvolvimento desenlpenha um lapel de vangllarda no 6n/n, iJ_

.n..rl. i dr e\ll,do., lrur' r.rnd\ e protP, lo\ r-!i, .' l i\.
A N.va Patuoil lrld h I tt\etn trittullth lr iIni. \r.?rnr, 2lrl12 Pp. 11 1i1

Texto 2l

Declaragao solrre a democracia e a Sovernagao politica, econ6rnica e social
{ I\ova Parc( ria para o De\enrolr imenlo da 'itrica ( NEP{Dl
Prcambulo
1. N6s. Chcfes de Lstado e dc (lo\.erno dos llstados Membros da Uni:b ruricana (UA),

reunidos em Durban, Africa do Srl, rla Confelencia inaugural da Assenlbleia da Uniao

Africana, analis:rrnos o relat6rio do (i)mita dos Chefes .lc Lstado e de Governo, encar

regados da implemeniaqio da No\'? ParceriaIara o Desenvoh'imerlto da Africa, (NIPAD),

criado por ocasiao da Cjmeira da Organizalao da Unidade Afrlcana (OAL]) quc teve

Iugar e Lusaka, Zalnbia, em Julho de 2001.

2. No quadro geral da nossa reuniao, recordaflos ot colnprolnissos cornuns quc sustentarn

a criaqao da NFIPID para a erradica\^ao da pobreza e para colocar os nossos paises,

individual e ou colectivanrcnte, na via do crelcilnelrto e do de\envolvimento dura\ eis

e, ao mcsmo tenlpo, participar activamente na ec()nonria e na politica mundial, em pe

de lgualda.lc .onr os or.ltros pais€t. Rcafirmamos este rompromisso colno o nosso.lcvcr

miris premente,



3. Ao analis:rr o rclal6rio do Comit6 dos Chclcs Lle f.stado e de Governo, encarregados da

implen1elltacAo da NElALl, c cicntcs cia via a seguir, estamos aollscientc\ clue, corn o passar

dos anos, as uccssivas Cimejras da OU,q se tonuram alccisa)es que 1,isam garattir a csta

bilida.ic, a pa7 e a 5eguranla prlrmovendo urna inlegraqao econ6mica ntais c\tlcita, pondo
leono es mudanQas anticonstituci(mais do Coverno, apoianalo os dileilos do homem c
preservanLlar ar cstado de djreito e da boa governaciio. Ertas deciroes jnciuenl, entrc ()utrasi

a) () Prcgrama de Ac(5o de Lagos c o Act() Irinal de lagos (1980);

b) A alarta Africana (Eanjul) sobre os I)lreitos do Honlem e dos lrovos (1981);

cJ A CaIta Africala par'ila P:rriicipa(eo loplllar no Dcscnyolvirnento (1990);

d) A Declara!^ao 5(rbre a SitLra(ao loliii(J c \!tir,r:!,nomiea em itrl.J e J\ trtrLliar:!.rs

de |Lrndo que assolarn o mundo (1990);

e) ,q Carta Africana \obre os Djreitos e Bern-estar da Crianca (1990)j

f) O liatado.le Abuja qLre institui a Cornunidalle Ii.con6nlica Africana (1991);

g) ,\ Declaralao de Cairo dc 1993 qrc institlri os Mecanisnlos de Prcvenlao, Gest,o e

de Resolulio de C.rnfli1os;

hJ O Protocolo rclativo :L (lrialao de um Tribunal ,\fricano sobre os Dlreitos .1() Homem
c dos l']ovos (19.18);

i) A Declaralao e o Prograrna cle Aclao de Grand Bay (llha! N,lauricias) de 1999, para
a Pronloe:io e a ProtectAo dos Direitos do llorncm;

j) O Quadro de Aceeo da OLIA para as \fudanqas de Covernos Anticon \tituciol1.:]1s
(adoptado na Cinleira da OUA de 2000 em Lorr€, Togo, c bascado na decisio prccc,
dente da Cirncira da OUA de Argel em I999);

k) r\DeclaracaosolenedaCo fcrancia robre a Segura nca, Estabilidadc, I)ese Nolvimento
e Cooperalao (CSWSD(r\), (2000);

l) O,A.cto Constitutix) da Unieo Africana (2000).

4. N6s, Estados-rncmhros, partes dos instrumc]ltos sufracjtados, reafrrnatnos o nosso
carrrpromisso Lartal e continuo a fav(n'dertas e de outra! decisdes da nossa organiz.t\:iu
contineotal, beir como outras obriga(6es intcnlaci()nais e cornpromissos assumidos

no codtcxtr)Lla OrgaDiza_cao das N"a!6cs Uni,:las. ACarta dasNaqoes UniLlasea DeclalJ(ao
Universal das Na!6es Ullidas tobre os direitos do hornem e toLlas a,i con\enqoes relativas
revestem-se de urna imporlancia capital, particularmente a ConvenlAo sobrc a elimi
naqao de todas as lormas de discriminaqa() das mulheres e a declaraEio de Beijing.

5. A ]\fricil estii conlrontada aorn graves desahos, sendo os mais urgcntes a erradicaqao .ia
pobreza e a promolao do desenvolvimento socioecon6mico ern particular, pcla via da
democracia e da tx)a governalao. O processar da Nfll)AIl estii essencialmcltc direcclo-
nado para a realiza(ao deste dupl() obicctivo.

6.,\ssim, N6s, Chefes de Estado e de Go\.erno Lios Esta.los Mernbros da Uniilo,\fricrn.r,
concorda[x)\ ern trabalhar juntor cm mat€ria de politicas e de acq6cs para a lDateriali-
za!:io dos obiectivos prccorizado5, a saber: a Llemocracix c a boa governaqao politicaj
a sol'-ernaQao ecarn6n1ica e social; o desenvoh,imcnto socioecon6mico; o mecanlslno
africaDo dc controlo dos pares.

L-anfilt iiu tl.s (.hel!5 tte r\liLlo. dt Cortnb ia Oru izdlna tu lrtidnLlc Aftnnt,,
I)u.hin, 

^1rica 
do Sul,8 dc jrLho d€ 2002
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Texto 22

Democracia e boa gover:naqao politica
t...1

7 No inicio do no\.o s6culo e do novo milanio, n6s reafirmamos os nossos compromissos

na promoEao da de$ocracia e dos seus valorcs essenciais nos nossos respectivos |'lises'
Comprometemo-nos particularmentc a trabalhar co detcrmina(ao renovada na aPli-

cacao das seguinte\:
. o L\tado de Direioi
. A igualdacle .:]e todos os cidadaos pcrante a lei e a liberdade do individuo;
. ,A.s Iibcrdades indi!,iduais c colectivas, illcluinclo a liberdadc para fbrmar e aderir a

partidos politicos e sinLlicatos lcgulrdo a constituiqio;
. A igraldade de oportunidaLles para todos;

. O direito inalienivcl doindividuo departiciparoo\ Processos politicos e demo'riticos

livrese crediveis e nacleiqao peri6dica dos dirigentes Para um deterrninado nlan'latoi
. Adcsaoi separaqaode poderes, incluiIldo aprotccCao da independ0ncia dos tribunais

e dos |arlamentos efectivos-

8, N6s acreditamosnunr Govelno iusto, honesto, transparerrte, responsAvcl eparticipativo

na integridade e lla vida pliblica. Por esta razao, compronctelno-nos a combater e a

erradical a colruplao, que niio s6 coloca um entrave ao desenvolvinrento econonttco,

como tamb6m debilita o tecido moral da sociedade.

9. Estamos determinaalos a desdobrar os esfolqos para restabelecer a estabilidadc, a paz e

a seSuranta no contincnte africano, tendo cm conta que estas sao as condi(oes essclr_

ciais para um dcsenvolvimcnto dur:ivcl, paralelamente i democlacia, aL boa SovetnJ!;r ',

aos dircitos do homem, ao desenvolvimento social, a protecgao do fleio c a gestao

econ6mica. (ls notsos esforlos e iniciativa'i estarao tamb6fl orientados para a ProL_ura

acclerada cle solu!6es pacificas para os actuais conflitos, rclbrqando a nossa capa'idade

de prevenir, Serir c resolver todos os conflitos 11o continente africano.

10. i\.luz dos recentes acontccimento! cm Africa, o respeito pelos direitos do homem devcm

ser vi stos corno cruciais e urilcntes Umadasfolmas de se testalaqr.lalidadedadenrtr'ra'ia

6 a protcc(ao que cla garanle a cada cidadao indjvidual ou a grlrB)s vr.rlnerilci\ enr

dcsvantagem. As minodas 6tnica!, as irulhercs e as crianqas sofreram as coisequef!i't\

dos maiores conflitos que hoje assolam o nosso contlnente. N6s comPromctemo_nos

doravante a tudo fazer para avarrcat conl a causa dos direitos humanos em Afrir 'r erll

gcrale, em particular, para p6r termo a vergon ha loral estampada nas mr.llheres, cr idnld \ 
'

pessoas portadoras Lle deficitncia e minofas 6tnicas nas situaE6cs de conlikr cm jfrr'a'

lt. \. mulh" e. .em Urn 'n'porldnle pdPPl r .lP\enlp<rr'dr ro\ e r, r,, \ LIn \lrr(J l lrd J

democlacia, a boa governaqao e a reconstrueao ccon6micn. N6s aceitanlot isso, com

um imperativo para garantir que as mLrlhcrcs tenham todas as oporttnidades Llc dar

o seu contril)uto, em termos de igualdade, Para o desenvolvimento Politico e soli(f

e\.,n,'mr o dL l,rlu'o.'lu\'^' Pd.'e'.
12. Com o obiectivo de honrar eslcs compronlissos, concoldaflos em adoptar o Programa

de acqSo seguinte.
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13- Em apoio a democracia e ao processo dcmocratico:
. f.staremos atentos para Lluc as nossas constltuiq6es nacionais rcspectivas reflictarn

aS ialeias Llemocr:itica! e Sarantam uma governaeao matlifestameote responsiivcl;
. N65 encorajarnos a representaeao politica;
. N6s encorajaremos a rcpresenhtao politica, pernliti do dcsta feita que todos os

cjdadros pa-rticipen],oproaes.so poljtico num aDbienle poli co )iyrl'eiuiior
. N6s aplicaremos a adesao rigorosa A posiqAo da UniAo Afticana (UA) sobre as mudan!^as

ale governos anticonstitucionais e outras alccis6es da nossa organizatao co[stituci
onal, quc vi\cm .Iprornolarc dadenrocracia, da boagovernaqio, da paz e da seguranqa;

. N6s reforlamos e, se necessdrio for, implementaremos urna adrlinistraqao clcitoral
adequada e 6rgaos Llc vigilancia nos noss()s paiscs rcspcctivos e disponibilizarenos
os recursos necessdrios A capacidade deorganizaeao de elei(0es1i!res, iustas e creLliveis;

. N6s reavaliarernos e, se possivel, reforqarernos os mecanisilos e as normas de acom
panharnento das clciq6cs sub-rcgionais e da Uniao r\fricara;

. N6s fortaleccremos a knnada de conscioncia do piblico sobre a CartaAfticana, sobre os

direitos do homem e dos povos, particularmente nas nossas instituiqdes educati\as.

14. Em apoio i boa 8overnalao
N6s concordamos crn:
. Adoptar normas claras, medidas e indicadores claros de boa governaqao aos !Lis

nacional, sub-regionai e colltinental;
. Uma furEao p{iblica responsavel, eficiente e efectiva;
. Velar parao bon1 funcionamento dosparlamentos ede outras instituica)cs de respon

sabilidade nos ossos paises rcspcctivos, incluirdo os comitas parlamentares e os

6rgaos contra a corruplAo;
. Garantir a iDdependencia do sistema jLidicial que possa prevenir os abusos dc podcr

e a corruptao,
15. Para a promolao e l)rctcclao d()s dircibs do homem.

N6s concolclanlos enll
. facilitar a implantalao de organizag6es da socicdadc civil dinimicas, incluindo o

reforqo de institui!6c\ dc direibs do h.rmem aos ni\.ejs nacional, sub-regional c
rcgional;

. Al]oiar a Carta, a Comissao e o Tribunal Africanos sobre os Dircitos clo Homem e dos

Poyos, como instrumeIltos cruciais faragaranlir apromoEaro, aprotec(ao eo respeito
pelos Dircitos do Homenl;

. R€fortar a cooperalao coln o Alto-co11lissirio das Naq6es Unidas ]rara os 1)ireito5 do
Home n_

. Garantir a liberdade de expressao responsSvel, iocluindo a liberdade de ir\)rensa.

Governaeao econ6mica e social
16. A boa govtrnalao econ6mica e social, incluindo a transparOncia na gcst:io fln.rncerrlr,

sao os requisitos essenciais para a promo!'ao do crescillcnto econarmico e a redu!5o da

polrreza. Conscientes destcs factorcs, aprovirnos oito mediclas prioritirlas para o
funcionamcnto cabal da boa governaqao econ6mica e social.
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17, I.ls\as medidas prlorit6rias rePlescntam as normas <fundamentais, aceites ao nivel

internacional, regional e nacional que todos os paises africanos devem esforqar se

por respeitar da melhor forma possivel.lor outras palavras, sao trcdidas que traduzem

uma cxig€ncia minima, considerando as capacidades dos paises para cumpri-la!.
18. N6s acreditamos que as oito medidas prioritiirias ora aprovadas t6m o potencial de

promovel a eicecia do mcrcado, de controlar as clespesas fritcis, dc consolidar a

democracia c de encorajar os fluxor fr[anceiros privados pol serern loclos e]es os

aspectos inlportarrtes de rcdulao da pobrcza e de melhoria do desenvolvirnento

duriivel. Lstas meclidasforam apresentadaspor algurnas organizaq6es intenlaciona is

atrat,6s de processos corsultivos que contaram com a participatao activa dos pai\us

africanos e suas respectivas aprovaE6es. Ihis medidas sao, na sua essencia SlobJi\,
pois foram objecto de um acordo de perltos de um vasto cspcctro ccon6mico com

caracteristicas estrlrturals diferentes. SAo nomeadamente:

a) Melhores priticas nos dorrlinios moneterio e financeiro;

b) Melhores preticas no clominio de transparoncja fiscal;

c) Mclhores preticas no dominio de transparCncia orqamental;

d) Orientac6es para uma boa gestao da divida priblica;

e) Pdncipios de boa governa(ao na sociedade;

l, l''in. .L,iu\ oe .orrldb.lid,de inl,'r,rJ( iordi\:
g) Principios dc ar.lditoria internacionais;

h) Principios filndamentais dc controlo ba[cdrio etectivo.

t...1
t:o fa'at.ia da! Chtf.s dt Estatlo e tte (hverno dn Oriltlnizatdo do Unilodc Aljitona,

Durhan, Alrica do sul, lt dclrlho de 2002

ll0



l. A Filosofla politica estuda:

a) as bases consrirLcionais d3 sociedadc.

b) os estatutos (constituic6es) dos partidos

politicos.

c) a politica como ciancia.

d) o modo mals indicado dadistribuieao do

bem comum.

2. A exp.essio ,Quem n;o parucipa na poliuca

nio 6 um cidadao livre. mas initib) 6 da

a) P6ricles.

b) Arist6teles.

c) Arist6cles.

d) Emp6docles.

3. O poder 6 definido como o (conjunto dos

meios adequados para a obteneao de qual-

quer vantaSem) Por:
a) P6ricles.

b) Russel.

c) Hobbes.

d) Locke.

4. Para Platao, a origem do Estado 6:

a) convencional.

b) forgada.

c) natural.

d) ficticia.

5. Etimologicamente, (democracia) sitnificai

a) governo dos escolhidos do povo.

b) governo conjunto entre par,amento e
presidente da Reptblica.

c) governo do povo.

d) governo da maioria.

6. O fil6sofo que defende que o Estado tem

a sua forma molecular na familia 6;

a) Rousseau.

b) l'4aquiavel.

c) Hobbes.

d) Arist6teles.

Z ParaArist6teles, a melhorforma de governo

6a:
a) oligarquia.

b) democracia.

c) tirania.

d) reptblica.

8. l.4ontesquieu ficou famoso por dividir
o poder politico em:

a) econ6mico, sociale politico.

b) legislativo, politico e executivo.

c) IeSislativo, executivo e judicial.

d) judicial, politico e legislativo.

9. Rawls e Popper sio liberais porque:

d sao oriundos da Lib6ria (a terra da liber-
dade).

b) s;o ambos americanos com influencias

judaicas.

c) postulam que o individuo seja livre na

sociedade.

d) defendem que o Estado seia completa-

mente livre na soc;edade.

10. Popper subhnha, na sua fiJosofia politica,

a importancia.-.

a) da politologia.

b) do di6logo.

c) da ditadura.

d) do conforto.
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Ao terminar esta unidade, deveris

ser capaz de:
. analisar o problema da (i)legitimi-

dade de uma Filosofla africana;
. conhecer as correntes politico-

-filos5flcas africanas;
. perceber a necessidade de matu-

ridade na consciancia sobre a

politica em Africa;
. analisar as condig6es culturais

locais capazes de estimular a

consciancia de cidadania.
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E n Filosofia alricana
(A cultum negra € como uma boa terra, propicia ao desenvolvimento da fisica que tran5lbrma

o mundo."
Abdoulave Wadc (prcsidcntc do scncSall

EE Contextu alizagdo do debate sobre a Filosofia africana

3.1.I Quest6es hist6ricas

O povo africano foi vititna da colonizalao europeia. Com as viagens apelidadas de "Descobrimento,,
oseuropeus conhcccrarn outros povos, qrJe foram jtlgados em comparaEao com os usos e costumes

da cultura ocidental. Por isso, houve uma sade dc filosoflas concebidas por ocidentais que se

csforeavam po1 denegrir a personalidade dos negros no mundo. Os cstuLlos da ap,,L.L, qlLcr

antropol6gicos, quer sociol6gicos, preocupavam-se em provar, em todos os sentidos, a superjorl

dade dos povos do Ocidentc cm rclaEao aos outros povos, sem que estes iltimos, no entanto,

tivessem respostas imediatas escritas para contrapor as tcscs dos ociLlerltais.

A'leologia, a Iilosofia e o Direito desempenharam um papel fundarnentaL neste processo,

. ,A. Teologia definiu o povo negro como descende te de Cham, um homem que viu a rludez do

pai- Potanto, o homem nesro aparece como simbolo dc rrlaldi9ao. Neste ca$, o ncgr() per-

tenceria i geraqao dos condenados de Deus.
. Na lilosoia, Voltaire alirma, na sua obra ,qisfirin do Siculo xIV qlJe o povo mais elevado 6 o

frances e o rnais baixo 6 o afrlcano; Jean Jacques Rousseau diz quc os africanos sao bons

selvagcns; para Hegel, os africanos sao povos sem hist6lia e, por consequ€ncia, desprovidos

de humanidadej Kant chcga a ronclusio de que os afiicanos sao povos sem interesse; L6vy

Brlrr.ll proclama que os africanos tem ulna mentalidadc pra-l6gica; pol sua vez, Montesquicu

afirma que os aflicanos sao povos sem leis; os antrop6logos l\'lorllan e l)lor suslenlam que a

Africa 6 urna sociedadc morta.
. O nlonarca francos Luk XIV escreveu O C(idiqo NeJro, uma elpacic d! Llileibs dos senhores

sobre os ncgros.

Nao restam diividas, portanto, de que o Oci.lente .icscncadco uma teoria dc domin.LLJ,, que

gcrorumprofundo colnplexo deinferioridade nos africanos. !.m /rdrdft'icLlnisme ouComn utisn]l.,?,

George Padmore diz quc cstc facto provocou uira crise no pensamento, na palavra e no agir do

homem africano. O ocidentalismo prornovia, djrccta ou indirectamerrte, uma antroB)logia
tdunlalista, cujas teorias e doutrinas exaltavam uma classe qlre se autoprociamava herdeira

exclusiva da humanidade intcira. Iror cssa razao, arlo8ava-se o direito de destruir, Js\un1ir ou
<esrnagar' os outros povos. Este tipo de antropologia poderiaserclatsificada como tlln verdadeiro

.vandalismo" cultural, rarcisista, agressivo edestruidor, como defendeLecrecna sua obra C//aiad

Mais tarde, as ciollcias sociais e humanas realizaram nor.as aborclagcns, adoptando umil visio
cliterenie em rclalAo As culturas nao-oclderltais. Passaram a reconhecer que toda a cuitura repre-

senta uma determiDada civilizatao, independentemcnic da sua situalao geografica, hitt6rica,
social e cc()n6mica.
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Conludo, nao nor podemo! esqucccr dc quc () periodo cm que a populag:io afrlcana viveu

todasestas discriminaloes foitaolongo e profundo que ainda hoje estas se encontram bemvivas
na sua mcm6ria. Tal condiciona o seu comportamento: este fen6meno nao s6 i fluenciou a

mentalidade europeia, cono tamb€m cleixou rnarcas na me talidadc do pr6prio povo negro,

visto qre a sua auto-estima f,cou deveras afectada,

t

:.. tl(i..1: alolonialismo.

i aqui qrc a necess:iria a irrter\'en(ao do fil6sofo africano, para proiectar o futuro lromcm

aIricaDo, partindo da sua pr6pria hist6ria. Para tal, houve ncccssidadc de reabililar a jmagem do

honlem negro, estimulando a sua ar.lto-estima e mostrando the que ele 6 um homem igual ao branco.
(i)nn) sc conscguiria convrnccr o homcrn ncgro, que sempre foi servo do branao, dc que ele

pr6prio 6 igual ao seu patrao?

Esta tarefa dificil e iirdua contimra a ser realizada pelo ill6sofb africano, sobretudo junto das

cornunidadcs das zonas rurais e de Areas nuis remotas, que airlda tem esta mentalidaLie. Ioi para

responder a esta preocupalalo que alguns pensadores africanos dcscnvolveram debates acesos

sobre a existencia ou nao da Filosolia aIriLa[a.

. O homem negro, ao ser colonizado, perdeu o estatuto de (pessoo).

. Or colonizadores convenceram o homem netro de que nio tinha valor.

. A Filosofia africana vem recuperar a auto-estima que o homem ne8ro tinha perdido com

o tratamento esclavagista.



Texto I

O universo negro
O pensamento autantico negro nao se pode compree alcr scnio pela referenaia iqucla

que foi anteriormente a implantaCao das rcligia)€s reveladas, o Cristialismo c o 15liio, de

que hoje estii fortenlente irlrlncgnado e is qlrais deve as suas especificidade! aliicanas. Al6n]
disso, certas ctrrias afri.anas que ainda nao flrram tocadas polurna ou outra Llas aluas

religia)cs guardaram intacto esse pensanellto. 1...1

l)ara mim, a originalidade Lla )ssa onti)logia 6 o seu.hsicismo" fundamcntal. Crelo que

o pensamerlto negro iglora totalmente a ooqao de um espiritoiDatedal. Para o negro, o u11r\er\o

apovoiLd()llor nunrerosos e diversos seLcs, rnas naLo n ecessa r iamente visiveis para o humano,
H6, muitas \.ezes, ira[ifcstala)cs de umapresenqa que somente oiDiciad() (aquele que passou

pelos rito!...) pode decilrar. Na minlta etnia ndofdo Scnegal, n6s considerairos quc um
aninlal, o cavalo, por exemplo, pode ycr ou sentir unr desses seres que um homem nao \-e.

Portanto, todos esses sercs, cv()l[indo em mundos difere]rtes, !ive no mesmo urlrlerso
tocarrdo-se e cruzanal()-sc l.se ti1Lent tt sc arcisc,rt). E isso faz-rac fcrlsar na teoria nlodcrna
de mund(x pluridinlerNiona is. Os seres cstio hier:rrquizados at6 ao ser suprcmo, que, por
!e7es, 6 conlundido com o anccstral, sem jamais ser unla abstracqAo. Sao todas eneltlas
vivas, forQas qnc csti() \ubmetidas ao principio da iltcracc:io c quc, como as for-.as lla fisica
e11anrecinica, fodem adicionaFse, Llestruir-sc cneutralizar se. a) revetendo Te rpclsdesigna\a
os por ilorqas \-itais", e eu pariilho tolalnlerlte a sua ilterpretaeao ala fibsolla bantu.

Ao iriltistrar um medlcamento, o cuLallLleiro aru <iciticeiro,lem a consci€ncia dc adt!i()nJr
uma iorga a uma or.rtra e Lle destruir uma terceira, aquela qlre estii na odgem da doenca.
,\ sua \-isao 6, portanto, racionai c coerellte, Dlas € unla raciollalidaalc,:le um outlo tipar,

diferente da racidralidadc dos ocidentais. Sorrentc o scu sistcma cie explicacao € Llifcrcnte
da ci€rlcia modcrna, por exemplo da quirniotcrapia, queve na cu.ade certas Llocrlas reacedes

cntre nrol6culas.,qlbrQa da milsicanegrav€m daquela que estA ern harm(rniacom asvibrJ(ae\
lr.rodamentais aiar univcrso e do ser hunlano. Acontccc o nteinlo com a escultura c con] toda
a artc aflicana, que 6 movimento c nio estaticismo, dissimetda no lugar de paridade.

Ilssa fisica negra particil)ada mesrnavis,o da rloderna fisica quaniica. As duas referern-se

a erler8ias abstractas submetidas As leis da interac!^io. l)e res!o, a atitLrde negra cst:i perleita
rnentc cm harmonia com a .rnicrofisiaa, nalcida recentemente, que mostra a existencia de

Ien6menos at6 aalui inexplicados mas que reveiam tnicrovibraga)cs. A cuitura ncgtJ tr,

portanto, como uma boa terra propicia para o descn(rvimento da lisica moderna. Vcj.rmot
o exelrd() que dei durante a aoilerancia dc Boston, em 1967. Se dissermos a um negro e a

um europeu: (estepeda!^o dc mctal, n 6s podemos fa z€-lo explodirii dirtAncia", as suas redLloL\
serao diferentcs. O negro nAo manifestarA qualquer slrrpresa, pois ele admitc:i partjda qLie

toclo o corpo cont6nl unla "cncrgia,, que alguns designarn por "csfilit(>,, e que n6s a podcmos
libertar mais ou rncros brutalmente, rllas pouco impor ta a denomioa(ao. O curopeu, salvo
se for um universjtiirio que estu(kru fisi.a, verai Disso um prop6sito absurdo-

f., portaoto, € o africarD quc tem razao. Assinl, o que a cxccpqao no europeu 6 ptlLr(rlii,
no nesro.

\\lde, Alrdoulavc, L, ll.5tit1 Patt l,'/\liitl c, L'At( it d 'rfl lirrti,prt, ldlrio s Michel Lalor,

France,200s, pf.57 6l
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l. Que posieao tomas' .omo aluno, face aos factos historicos acima descritosl

2. Consideras que a Posieeo do Ocidente foi justa? Porqu€l

3. A que problema Pretende Abdoulaye Wade dar resPosta no texto (O universo negro)?

3.1.2 A exist6ncia ou nio da Filosofia africana

!,sta discussao tem lugar pclo facto cle alSuns esttldiosos africanos c nao africanos tclem apre

scntaLlo ao mundo estudos soble etnias aflicana!, denoninando.os .Iilosofia aflicana,. I,'te

grupo 6 conlposto por Anyanh', Placide Tempels, Alexis Kagame' Mbiti' entre outros

,{quesiao que os criticos colocam 6 sc se Lrode falar de Fisica ou Quimica africanas da mesma

forma que eles falam da lrilosofia africana Como obviamente a resposta 6 nao' eles negan a

idcia d; existencia de uma lilosofia africana |iguram Da lista dos cdticos: Hountondii' Franz

Chaha)-, E. Boulaga, M. Towa, a)ruka, Weredu, entre outros' O ploblema lundamental do debate

6 mais; objecto de cstudo do que a LlesignaEio em si At6 certo ponto' os criticos abrem a po\\i_

bilidacie da existancja da liloso6a africana, aprcsentando em qlle molde! ial lilosoia dever6 ser

concebida para que possa ser designada Iilosoia aflicana'

Nos paragrafos seguiltcs, ettudaremos as correntes mais ilnportantes da lilosofla africana'

onde setao aprescntadas, em linhas Serais, as razoes de a bas as colrentes'

lft Principais correntes da Filosofia africana

3.2.I Etnofilosofia

Traia-se do "grito, de africanos e africanistas pclo reconhecirnento do neglo como homem'

Estes produziram obras em defesa do homem negro' Uma das formas de realizar ccsa defesa

6 atia;€s da etnolilosolia. Os etnofil6sofos S;io assim dcnominados por terem feito estudos sobre

etnjasafricanas-Lstcsdefendemquetodaallilosof,a€umaFilosof,acu]tural,isto€,ningu6m
fazlilosol]asemsebasealemalsuma.ultula'ParaAnyanll',amlssaodofrl6sofoafricano
€ compreendcr e cxplicar l]5 plircipios sobrc os qr'lais se baseia cada uma das cultruas africanas'

Toda\.ia,assuaspesquisas,queseapelidalamLleliilosofiaaflicana,foranalvodeseveras
, rlr,".. lr ,.il drnc'l.ep' r"'g.rrn'e'r''ne''
. As ;Lbordagens feitas por tais intelectuais descreviam' na sua maioria' Prdticas hahituais dos

aficanos, afirma do_se couo Filosofia al'Iicana'

. Estes estudos, quando cram feitos por africanittas nao aflicanos' dcnegriam o africano'

O sacerdote be18a Placide'lcmpels, por exemplo, dizia que o africano tinha uma l6gica neDor'

. Unla simple\ catalogaq:io de mitos, crenQas c provFrbios co siderava \e Filosofla africana'

. Estes esturliosos abordavam lc]Das relativos a etnias africanas Alcxis KaSamc' por exemplo'

inspirando_se na fl1o\of,a aristot6lica, escreveu uma obra intittlada A Filo|ofii Btt tu-R1ltl des

r7o Sct onde tlesenvolvia a slra reflcx'o, traze[do itoDaas cateSorias aristot€licasdo ser' atrav6s

da aneLse gramatical riSorosadas ettrut uras 1jr18 uistica! ' A partir desta obla' viidos estudantes

africanos defendera1l as suas tese!, cada r'lm delet com a fllosofiabantuda sua lingr r a verndcula '

ll6



. Tempell dizia que existe uma fiIosofia do negro, s6 quc csta 6 diferente na forma e l1o

conteido da Filosofia eurcpeia.
Por estas e outras raz6es, os o iticos opuseram se A existeocia de u n1a lllosofia africana. Cont udo,

nao B)demos desprezar Tempels, pois a sua abordagem tinlu c(rmo lim o reconhecirrento do
negro como homem pelos colonizadorcs. l)or'conseguin te, os seus estudos contdbuiram bastante
para a redefrnigio do relacionamento entre o Ocidente e o povo ncgro.

l. Explica o que 6 a etnofilosofia e refere os principais representantes desta corrente-

Etnofilosofia 6 uma corrente de pensamento que defende que as tmdie6es africanas espelham a

::::::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::*::::::t'ju. :*: iiil

2. (Existe uma flosofia do negro. s6 que esta 6 diferente na forma e no conteido da Filosofia

2.1 Comenta a afirmagao de Placide Tempels.

2.2 Refere o ambiente s6cio-politico-religioso em que esta frase foi proferida.

3.2.2 Filosofia profissiona! e critica i etnofilosofia

Os criticos da etnofrlosofia defendem que nao podemos confundir o ernllego do termo
<6losofia,, usando-o lro sentjdo ideol6glco. "Filosofia" ar tapalavra que se utiliza para designar
uma ciCncia rigorosamente cientifica. Rcivindicar que os atilcal1os tem a sua pr6pria illosoha
seria cair nas mAot do5 colonizadorcs, que qLierem dar ou maltcr a jlusio de que os africados
tem uma filosoha, porque o que n6s temos rcalmcnte sao milos, cren(as e prov€rbi()s.

Paulin Hountondji (Bcnin) 6 um dos grandes criticos e vale-se dos scguintes argulnentos,
expressos na obra Ifrican Philosollty, L,lythc dtLd Re,]lill, dt: 1974.

l. Reivindicando que existe uma Filosofia afri.ana, eslarnos a cair na ratoeira col()nialista e

racista que insiste quc um aflicano 6 diferente de um elrropeu. Portanto, qualquer referencia
A lilo$lie africana obriga nos a deflnir AhiLJ errr rcldlaL, a Lur,,n.L. logo ]1ro podernos

aceitar que haja uma lilosofia africana quc claramen[e nega a lilosoia em gcral.

2.Iilosof,a, no seu sentido restrito, 6 uma disclplina cientifica, teoratica c jndividual, assim

como a 1.iD8uistica, a Algebra e, poltanto, n:io sc pode substitui la por crenqas ])opularcs,
prdticas tradicionais e comportamento popular de um povo qualqucr. A l,ilosoiia nao se

deve identillcar com o mito ou com a religiao tradicional-
3. A Filosofla, enquanto disciplira cicniifica, teor€lica e indi\.idual, el}rerge semlrre em

oposilao ao mito, as religia)cs tradicionais e ao seu respectlvo dognlatisrno c conservadotisnlo,
O qrc a dogmitico naro pode ser 61os61ico. A relaqao frlos6fica com o nito e as religi6es
tradicionais nio 6 uma relacao arquivista ou arqueol6gica com funqao dc ristematiza(eo
e pcrpctualAo, nem sequer 6 uma protectora desse passado l)opular, muilo pelo corltt:irio.
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A relaqao da Filosofia com o mito e a reli8iao tradicional6 de contintlidade, transfolmaEao

consciente c de critica continua d;r trndigao do povo lace aos desafios qlle o povo teln de

enfrentar no prcsente e no futuro. Porlanto, a filosofia deve abrir os horizontcs do povo

para que este consiga enlrentar os desaflos do luturc. Qucrer que a Filosof,a africana exista

nao tern sentido.
,1.'Iodo o projecto de edillcar uma lllosofia africana a un] projecto europeu de dernarcar a

Lodo o custo a ci\.illzaeao africara da eulopeia, Por isso, dizer que os africanos tem a sua

prdprj a civi lizaqao querdizerque acivilizaqao aflicana6 6xa e est:i mumificada nas tradiQ6es

antigas, que todo o podcr do africanoreside no pnssado, nas tradiqoesdos seus antepassado\.

Ot fil6sofos que encaram a Iilosofia a partir do ponto dc vista do passado designam se por

etnofil6sofos c sao elrropeus. Tertam sufocar a capacidade criativa dos africanos polque

cspelam que os fjl6sofos africanos sejam simples activistas das suas tradigoes culturais, em

vez de pcnsadores originais,

5. Todos concordamos que a Filosolia africana rrao pode nascer e]t ,7lril (do nada), mas que

necessariamenle parte da lrelanqa cultural. ci)ntudo, esta heran(a cultural nao consiste

apcnas em olhar para a1ris. ,^ lilosofia africana deve scr uma confrolltaeao criati.r'a das suas

ideias com o presente e o futuro,
6. O papel criador da Irilosofia aflicana tem de ser descmpelrlDdo por lil6solbs africanoS que

sao sujeitos da actividade filos6fica. A africanldade da lrilosofra africana s6 emerge a partir

de uma actividade fi1os6f,ca de discutsao c ctitica dos africanos que sio fll6$fos. A africa_

nidadeconsiste Dapertenga dosfil6sofos ao continente africano. Aafricanidade nao consiste

em falar da Africa ou em tratar de problcrnas africanos, pelo cortriirio, aonsiste na partilha

e na conversa cntrc africanos qLle sao fil6sofos qualificados e pronssjonais que usrrn / r/7;, r

de maneira critica e .riadora.

Hountondji afirma que o problcma que se

coloca 6 substancialmente a associaqAo da

ideia de illosoia ai palavra (africana,, que a

qualifica, deixando em drivida !e a palavra

"ilosofia" ainda mant6m o seu significado

original.
Na opiniao deste critico, a universaliLlade

da Filosoli a dcve ser conservada, No eDtanto,

isto nao significa quc a |ilosofia deva tratar
neccssalialnente os tnesmos temas ol1 fazer

as mesmas perguntas, atdporqueas diferenqas

de conteddos sao considcral'eis.

[.prcciso saiientar que os primeirospropa-

gandistasda FilosoE a africana foramhomens

da lgreja, como, por exemplorltmpcls (bel8a),

Alexis Kagame (nrandCs), John Mbiti (queniano)

eVicente Mulago (congol€r. Estes pensadores

que am somente enconirar bascs psicol6gicas para implantar o Evangelho no terreno africano,

sem prejudicar nirlgu6nr.

:....IIC. 2: laulin Hotrnton.lli.



Quandoa palavra "filotofia" 6 qualillcadapela pala\.ra nafricana" nao tcrn o mermo signilicado
que a Irikxolia ocidental do s6clrlo XIX.

.Parece'me que uira palavra muda o seu significado se 6 aplicada i Luropa e A Arnarica em
vez da Africa. !,tte a um fen6meno comuml cotno o nosso amigo Odcra (queniano) hunloristi-
camente con1enta: "o que 6 slrperstiqaar 6 aprcscntad() como relitiao africana. Do Ocidcnte
espera-se que diga quc I mcsmo a5sim, religiio africana; o que 6 mito 6 aprcscntado pelos afrl-
canos como |ilosofia aliicana, e os afticanos estao 6 espela que os ocident.ris conhrmeol Lluc

nao € mito, mas filosolia africana. O que 6 claramcntc ditadura 6 considerado dernocracia afli
cana e espela-se que a cultura curopcia apoie dizendo que 6 mesmo assim." N6s manipLllamos
as palavras cm rlomc da cultura africana, C) que 6 pseudodesen!,olvimcnto (deseN,olvimeito
cla elite, far.oritismo) 6 desclito em Africa como deienvolvimento cuitural e espcramos que o
Ocidente aplauda tudo isto.omo desenvolvirlento africano., lortanio, lcgundo Hountondji,
as palavlas mudam de signillcado quando passan do c()ntcxto europeu para o contexto

Os 6l6sofos criticos da etnofilosofia recusam-se a aceitar a abordagem etnofilosofica como
sendo Filosofia africana porqLre, no seu entendet reforcaria a ideia da diferenea entre africanos

e europeus (forma inferior de fazer Filosofia).

A ideia de Filosofia africana deve ser aliada a um projecto de critica e reflexio de africanos

sobre os problemas de Africa-

l. Por que raz;o os criticos se recusam a aceitar a etnofllosofia como Filosofia africana.

2. O que se entende por Filosofia acad6mica?

3. Hountondji nega e afirma concomitantemente a Filosofa africana, parecendo que se contradiz.
No entanto, nao viola nenhum principio l6gico-

3.1 Explica a contraditio referida.

3.2 Menciona as raz6es dessa contradieao.

.l; : ::.:,:: :i'::::.T:, T:::::::::::::::::'

3.2.3 Filosofia politica

Al6m das tcodas das Illosofias ocidentais que mencionAm()s ra cortextLralizaCAo hist6rica (no
ponto 3.1), os trabalhos forlados e a cscravatura contribuiram sobrema eira para ar redulao do
homem negro ao estatuto dc.arrd, de mercadoria susceptivei de ser vcndicia e comprada, urn
simpies i strumcnt{) de trabalho e fbnte de rendimcrrto das cconornias ocidentais.

Assim, a 6bvio que a prioridade do lcgro sciiL a sua emancipacao.
Nas col6nias da Amarica do Norte, ioiclou,se ulll movinlc to dc rcvolta, manifesto pckx

cscravos atra\,6s das chailadas uorl Jl)rgJ c posteriormente dos,,Joilcl spi,;tUdl!, n15 tgrejns.



A caracteristica fundamental do afiicano 6 ser um Suerreiro pela liberdade. As primeiras formas

de 1u!a do holncm negro peia liberdade foram teorizadas po duas visoes: a primeira acreditava

que o negro s6 se emanciparia plenamente \r)ltdltdu d suc terra nrtrl (Atrjr.t); d ,rutra colrente

del'endia que o homen neSro podia viver livre e em p6 de igualdade com os brancos sem pre!i\ar

de sak da Amarica. A priileira corrente lbi dcfendida pelo jamaicano Marcus Garve, discipulo

dc Booker Washington, e a scgunda por \\rllliam fldwad Burghardt Du Bois.

F.ncontramos doravante duas pcrspectilas, duas ideolosias de libertaCao, culas dileren[r\ nao

serao som ente idaol6gicas, mas tamb6m raciais. Du Bois era unl jovem culto (cursara a Univenidade,

tcnalo sido o primeiro negro a fazer um curso snpcdor). Ilarcus Galve)', conhecido como rrl

extrno hldr! letulcr ofncr, naoestudara nluito, por6m vi ra muitos negros a trabalhar em condi!6es

desumanas. [] importallte salientar que Garvcy comecou a trabalhar aot l5 anos c foi erptiso

do scu scr\.iCo por incitar os ters colegas a protestar contra as condiq6es iniLrstas em que lraba

lhavam. F.ste julgava que os libertadores da raqa neSra deverilm scr negros aute ticos e qtre o

[egro s6 se realiTalia P]cDamente na sua terrir n.LtJl, em ifrlcr Ura, nu Br ,l\ cra m[lato, por isso

Garvev 1}ao o considerava ncgro. Na sua opiniao, Du Bois nao passava de um prolongarnento da

mao do branco, pois nao concodava com o regresso dot negro\ J 4ftr(a-mie. GJrvey construiu

um navio para levar os negros que quisessern v()ltar i ma terra de orisem.

Du Bois, contrariamente ao scu antecessor Booker Washington, que achava que a emancilatio
do negro passava pol uma formagao tacnica e por se acomoLlar a posiqao subalterna do legro
nos EUA, alllnou quc o problema fuodamental dos negros nao era de ordem econrlmiLJ, m.ts

antes politica. Du Bois postul()u a cxistCncia de elites intelcctuais qlre serviriam de pontos de

refer€ncia para os outros.

A maior diiculdade que Du Bois teve de enfrentirr foi levantar o moral do negro, frenetica_

l-l, nri r'r'J'\.rnopeld\lilo'ol,r".l, .J..l\ledr.,F,r, l-,.rn''r arSroqre il'i,.r .e\eirnperio''
o imp6ri().lc Gha a, o imp6rio de Mwcnemutapa, Benin, Mali, Shongai, ctc., os quais deram

um Srande contributo para a llumanidade.

Pirralclartente a Du Bois, e ainda lobre a esma proLrlemiitica, e Ar.rtio,,s Ari.gr'cs cf C ltlrr,
de Cheikh Anta l)tup, ]€-se: .Supomos, com a egiftologia moderna, que os egipcios eram dc raea

branca. Assim, teriam como contcrraneos gregos e romano!. Estes tiveramum espirito cientifico

e filos6lico idaniico ao da gente moderna do Ocidente 1...1. No entanto, tud() indica que os

egipcios e{am dc raqa [cgra, conlo os etiopes e outros africanos, e que o LSipto civiljzou o
rrundo [...]. Dados do! antigos cscritores e

i n\n u., Jd B r,lrJ [... '.rUlH.len.Lnl'n\'1u1,1.
que drrmJn_ lr'rnr lrn.'rlL'(lJe o\ et.pr o\ er. rr

Outra evidincia da influCncia africana sobrc

. ( I' rnenie F d !,' rlur,r: . I'inlurJ . Uropei r

revolucionou-sc quando o pintor esPanhol

Irablo Picasso entroltnum rnuscu L]ue ostentava

objcctos da cultLlra africana e 6.ou profunda-

mente imprcssionado com uma miiscara

lJ\\'r1 'r-\. Pu n (ul '\'n.' Ll\ lirJ\.o1.
....IIC. 3, A csftalatnra dclxou mar.as ptufund!s

nn .nns.iar.i, afri.rna



O africano era \.isto como o povo que nunaa

f,zera nada de significativo. Os ocidentais

"dcsaonhcacnl or neglige ciam a cElebre tese

que coloca o negro africano num lugar privile-
giado, considerando-o um dos <arquitectos' da

I i o\oha Br(BJ. qur , ,,, rt' .u , .rn d \rhcd^'id ,

d inlelrSen.;.r oo\ e8rp! io,. r UJJ fofu lr( ro n.ru

era apenas fornlada porhomens de rala branca,.

,\o que tudo indica, o desprczo pelo negro e a

\ud \on\equenle\unJe rd(aud Lrrn flrro'nri.
infeiior possivel foram deliberados, apolando-

se na literatura, o OcicieDte tentou distorccr

tlrdo o que abonava a raqa negra. Nos estudos

dc Nlaudce Delafosse, foi revelado que a 6poca

medieval africana era, sob rnuitos pontos de

!i\ld. .ompdrd\el ; epor,r meJ'e\.rl eurupe',r

Neste estudo dedicado i hist6ria da Africa
OcideDtal, concluiu-se que a prctcnsa infcrioridadc inteiectual do ncgro nunca tinha sido

demonstrada e que havia provas que a contradiziam.
Tudo isto prova que o Ocidente as$miu atltudes etnoc€ntricas, especialmente em rela(ao ao

continente africano e aos seus habitantes, corno llcou derlorstrado no julga]nento do padre

Bartolomeu de Las Casas, por defender a humanidade dos indios. O cardeal Ant6nio cheSou a

accitar quc os indios eram homerrs, por6m preveniu a Las Casas que estender esta humanidade

aos neSros seria um exagero.

Lste estudo rcvela tao somente que a pretensa inlerioridade do negro foi a anna psicol6gica
que o branco inventou para denegdr a sua imaflem? com o lim Liltimo de o do]nioar. Sendo

assim, os intelectuais africanos tir1ham como mistao procurar caminhos para a reconquista da

humanidade perdida, Esta tarefa fol levada a cabo por v6rias correntes de pensamento, corno o

pan-aflicanjsmo, a ncgritudc c o Bld.* rer.rrJsd,r.r'l entte outras.

. A colonizaCeo dos africanos e a sua consequente escravizagao fez com que o povo negro fosse

visto como um povo inferior.
. Esta situa9io levou o homem negro a definir-se, desde cedo, como um guerreiro pela

liberdade.
. Virios intelectuais empenharam-se em investisar o passado hist6rico africano com o intuito

de encontrar bases para fundamentar o seu valor.
. Criaram-se movimentos, como o pan-africanismo e a netritude, que serviam como meio de

unieo dos africanos no que se refere aos dominios politico e cultural, respectivamente.

:... lilG. ,1: Ai,U.rn dr d..1yrrror, Pi.asso, l!)07



Texto 2

Uma certa racionalidadc
As teorias da mentalidade primitiva prd l6gica llzeram um longo eco e, hoje, a questax)

ja neo 6 saber sc a mentalidade negla 6l6gica, mas que l68ica esta prccedia no seu desen-

volvimento end6geDo, quando do periodo pra-colonial. Mas, geralncrrtc, os "fil6solbt,
duvidarn da existencia da racionalidade no pensamento n€gro.

1...1 Sc a vcrdade quc a ciencia, ou sistema organlzado de conhecimentos no domi[io da

matdria, conduziu a extraordinarias mudanlas materiais e t6cnicas que conhecemos hoie,

6 permitido pellsar qLle a simbologia 6 uma fbrma superi()r dc conhccirnento. l. a comprrLn\J(,

clo real podc pcrfeitamcntc partir da simbologia e nao o inverso, Compreendemos melhol,
portanto, que povos corno os eSipcios tenham conseguiLio, hd milhares dc anos, scrl1

conhecer explicitamente o nilmero l' ou o niimero de ouro, construir as pirarnides, que

d€safiam o tcmpo c o conheci ento rnodernos, ou ainda tomar conhecimento do sistema

celeste.Compreendemos melhor que povos como os dogons do Mali possuarn ainda hoje

conhecimentos cosmogreBcos conformes aos ciados da astronomia modcrna-

Considerando o dominio concreto aquele cla organizatAo rocial podernos constatar

que aincia aqui o Ocident€ elaborou unilatcrahnente principios, que a seremviolados, ser:io

considerados nao racionais aqueles que os violam- Mas mostremos com um erc plo a

falsidade dessa posiCao.

A sociedirde africana estii dividida em vArias categolias sociais or.1 castas, encontrando-se

cada uma afecta a uma actividade ecoD6mica especilica. As nossat ca,ita\, contudo, nao tem

iada a ver com aquelas Lla india. SociologlaJrnente, na ind a, o indivr.luo pertelce a uma

ca\ta pek) scu nascimcnto e as mcsrnas estao separadas, fechadas, A separaqao 6 garantida

l,elo'I,'.'bi!n(\ r p(ru\ rrrru\ (rria \i, .r,r,,,'inlJri\elrrr,nle.Jn(runJ ia. lm \l i,d. d.

castas representaln unicanlente a per[enEa a uma proflssao.

Lsta Llivisao do trabalho carrega a longo termo a acumuhqao da e{periCncia e competoncia.

Um ecooomistarnodeuo dida que ela Iazclesclr a prodntividade social do individuo, do artista.

uade, Abdoula-ve, th D.jiii I'out LAftiqk, LArl ni, ,1ir, ad,r,.,,l, idit .f' Mk I ctLJt.n, Fr.rne, 2005,

pp.53 6s (adaptado)

Texto 3

O comcqo do nacio[alismo
As condiloes estavam Ionge de sel favo:ivcis ao alastramento das ideias iacionalistas po'

todo o territ6rio. Devido e proibiqao de qualquer associaEao politica, a necessidade de sigilo
que isso irnpunha, i crosao da salcicdade tradicional e:l ausoncia de unla educaqao rlars
moderna nas iireas rurais, foi s6 entre uma minoria diminuta que, a principio, se desenvolveu

a idcia dcuma accao de ambito nacional, em contradiqao com as ac(oeslocais- Esta rnrnorra

e ra predom i n antemente u rbana, composta por intelectuais e assa iariados, individuos esscn -

cialmente destribalizados, na sua maioria alricanos assimilados e mulatos, por outras
palavras, urn pequerro sector marSinal da popula(ao.



Nas cidades, o poder colonial era visto mais de perto. Era mais fdcil ai compreender que
a forea do colonizador assentava na nossa fraqueza e que o sucesso por eles alcaneado
dependia do trabalho do aflicano. Possivelmente, a pr6pria ausoncia do ambiente tdbal
contrihuiu para criar uma vjsao nacional, ajudou este grupo a ver MoEambique como a

terra de todos os moEambicanos e levou-os a comprcender a forla da unidade.

[...] Na maioria dos casosl apenas uma pequena minoria educada estava em condicoes
deacompanharos acontccimentos mundiais, de manter contactos adcquados com o mundo
exterior, de poder adquirir o hebito do pensamento analitico e, portanto, de rsar os rneios
necesselios para conpreender o fcn6meno da colonizalao na sua gtobalidade. [...]

As primeiras tentativas de criar um movimento nacionalista a nivel nacionalfolam fejtas
pelos molambicanos que tEbalhavam nos paises vizinhos, onde estavam fora do alcance
imediato da PIDE. No inicio, o velho problema da falta de comunicacao levou e cria(ao de
tras movimentos separados:
. UDINAMO (Uniao l)emocr6tica Nacional de Moeambique), fotmado em 1960, em Salisbury.
. MANU (MonmbiqueAfticdtlNationdl Union), formado cm 1961, apa.tir dc virios pequenos

glupos jii existentes entrc os moqambicanos qrlc trabalhavam no Tanganhica e eu6nia,
sendo um dos maiores o Mozambique Makonde Union.

. UNAMI (Unjio Aliicana de Moqambique Independcnte), fundado por exi lados da regiau
de Tete que viviam no Malawi.

[...] Assim, a 25 de Junho d€ 1962, os tres movimentos existentes em Dar es-Salam
fundiram-sc para formar a llente de Libertagao de Moeambique (FRELIMO).

Mondlane, lduardo, rrtr Por Matanbjque, Coteclao.Noso Chao,, Mapxto, r99s, pp. 89 99
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ldentifica a mensagem principal do texto (O comeeo do nacionalismo).

Porque 6 que, na sua fase inicial. o movimento de libertaCeo era constituido por intelectuais?

Por que razao se uniram os tr6s movimentosl

Texto 4

Unla Ftlosofia politica pi6pria
A filosofia social e politica africana, no ambito das nudaneas sociais, "enterrou, as bases

defendidas inicialmcnte por muitos fl16sofos cElebres, como Platao, que advogava as viftqdes
como flindamentos para um bom governo, exigindo a justila, a sabedoria, a coragern
e a temperanqa para que urna cidade fosse bem governada a partir da conc6rdia entre
governantes e governados. Esta atitude ajudaria i ediGcaeao de uma "repriblica
digna, com uma \rida virtuosa e iusta, onde o mal nao teria qualquer lugar e o bem nao
faltaria, onde toda a ocupaEao consistida em louvar a Deus, onde a felicidade seria plena,
certa, segula e sernpiterna; uma repriblica sem mal e repleta de todo o bem.



O projecto dos grandes fil6sofos nao 6 realizado pelos politicot modernos dc Africa,

que optam por uma lllosolia poiitica difcrcnte que, na vida pr6tica, contraria, de lbrma
evidcnte, os principios gerais da moral e da politicir, dando, assim, um novo serltido a este

fen6meno social.

Assim sendo, poder-se-a considerar <normai), a politica africana actual? Sobre esta

questao, Jean-Pierre Lassele teceu as seguintes consideraqa)cs: <A politi.a 6, por cxcel€ncia,

o dominio da ambiSuiciad€ J..-l porqne ela se situa no centro de toda uma serie de contradit6es

1...1. Na verdade, nr.1l1ca a politica esteve assirn tao presente nas nossas vidas mas tamb6m

nunca estevc tao desacreditada-..'

A luz desta exposiqao, pode adiantar-se que o qrradro polit ico africano cometou a en frentar
problcmas desde tenlposremotos. Com acolonizaEao, tudo comeqou a mudardeuma forma

radical. Surgirarn novas marcas. A modernidade assinalou uma rlrptura: a autoridade tradi-

cional ia perdendo a sua inilu€ncia perante a autoridade colonial moderna. Surgiu, as5im,

um sistema moderno, fundado na burocracia que iDstaura relaq6es menos personalizadas.

lstes "embaraeos" situam-se na linha da modernidade, ern virtuLle da sua origem ligada

e iniciativa dos "modeDistar,-
Respeitando a l6gica da mLldan!a, a politica, no contcxto africano, garrho[ unr sentido

novo: um sentido pejorativo, na medida em que aiSuns deleSados do povo se aprovejtam

da sua situa(ao para adquirir cle uma forma ilegal alguns direitos e bens materials pessoJis

em dctrimento do bem comum. A hist6riavai regist;rndo acontecimerltos priblicos que vao

collstruindo ou Pelo menos provocando a filosof,a.

[...] As circunstancias sociais exigen risorola e ncccssariamente unr tipo de fllosofia elabo-

rada a partir da pr6pria realida{le que envolve o homem. F. .r /itr ir.r cs t.r crnb.rlrdr nesta l6gica-

Matu ona, Muanamosi, re.o stn@o dn Aftica a Ern da Moderni.lnle, l tu;d Lte uno UittetnobSia
e Pednraritr Lld Fiholid Afri.rfu ldi(ao do SEDIIU, Uiie, 200.1, pp. 75 e s.

Texto 5

Alguns desafios da Fllosofia politica africana
Deotro destas movirnenta!6es, a de realqar qrJe a politica africana registou mais "casos",

corno o tribalismo, a ditadura e a democracia. Sao clcmcntos fundarnentais que nlerecem

uma Icflcxao.

O tribalismo aparece como urna (praga, jd antiga, pois neo comeEou nos nossos dias.

Existe desde tempos remotos e continua a dominar at[ hoje a mentalidade afriaana, tocando

tamborn a csfera politica..., mas o problema fez se sentir mais no tempo colonial, clepois

de ter sido visto corno um rnelo (sentimcnto 6tnico, pr6-coloniai. Numa anaLse profunda,

distinguenr-se tres etapas essenciais: pr€ colonial, cokrnial c p6s-coloniai.

Na 6poca pr6 coLonial, o tribalismo correspondia a uma organiza(Ao social mais vilada
para o reagrupamento de uma s6rie de nLicleos familiarcs. Na era colonial, a t6nica foio[tra:
a reivindicagao 6tnica tomou urn sentido ambiguo; a etnia foi largamente sublinhada para

controlo adminiStrativo, politico c rcligioso. E o (aso concreto de Angola ostresmovlmentos

de libertaqao nacional, lvIPL,C, INLA e UNI'l^ tinham uma conotaqao 6tnica por sofrerenr



influCncias ern determinadas areas... 1...1. A etnia tornou-se unra expressao de re\iitencia
,r colonizalao. flncorajou or germes destes rnovimentos nacioralistas. No tempo da primeirr
e da segunda guerra mundial, respectivamente nos anos 15 20 e 40 45, a reivindrL.r!;o
dtnica aparccc quase 1)or toda a Africa. Passou a significar a rejeigeo de alienaqlo cultural
e sufocou urn passado rico, marcado pelos valores tradicionais, A etnicidade resultaria da

tornada de consciCncia tardia da identidade a partir da realidade do sistema como modo de

organizaqao politica.

A terceira etapa 6 a do p6s colonial ou neocolonial. Nesta lase, a etnicidade ganllou fins
politicos. Foi rleste estado em que se foi registando um \erdadeiro tribalismo, corn a mJnil,u-
lacao do ser'rtimento 6tnico l.-.1 apoiada pebs lideres politicos- Iloje, o tdbalismo crLL

problemas pditicos, iazendo eco de contradi!6es de viiria ordem ainda nao resolvidas.

Ditadura e democracia
Outro facto que se veriiica naprdtica davida politica africaDa 6 a campanha de repressio

e de neutralizaqao dos quadros locais que se op6enl aos reglmes estabelecidos. instituiu-se
assim um modo Lle governae:io autoritirio, que ni o d Ll m itl qu.L lq u el LontL \tr!ao. E , L priit ica

da ditadura clue, em parte, surge como lorrna de juslihcar a lidelidade ,L tradiqao afrrcina.
O partido/Estado/parlamento torna-se Lrila cailara de ampliaqao de u regimc quc

recorre a repressAo, is arneacas c a cornpqao. A roq:io de bcln do Estado n?io tern a mesma

consideraEao que o bern privado; e a pessoa llue representa o Lslado surge acima de tudo e

de todos como r.1ma potencia que pode esbanjar tudo. Assiste-se a uma desordern material,
moral e p()liiica.r

MrtL .ona, \.rur aniosi, rp..lt., p.80

2. ldentifca os feitos realizados pelas personalidades seguintes: Booker \ /ashingtoni Du Bois;

Marcus Garvey; Eduardo Mondlane.

' 111':: :::::::l:: :: :":::' :: :"':-.:T'illil':il

Pan-africanismo

O pan alricanismo surge como manifestaqao da solidariedade enlre os africanos e os povos

de descendencia africana. O seu objectivo principal era a unidade politica dos Estados africanos.

A sua perspectiva englobava a federaqao dos paises regionais auL6nonroi e o seu enquadramento
num conjunto de Lstados llnidos de Africa. Dito de outra forma, o pan-africanismo lanEou as

bases da filosofia politica africana, como vimos na unidade 2, no capitulo sobrc a fibsolla politica

I l\,Iatumona leDdo Buakasa em

ti,fiicu. t'eti .ttcit$ e Inpliil\aes
Rrinrrtrr e Raul Tati en (iis( Alii.Llni t Ptrrtts\t) ttu Denat nttizatno etn

Lti.o Anttopol\icns.
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l. As primeiras manifestae6es do nacionalismo africano aconteceram fora de Africa. Porqu6?



A primeira conferoncia pan-africaDa teve lugar em Londres' em 1900. O \cr1 obiectivo cra

procurar uma forma de protecEao contra os agressores imperialistas brancos e contra a poiitica

colonial que att entao slrbmetia os negros. Entendia_se que, Pol esta via, o africano corlquistaria

o direito A sua pr6Pria terra, .| sua personalidade Tratava_se, portanto, de uma luta pelo djreik)

de todos ()5 afuicanos sereln tratados como homens, dai o aonceito de pa -africanjsmo'

Renascimento Negro (Block Renoissonce) e Renascimento Africano
(Africon Renoissonce)

Foi dentro do espirito emergente de rcvolta contra o colonia-

lismo que $rgiu o B/d.*-Re,?dirrdr.e, cujo Lundadorlbi l)u Bois.

Esta colrente de pensarnento teve repcrcussoes sociais, que

consistiam em incutir Ilo homem negro a idcia de ser iSual aos

brancos, Estemovimentodifundiaideologiascontraadiscrimi-
nalao do povo negro. Dcfendia que os negros nao podiam

continuar a assistir passivame te d sua pr6prla discriminaqeo

e que deviam reagirpcra teos tratamentos desumanos.llu Bois

afimrava: .l--.1 que os brancos saibam que por cada porlada clue

o brancodera um negro, n6s lhesvamosdar duas;Porumnegro

morto, n6s va os matar dois brancos.,

Azikiwe e\creve em Renns.arfAlii.d: <E]rsinai o africano cluc

renatcc a ser homcln."
Foi no ambito do rcnascimento africano que se deSenvolverr ar conceito de personalidade

afiicana, A pcrsonalidade africana defende que existem caractedsticas comuns, atribLltos esscn_

ciais e rinicos que fazem pilrte do ser de todos os al'ricanos A idcia de "African lrersonality' teve

as suas raizes em Edwald Wilmont Blyden c foi retomada por (wamc Nkrumah.

Blyden fundou adiSnidade do africanona mesma llnhado movimento ncgdtlrde, procuraldo

provar que a rata negra tinha uma hist6ria e uma cultura das c}rais se podia orSulhar-

Blyden reflecte nao sobre o passado do alricano, mas sobte o que se dcvcria fazer em prol de

um futuro africano mais digno. Para cle, cada um de n6s teln um dever especial a ctln1prir' Ltm

trabalho nao s6 importante, como tambam necess:irio, um tr:lbalho a realizar pela ra(a a que

pertencemos: lutar pela pr6pria individualidade para a nunter e dcscnvoh'el. (Orai tr rlnai a

vossaraEa. Se nao lbrdes v6s nlesmos, se abdicardcs da vossa pcisonalidade, nio havereis deixado

nada ao munclo. Neo terei\ satisfalao, utilidade, narda que atraia ou fascine os homens, porque

corn a supressao cla vossa individualidade hat'ereis perdido o vosso caracter distintivo. Vereis,

entao, que ter abdicacio da vossa Personaiidade significara tcr abdicado cia missao e da sl(iria
particular a quai sois chama.ios, acontclha Blyderl, notando quc .seda de facto rernrncLar i
vossa divina individualidade, o que seda o pior dos suicldjos".

Este pensacior Llemonst ra que os costumes e asinstitli!6es da Africa negra estao em ( orlson;n'ia

com as necessidades dos africanos. Ademais, Africa pode dar um contribtlto ao mundo nas

quest6es de ordem esPiritual. A civilizaqao europeia 6 dura, indivldualista, competitiva, mate_

rialista eloiiundada sobre o culto da citncia e dat6cnica. A civilizacao allicanaa doce e humana'

Para Nkrrrmah, o homem africano 6 um ser espiritual, ciotado dc diglridade, intcgridade

c vrlor intrinseco.

! IIC 5: W. 1,. B. Du loi\



3.2.4 Filosofia cultural (Negritude)

r\ neSritude insere-se ro espirito pan-afiicanilta da uniao e solidariedade entre os africanos,
com a siirples diferenEa de se revestir de um cardcter cultural c literdrio. Ial como o pan-
-africani\mo, a negritude lasceu lora do contincntc africano, como rcsultado dos esforEos

ernancipatdrios da comnniclade negra radicada em fran(a, Os mentoreS deste projccto etam
membros Lle ploliss6es liberais, estudantes, eclesiasticos, intclectuais e politicos.

Ancgritu.le pretendia a uniao dctodos osnegros. Ctsairc, depoi5 Senghore, maj5 tarde, a re\'ista
Pr!\e ce AiicdilLc e os conglessos de escritores c artistas negros, que aqucla orgaoizou cm 1956

e 1959, dao exprcssAo i ideia da Lrnidade alricana sob a forma cultural.
L) ev(rucionisn1o, classificando as sociedades segundo o seu grau de desenv(rvimento t6cnico,

coniirmou a visao etrocant.ica da elitc ocidcntai e ficilitou o colonialismo. A rnai(n.parte dos
evolucionist$, corno Tvlor e Morgan, e os etnoce tristas, .omo, por exentlro, l,ew Brhul, nao
admitiam a possibilidade dc haver culturas que nao fos\ern europeias. Estcs consideravam a vicla
cullural das outras sarcie.lades cotno estiiLlios alcaicos de um dnico pro.€sso cultural, no qual a

Iuropa representava o estadio mais completo.
O lun.i(Dalismo, por sua vcz, sugerindo a i[edutibiiidade das cL]Ituras a urn denoitinador

cornLLm, abria as portas ao principio do relativismo cultural evocado pcla etnologia .Lmericalla,
A corrente relativista punha a t6nica na diversidade cultural c sociale considerata que a unidade
do g6ncro humano se manilcstava na sua capacilladc de re diferenclar elrl mLlltiplas culturas.
A posiEeo relativista prctcndia sobretudo lutar contra o impedalismo americano e dcfender as

minorias colonizadas, os grupos africanos, Esta corrente irnp6s corno normas o respeito pela
difercnqa, a tolerancia, a crcnga na pluralidadc dc valores e a aceitacao da diversidadc.

Assirn, abriam-seas portas para o pronunciarnento da cultura africana, ou tnelhor, a negritude
surSe conlo lesposta imedjata ao espaeo aberto pelo relativisirlo cultural.

Entretatto, coube aAim6 C€sairc o m6ritode serconsidcradoo grande
iml)ulsionador deste terrno. Ali6s, a ele cabe a paternidade do terrlm
.negritude,, pois o :ieLl conceito j:i sc consegue distinguir no proiecto
angl6fono clo pao africanismo.

Os maiores impulsidladores da 11egritude -(latalre (antilhano), Senghor
(senegal€, e Damas (guianosl -resumiram o projecto e trils conceitos:
. identidade co nsiste em o ncgro assumir plenarncntc a lua condilao;
. fidelidade atitudc que traduz a ligaq:io c1o honem negro ir

terra-n1ae;
. solidaricdade sentlme to que liga secretamentc todos os irmaos

AnegrituLic crallln mo\.imento principalmente cuiiural c literiirio, mas com prcten s6es tambanl
politicas, conqu anto protcsta\.a contra a atitudc colonialista,lutando pcla emancipaeAo do povo.
O poema de Noamia de Sotsa .Lrt tny peo?]e So/Daixa passdt a nku |orc" 6 disso um exemplo

i Litil reler os escritos dc Senghor e sentir a rlostalgia com qlre este lembra o seu passado rccente:
. f...1 quando C€saire, l)an1as e eu pr6prio nor sentiivamos ailda nos bancos do liccrf...l, dizianl
.1...ln6s, criadores da nova geraeao, quetemos cxprimir a nossa personalidade rregra sem
\.ergonha em tcmor. Se isto agrada aos brancos, ainda bcm. Sc nio lhes agrada, nJ,r imporra.

:.. .i.t(; 6:,\imae(.6sirn



ilpara amanhi que construim(rs os nossos tcl}lp]os, ten\ros s6lidos como n6s sabemos cdiflcar,

e permarecemos erectos em cima aja montanha, Iivres em n6s mesmos".

No mundo da Iusolbnia, .r movimenio lbi difundido porverios 6r8aos' como, p(n exemplo, a

Junta de Deiesa dos Direitos dc Africa, a ll i,rl nl| tta AfricLl e A Mt sd[em, formadas porafrica]ros

e europeus favoteveis i pronlo(eo da cultura JleSl'o_aflicaJra.

Foi neste c()rltexto que, cm 1920, rasce, en1 l,itboa, a LiSa Africana conl os scguintes

. promover, atrav6s Llc toLlas as nludancas politicas, o progrcsso fisico, mental c ccon6mico da

raqa alricana nas col6rrjas portugueta!;
. conseguir a rcvogaqao de todas as leis e rtgulamentos aic excePlao contra os afri.ano\ ainda

existentc! na legislaEao colonial )rtllguesa, cspeciaimente no que respeita ao direito de

propriedade;
. conseguir que se torne realidade o livre aces\o de individuos de ra(a alricana a to'las as situa_

(Oes sociais e cargos pirblicos, nas mesmas con.ligoes exi8i.las aos individuos dc ra-ca bra,rca.

. O pan-africanismo surge como manifestacao da solidariedade entre os africanos e os Povos

da descendAncia africana.
. O renascimento negro consistia em incutir no negrot que aPenas soubera ser escravo, a ideia

de que era igual ao branco (seu escravizador).

' A negritude foi um movimento de uniio dos africanos do Poflto de vista cultural.

. As principais ideias aPregoadas Pela negritude foram: identidade' fidelidade e ' soli_

dariedade.
. Na lusofonia, a negritude lutou pela revogagao de todas as leis e regulamentos de ex(eP(eo

contra os africanos.

Texto 6

Os dilemas da negritudc
A rcunieo realizada e DakarnomCsdeJaneiro-entreosdiasTa14del9T'l .NeSritude

e Am€rica Latina" da qual particiPamos, veio mostrar a existancia dc ulna s6rie de irco _

preensdes que Llevem seranalisadas para que possao ser devidamenle esclarccidas Trala se

do pnil)rio conceit() de Negritucle, da sua valillade como catcgoria cientiiica no quadro das

CiCncia! Sociais.

Pclas posit6es assumidas por alEul1s particilrantes daquele coldquio espccialmente os

prolessores (lerman de Gra]rda, de flsparlha e Rena Ribeiro, do Ilrasil - nota_se que alguns

Lios seus particl)antes rlAo tirn ainda uma posiQao existcllcial dinamica baseada na neBri-

tuclc; nlas, pelo c()ntr,rio, conlundem o termo colr un1 poslivel esteredtipo quc caber a \er

elucidaLlo e desmascarad'r cieDtificanlente por e c\' 11\Jndo cJtLg'li'l\ clenilhcn\ La|azes de

dcsmistificii-1o.

Lm outras palavras: cstavaD A direita da negritude...
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Procurando ver a negritude apenas como uma atitude dos negros lace ao mundo dos

brancos, tentaram, poristomesmo, fazeruma analise que nos leva ria a unla posiqao metodo-

logicamente equivocada, pojs a veriamos apena! como um c(nrccito para ser estudado,

nunca uma ideologia para ser vivida e aplicada. Ou seja, procuraran analisar a negdtudc
de fora para dentro, etnocent camerte, sem vercm at6 que ponto isto vcrn dcrnonslrar a

sua incompreensao sobre o que lhe 6 mais relevante, isto 6 a sua plaxi! certa ou equr\.o-

cada, nao importa , a possibilidade de ser usada como instrumento de conhecinrerrto c
acqao ro processo de transfolmaqao Lle uma realidade probiematica. Porquc sc a negrit[cle

€ apenas uma atitude psicol6gica de revolta inconsciente e vaga de negros inle]ectuais

frustradosno mundodos brancos, entao nao tem nenhuma validade cientilica, perde[do-se

entre as milhares de vozes sem eco no irnenso deserto do protest() 5ocial nao

consciertizado,
Mas se a negritude (ou qualquer ontro nolne que a designe) 6 a generalizaqi() das

contradigoes criadas numa sociedade opressiva e sc cla cxtcrioriza - cm terrnos de cons

cientizaeao exactamenteo ladomais i rraciona I dessas cont radiq6es, entao6 uminstrumento
de conhecimento valido a partir daquele conceito de Hans Frever, segundo o qual s6 sabc

algo sociologicamente quem quer algo socialrnentc. Isto [: a [egritudc como matodo de

observaqao particjpante representa a uridade enlre a teoria e a priitica no sentido de desala

enar nao apenas as populaeoes neSras, mas todos aqueles estratos populacionais quc, dc

umamaneiraou de outra, se scntcmoprimidos c/ou marginalizados })clo sistema dominante
em qualquer parte.

Ior isto mesmo (em quepese a opiniao de celtos cientistas sociais acadEmicor presenter,

ocol6quio de Dakarnao foiuma rcuniao sobrc o negro, como prctcndcm alSuns, mas sobre

o conceito pol6mico de negritude relacionado com determinada drea geogr66ca: a Arnerrc.r

Latina. Isto, por6m, nao foi compreendido por alguns (felizmente uma minoria), que dcse-

iavam um encontrc (higienizado", segundo a expressao LleNiaonredes Santa Cruz, do Peru,

que teve oportunidade, no plenerio, de travar v,rias vezes debates sobre o assunto. Querlirm
o negro como objecto de estudo sociol6gico ou antropol6gico para enriquccimcnto clos

seus conhecimentos acad6micos.

Ora, quem tem informatao pelo rnenos supericial da biblioSraiia antropoll,girJ r
sociol6gica das areas acad6micas sabe muito bem como esses s6bios se aproveitan do pro-

blema do negro para teses de doutolamerrto, conlo se estivesseln a fazcr pcsquisas com a

Dt6soli| a Mel.L o\aster.

Por outro lado, as origens da aristocratiza(ao da pr6pria negritlrde nao s:io dc hoic.

Prendem-se, historicamente/ com os pr6prios r[otivos que a fizeram nasccr, num determi
nado momento e num determinado lugar, Cbmo todos n6s sabemos, a negritude nasceu

de um prctesto intelectual de negros com formaCso cultlrral europeia. Tornanclo conheei
mento da diferenqa de tratamento e da inferiorjzatao que os europeus impunham i suJ

"raEa", escritorcs como Aim6 C6saire, L. S6dar Senghor, Leon Gontran Damas c outr'()\,

aproveitando-se, inclusive, de ritmos po€ticos brancos (C6saire adedu ao rurrealismo),
iniciaram o movimento chamado ncgritudc, o qual, em iliima instancia, era ummovimento
europeu. Foi, al16s, Aim6 C6saire quem no seu Cnhici'd'un Retour du Pnils Nrdtrl, enl 1939,

il



ernpregou pela primeira vcz a palavra anegritude,. Para clc significava <o simples reco-

nheaimcnto do facto de ser negro e a aceitagao deste Iacto do nosso destino", enquanto

para Senghor 5ignillcava (a soma total dos valores africanos,.

O marco inicial rnais siSnificativo da negritude como movimento literiirio foi a publica(ro

da revista Llsilbtp Difi,,se em Paris, em 19:12. A iniciativa foi de um grupo de esludantes

antillhanos liderado for Etietne Lero, Ren6 lvf€nil,.,ulcs Monnerot e outros. A vida da

publicacao foi eltmera: circulou apcnas o seu primeiro nLimero- A raz?io do fracasso foi a

s€rie de prcssdes Llue o grupo sofreu, in.lusive dos seus conterraneos conservadores, Mas a

inlciativa deixou a sua influCncla e em 19:3,1 outro grupo fund o! o iartal I:Et tlittnt Noit.

Este grupo contava com f...1 Aima C6saire, o guianense l.6on Gontram Damas e Senghor.

Outro! alue perte ceram ao grupo e que hoje sao famosos: Ousmane Soc6, BiraSo Diop,

Leonard Sainville e Aristicle Maug6. O jornal era definido como uum jornal corporativo e

de combatc, tendo por objectivo o lin da tribalizaqao e do sistema de clas em vigor no

bairro latino.

Cessamos de serum cstudante ma rtinicano, I uadalupeano, guianense, africano, alSache

para sermos um iinico e mesmo cstudarrte negro". senghor, analisando o conterido dcstc

iornal, escrcvia que velias tend€ncias alj se exprcssavarn: (C6saire conduzia a luta, antes

Lle tudo contra a assimilaq?io dos antilhanos, Daminha partc, cu visava, sobretudo, analisal

e cxaltar os valores tradicionais da Africa Negra.,

Se, iricialmcnte, a negritude foi combatida pela ala mais conservadora dosnegros, passou,

depois, a ser combatida pela sua ala rnais radical. O njgerjano Wolc Soyinka dizia sobre o

rnovimento que "o tigre oao precisa de proclamal a sua tiSritude",

Historicamcntc, isto correspondia ao Srau de contcicntizaCAo que estas elites intelectuais

egras tinham da sua problcmatica, ainda que embrionariamcntc, sem um horjTorrte

projectivo delinido. Lstes intelectuais transfo naram-se, assim, de um lado em camada

con\cicntc da opressao que sofriam como ncgros letrados, flas, ao lneslno tenlpo. nio
incorporavam o seu protcsto est6tico ao protesto social e politico passivo e muitas vezes

activo de milhoes de negros africanos, os qtais, sob as condieoes do colonialismo, sobre

vlviam expldados na Africa Negra.

Alguns souberam posteri(n'mcnte sincronizaro seu protesto est6tico (a negritudenos seus

prinr6rdios foi um movimento de reivindicaqio est6tica) com uma prexis politica, como a

o caso de Se ghot ex-plesidente da Repiiblica do Sencgal, embora o seu exemplo possa ser

rDuito bem apresentado como o cxenrplo de r.lma frustraEao e de urn equivoco.

\Ioxra, Cl6vl!, Os Dilrlrrs ta N.gritude, in um\il: Itdizls do lrol.5l., AL.!ro. Sao laulo: Clobal sd.

Texto 7

Leopold Scdar Scnghor e a negritude
Ioi, prova\.e1mente, a partir dos anos 60 do seculo XX que a palavra negritude passou a

flgurar nos dicion6rios da lingua porluguesa, vinda do francos - lliyitude, con1 uso l;
comum, nersc idiorna, desde a d6cada de 30, quando escritores ncgros nascidos cm col6 ias

da Franea, usando o como sLra segunda lingua, criaram-na e passaram a utiliza-la para

exprimir algo novo que sentiam sem qr.1e houvessem antcs e contrado termo aproprlado

para dellni lo.
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A ncgritudc, considerada na sua essCncia, na(r aicc , contucio, na Iuropa, mas em terras
da Arn6rica, laLvez sob a inspiraqao d() movimento IIrn lli{,o, sLlrgido nos llstados llnidos
eln comeqos deste s€culo lrelere se ao s6culo }ixl, rlo qual partiriparam grandes poetas

degros r(ntc arnericanos, como Langston llughcs, (buntee Lee, Jean Toomcr c Claude
Mcl(a)-, todos com granLle irrflulncia sobre a obra dos poetas franc6linos da regiao das

Antilhas e do Caribe, cm cspecial sobre a de Airn€ C6saire, da N{artinica, e a de L€on-contran
Da as, da (;uiana. lii, pottanto, atra\,6s de autorc\ flance\es cla Am6rica quc chegou ao

mundo europeLr a palavra ,r4qrilrl./r, usada, a pa(lr de Lrm certo momcnto, por alguns
intelectuais negros, colIo c\tanllarte, bandeira de luta, selo de idclti.lade 6tnica, siial do
olgulho quc scntianl tanlo por serem negros colro pclas sua\ origens.

1)os poelas negros nascidos cln col6nias (la Franla e que, obviamentc, se expressavanl
em fralcCs, pek) mcn(x dois deles Aima Cesaire c Lcopoldo Scllar Senghor -, rcccberam,
alarn da intluCncia dos poetas negros lcbcLdcs Lla Amdrica, a do surrealisnxr, movimento
artislico literario surgido em PaIi!, cm comecos do s6culo XX, definido por Andr6 Breton,
seu principal te6rico, no r\,lanilesto de 192.1,, como "aut.rmatisrx) psiquico puro, atrirva\
do qual !e prctendc cxplicar verbalmente, p.rr cscrito o |or oulro m6todo qualquer, o

funcionamento real do pensarlcrrto>. lcndo nrerecido o sutlealisDlo, ncssa €poca, gralLle
aceitalao na Europa ocidcntal, partjcipando do seu eknco dc idcias e, com isso, atulal
me11te, chocanLlo os li[eratos mais conser\aL]()rcs, a r:lc \er o irreal tao velLlaLicitr) quanto o
rcal, e a de o sonho e a realidadc se rclacionarem co!1o se fossern verdadeiros valos
colnunicantes.

Sengharr dcscreveu nos o qrJadro francis .lo surrealismo, por ele riviLlo cm Iraris, airlda
cstudanter na sua co[ferCncia .Sur ]a l)oa\ie), Irronr.mciada na Acadcmia de Belas,Artes da
lhviera, da llniversidade Llc Munich, a l0 de Novenlbro dc 1961. \cla cilou os poetas frarl
ceses Blaise Cen.lrars, (;uillaume Apollinaire c lulcs Supervielle como os mais intluentes
sobre os cstudante\ senegaleses e antilhaDos, quc cnt,io resldiam na capital da iianta. Disse,

aincia, que os surrealilta! tentavam ciar um aspecto llunlano A poesia a partirda linguagcn.
I al6 de rea]qar a ousaciia dos seus seguidores, cxprcssa ilrav€s de um "estil() inquietante
c inquietador, atrav6s do alual as palavra\ se enlrechocam para lanqar faiscas, chamas, chuva\
de estrelas,, afirlllou que, ncssc lempo, ios estuLlentes scrrrgaicscs e antilhanos foria\rn1
as armas corr as quais eles abordariam o fuiuro".

Neo forarn, por€rn, estes poetas os Lluc.ic\cncadearam e liderararn, a scguir, a rebeldia
inicial daqueles jovens intelcctuai\ negros, cabendo esse papcl a Eticnne Lero,Jules \,Ioncroi
e Ren6 M6nil- os que redigiranr epublicaranl, ern cornc(os dos anos 30, o manifcstu i.l.fltilrc
I).larJc, tido c(nno a primeira grande tornada de cooscj€ocia dessa intclcctua I idad e negra,
itinda que rao houvesse o docunlenlo produzido na ocasia() a rc|ercussao descjada pelos

seLrs alrtores. Somcntc nrais tarde se veio a firntal uma ro\.a llderanla no scio delse grupo,
tomanck) por base uma outra pulricaq;io, esta sLirgida nos anos 193.1/35 o iornaI a?tr./did,t
,(rir, dirigido por Aima Calaire, Ldon-Gontra11 Llarnas c Leopold Sedar Sengllor, exlloentes
deunlare )!adarebeldia, queiria assutnir, dc|ois, lorola clata e definida e transfbrmar-se,
afinal, nunr movlmento capaz dc p(xicionaFse, de modo dccisivo, na histdria das litcraturas
em lingua francesa. Mas que 5erd, alinal, a legritudc? ,\ dil_rcu]dade de a dcllnir persiste,

ai[da quc iii !e lenham passado i]uitos anos desde o seu surgimento.
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Senghor tentou dar lhc um conterido que ultrapassasse as limitaE6es 6tnicas e lhe propi

ciasse dimens6es universais. Dela afirmou, entao, ser uma nova naneira de \er e entcnder

o mundo, um certo tipo de oexistencialismo,, uma filosoha "cnraizada na lcrra_Mae, que

desablocha ao sol da F6 e plessup6e presenea na vida. no mundo..- Ilarticipaeao do suleito

com o objecto... comunhao do IIomem com as forgas c6smicas, do Homem com os outros

homens... c, al6m disso, com tudo o que existe, do scixo a Deus'. Visao e entendimento

esles, cheios aie um sentimento jnteflso de panteismo, clivelso, contudo, do de I'lspinosa,

que, legundo Sc ghor, brota, por neccssidade vital, de dentlo de cada ncgro que se disp6e

a contrapor aos valores (brancost que Ihc\ toram impostos prrr ulna educrlau que sempre

visou, de modo claro, a sua assimilaqao cultural, os seus pr6prios valores <Yalores negros>,

portanto - ertre cles, uma maneira pr6pri, de wer e sentir o mundo em volta, reconhecidos

c afirmacios por Senllhor, como Parte i[tegrante de cada negro, Ix)delrdo_se deles at6 dizer

serem carne da sua pr6pria carne.

Serii este, entio, o momento de relembrar os vcrsos flamantes de Birago Diop, poeta e

contista senegalOs, que participou, tambom, em certo momento, na redacqao c direceao do

\otnal L'itu.|idtlt oir|

F,scuta semprc mais

as co[sas que a5 pcssoas,

Ouve a voz do fogo,

ouve a voz da agua,

escuta a do vento em soluEos.

lq o respirar dos arcestrais.

Os que estao mortos nunca se loram,

lles cstao na sombra que sc aclara

e na sombra que se espessa.

Os mortos nao estao sob a terra;

eles estao na iirvorc que sc agita,

eles ertao no tronco que 8eme,
eles estao na 6gua que corre,

elcs estao na iigua que dorme,

ele\ cstao na cabana, estao lta multidaoi

os mortos nao estao mortos.
Olivclra, Waldir |reitas,leol old Sednr 

'eryhot 
e A Ntvitwle' s\', sd'

Texto 8

Let ny peoPle go

(Deixa Passal o ,r7eu Irovo)
Noite morna de Moqambique

F. 
'ons 

longinquos de marimba chegam at6 mim

- certos e constantes -
Vindos nem eu sei donde.

[m rninha casa de madejra e zinco,

Abro o riidio e deixo nle embalar...
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Mas as vozes da Am6rica remexem-me a alma e os nervos.
E Robson e Marian cantam pata mim
SpirituaLs negros de Harlem.

"Let my people go,

- oh deixa passar o meu povo,

deixa passar o meu povo -,
dizem
E eu abro os olhos e ja Dao posso dormir.
Dentro de n rn soam-me Anderson c Paul

e n5o sao doces vozes dc embalo.
.Let my people go".

Nervosamente,

sento-me e mesa e escrevo...

(Dentro de mim,
deixa passar o meu povo,

"oh let my people go"-..)

E ji nlo sou mais que ilstrulnento
do meu sangue e turbilhao
com Marian mc ajudando

com a sua voz profirnda minha irma.
tscrevo...
Na minha mesa, vultos iamiliares se v€m debruear.

Minha mae de maos rudes e rosto cansado

e rcvo1tas, dores, humilhaeaes,

tatuando de ncgro o virgem papel branco
E Paulo, que nao conheeo

mas 6 do mesmo sangue da mcsma seiva amada de Mo(ambique,
e mi\eri,r\. ianelr. Erdde,rdd\. d dell\e\ de mdgai, d..

algodoais, e meu inesquecivel companheiro branco,
e Z€ - meu irmao - c Saul,

e tu, Amigo de doce olhar azul,
peSando na minha mao e me ob gando a escrever

com o fel que me vem da revolta.

Todos se vem debruqar sobre o meu ombro,

enquanto escrevo, noite adiante,

com Marian e Robson vigiando pelo luminoso do rddio
.oh let my people go,.

E enquanto me vierem de Harlem

vozes de lamentaEao

e os seus vultos familiares me visitarem
em longas noites de ins6nia,
nao me poderej deixar embalar pela mtsica fitil
das val\as de Stralrss



Escrevetei, escreverei,

com Robson e Nlarian Sritando colnisoi

"let my people go"

OII DF,IXA I'ASSAR O MEU POVO,

Ii NSoenh a, S. !., Ior r,?, Dinensaa \loto tbict td da Co tci.lr'ia Hist';ricd '

Ld. Salesianas, Porto, 1992, pp. '15 '17

L Explica as origens do Pan_africanismo.

2. Explicita o alcance dos conceitos de Personalidade negra e renascimento nesro'

3. Quais sio os dilemas da nesritude levantados Por lYoura no texto (Os dilemas da negritude)?

4. O poema de No6mia de Sousa (Let my PeoPle go) 6 um aut6ntico Srito da ne8ritude'

4.1 Que se entende Por negritude?

4.2 A quem se atribui a Paternidade do rermo?

4.3 Achas que faz sentido, hoje em dia. falar da negritude? Porqu6?

5. Nelson lYandela 6 um simbolo universal da luta contra o racismo Analisa o seu contributo

i luz dos movimentos estudados-



L6 atentamente as perguntas que se setuem
e assinala com X as respostas correctas.

l. A etnofilosofla...
a) faz o escudo sistemdrico das ecnias

africanas.

b) toma por filos6flco o que nao 6.

c) 6 uma rentncia implicitada personalidade

africana.

d) fala mal das etnias africanas.

2. Hountondii...

a) deseia que os africanos nio se preocupem

com quest6es culturais (mitos e pro-
v6rbios).

b) nio aceim que um africanisra seja nio
africano.

c) reduz a Filosofia a uma mera sensa(5o.

d) reieita os mitos e prov6rbios africanos.

3. Depois de o Ocidenre denetrir a imagem

do ne8ro, este foi inicialmente defendido

Por...
a) Du Bois e Garve/.

b) Garvey e l4organ.

c) Morgan e Du Bois.

d) Booker e Kwame Nkrumah.

4. A obra Filosoro do Ser 6 da autoria do...
a) antrop6logo MorSan.

b) mission6rio belSa Placide Tempels.

c) sacerdote Alexis Kagame.

d) etnofil6sofo Joh n Mbiti.

5. Cheikh Anta Diop, na sua obra Notions Nigres

et Cultures, defende que...

a) o neSro 6 inferior devido a colonizaeeo.

b) o negro 6 igual ao branco.

c) a superioridade relativa das duas raeas.

d) a superioridade do negro em relagao ao

6. A uniao do negro, sob o ponto de vista
cultural, 6veementementedefendida por...
a) L6opold Sedar Senghor, no projecto da

negritude.

b) Kwame Nkrumah, na obra Africo Musr
Unite.

c) Du Bois, no movimento emergente do
pan-africanismo.

d) Booker Washington e lYarcus Garve/.

Z As ideologias do pan-alricanismo e da negri-
tude foram disseminadas atrav6s de...
a) trombetas africanas.

b) comicios populares em campanhas
eleitorais.

c) revistas e iornais vocacionados para o

d) escravos obrrgados avercular a intormr(ao
de casa em casa.

8. O poema (LeL m), people go,. de Nodmia
de Sousa, pertence ao movimento setuinte:
a) pan-africanismo.

b) netritude.

c) Black Renaissance.

d) realismo.

9. A revisE Ligitime Defense. pubhcada em Par rs

em I932, criou...
a) o pan-africanismo.

b) a negritude.

c) o 8/o.k Renoissonce.

d) o realismo.
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Ao terminar esta unidade, develts

. comPreender as noq6es de ser,

substAncia, acidente, acto e

PotAncia;
. aPresentar a cad€ia l6gica das

causas na estrutura da realidade;

' comPreender as noe6es de belo,

beleza artistica, obra de arte, e

neo-arre e inspiraeeo artistica;
. conhecer o valor/significado

social de uma obra artistlca;
. reconhecer que toda a actividade

humana tem/deve ter uma face

artisticai

' reconhecer vinculos entre a arte

e a moral, o belo e averdade.

s
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@ Metafisica e arte

@ No96o e obiecto da ontologia (ou metafisica geral)
Etimologicamente, a palavra .ontologia, deriva de dois termos gregos: o,?ao, que significa .ser,,

.ento, .individuo,, e loJrd, quequerdizer ntratado", 
"saber,, 

(estrdo,, ndoutrina,, dnvcstigalao>.
Neste sentido, a ontologia como metafisica geral € a parte da trilosofia quc se ocupa dos problemas
reiativos ao se. enquanto ser, isto 6, do ser na sua generalidade, e das qualidaries ou propriedades
que perteDceln ao ser enquanto tal. Portanto, a ontologia como metafisica geral 6 a lilosofia do
ser enqua[to ser e nAo tomado nas ftas pa es; 6 o estudo do ser nas suas variadas {o ras.

O termo "ontologia) foi cunhado por Arist6teles no seu livro M?tdffji.a IV, 1.

O que 6 um ser? Que qualidades podemos encontrar no ser? I,or que prjncipios se rege o ser?
Destas e de outtas perguntas similares se ocupa a ontologia. porisso, constitui objecto de estudo
da ontologia o serenquanto 6, rnas somente enquanto 6 e nao enquanto 6 isto ou aquilo enquanto
serdeterminado. Ncste sentido, o objecto da ontologia 6 muito abstracto e de maxima extensao,
dado que abrange tudo quanto 6, e de compreensao minima, visto que se abstrai de qualquer
propriedade particularizante. Portanto, dil'erentemente das demais ci€ncias que se dedicam ao
estudo das coisas que sao isto ou aquilo, que tem esta o1r aquela caracteristica, esta ou aq[ela
atitude conlportamental, a ontologia estudaas colsas simplesmente enquanto sao. Lporq[e toda
a realidade, encarada como ser, podc coustituit obiecto de indagalao da ontologia, conclui-se
que o scu obiecto 6 a totalidade 6ntica.

4.1.1 O ser, o que 6l

Ser 6 tudo quanto existe, independentemeute do rnodo como 6. Trata-se, pois, de uma norao
quantitativamente gen6rica e conrlrexa e qualitativamente mcnos compreensiva. Mas porqu€?
Porum lado, porquco conceito user" 6 rrm gen6ro supremo, dai que nao exista um outroconceito
que seja o seu g6nero pr6ximo, isto 6, um conceito em que este se possa incluir como elemento
e/ou esp€cic. E porque 6 um conceito que escapa a uma deflnicao rigorosa, visto nao possuil
uma caracteristica peculiar, a que os l6gicos chamam diferenga especifica, que nao seja o sLr.

4.1.2 As categorias do ser: substincia e acidente

Quandofalamos das categorias do ser, referirno-nos is grandes d ivis6es que o mesmo Lomporta.
De acordo com Arist6teles, o grande metafisjco, existem dez categorias do set sendo que a

primeira € a substancia e as restantes nove sao acidentcs.
A substa[cia, ou modo de ser substancial, pode ser entendida corno .aquilo quc 6 em si

e por si e nao em ottra coisa,; € o substrato a partir do qual encontrarnos as qualidades ou 05
acidentes. L o que permanece como aigo subsistente, que tem um serpr6prio e que, por isso, nao
pode ser allrmado a prop6sito de um suieito nem se encontra ncle. Sao todas as coisas con.reral
e indjviduais: o homem, o cao, o 16pis, o.aderno, o p;io.
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Arist6teles distinSue dois tipos de substancias: a primeira e a segunda. Entende-se por

substancia pdmeira as coisas illdividualizadds, o1r seia, os individuos a sua singulatiddde (este

caderno, o Joao, o meu professor, a casa onde moro, a escola onde estudo, etc.) e a substancia

segntda, tudo qudnto otiste cotno Pen*tmefito (casa, escola, professol, caderno, homem, etc ). Sao

conceitos que se traduzem em defini!6es, ou seja, sao as esp6cies e os g6neros que nos peimitem

atribuir celtas qualidades as coisas individualizadas, isto 6, es substancias primeiras (O /oao l'm
hofiem, aquela A d cdsa onde fiorc, el-s.) .

Assim, conclui-se que a substancia pdmeira se refere a individuos singulares e concretos e a

substancia seguflda diz respeito as esp6cies e generos singulares e abstractos.

Pelo contrerio, acidente 6 tudo aquilo que ocorre o1r acontece, aquilo que para ser necessita

de se apoiar numa substancia e, por isso, pode afirmar_se de um suieito, ser substanciado, uma

vez que constitui a sua camcteristica.

O acidente s6 existe na substancia; € o predicado da substancia, quei dizer, nao existe em si e

por si. A sua existencia est6 dependente de um outro ser no qual se pode consubstanciar o seu ser.

Se a substancia 6 o que permanece no individuo, mesmo depois de este sofrer algumas vjcis-

situdes e intemp6des, o acidente 6 o que est6 suieito a mudanlas no individuo, 6 naquilo que

sucede ou acontece) no individuo na sua catesoria de substancia. F o que se diz da substancia

pdmeira, ou seja, do individuo na sua singuladdade. Em suma, o acidente 6 o predicado de uma

determinada substanci4 e nao o contrario. Por isso, posso dizer que <a minha escola 6 linda",

"Mataka 6 inteligente, e <o meu autom6vel 6 veloz", e nao o contrario.

Assim, distinguem-se dez categorias de ser, sendo que a primeira 6 a substancia; as restantes

nove constituem a classe dos acidentes, Quais sao esses acidentes?

Qualidade - a forma ou determinaEao da substancia G)or exemplo, professor, intelisente,

simpatico, etc.).

Quantidade - a determinaQao da substancia que permite atdbui-la a partes distlntas das outras

(por exemplo, Srande, pequeno, 1,64 m de altura, 12 8, etc.).

Relaqao - a ligagao ou referencia que a substancia, ou ate o acidente, estabelece com outra

substancia ou acidente (por exemplo, pai, fllho, primo, chefe, mestre, etc.)

Tempo - momento, ou ocasiao, apropdado ou disponivel para que uma coisa se realize, ou

seja, cu$o de eventos extrinsecos que dula um determinado periodo (pol exemplo, <Moqambique

tornou-se independente no dia 25 de Junho de 1975", de maflha, ao meio-dia, e tarde, etc.)'

Lugar - espago que um corpo substanciado ocupa em rehcao a outros colpos (por exemplo,

na escola, no mercado, no cinema, pr6ximo da padada, em casa, na sala, etc.).

Aceao - o que a substancia faz usando as suas facuidades ou podeles causando efeito em si

mesma ou noutros colpos circundados poruma substancia (por exemplo, dialogar, conduzirum

autom6vel, batel em a18u€m, etc.)



Estado luxo, pompa, fausto, ostc taqao, nugnificCncia, ou seja, conjunto de bens ou instlu-
mentosque, por suahabilidade, complernenlam a naturezada rubstincia, pcrmitirLlo apresen alao

c conservaqao da mesrrra ou de olrtras substancias corp6reas.

Posieao lLlgar ou postura rclativa ocLLpada pela substancia ou partc dcla tace a outras (por

exct4ro, sentado a ler um romance, de p6 a apreclar a paisagem, deitado a ouvir m(lsica, etc.),

Paixao sentimento, ou emoEio, desencadeaclo por um agcnte que, ao $brePor-se:i lucidez

e a razao, provoca sofrimento numa determinada substancia (por exemplo, a perda de um ente

querido, a condcnala() dc S6cratcs, a crucificaqao de Cristo, o fedmento, etc.).

' Ontologia ou metafisica geral 6 um ramo da Filosofla que se ocupa da questao do ser

Ser 6 tudo quanto he, ou seja, tudo quanto existe, independentemente do modo como a.

A substincia 6 aquilo que 6 em si e por si, e n5o em outra coisa; e o acidente 6 aquilo que

ocorre na substancia,

A substancia e os acidentes sao as dez categorias aristot6licas do ser correlacionadas,

l. Tomando em consideraeAo o texto. clarifica a noeao de acidente.

2. Procura, de forma original, elaborar proposig6es que exprimam as categorias aristot6licas do

ser. Por exemplo: Ant6nio moro no Bonrc do lordin. (luqa.t\

I

Texto I

O acidente
Os predicados que significam a substancia indicam que o sujeiio, do qual s:rc atributos,

nao 6 diferente do pr6prio pred icado ou 6 uma das suas esp6cies. AqLreles que pelo contr6rio
nio significam a snl)stancia, mas que sao afirmados sobre urn sujeito diferente dele\ l,ro-
prios, o quai nao 6 nem este mesmo atributo, nem sequer uma esp6cie deste atributo, sao

acidcntcs: por er€mplo, o blarco € um acidente do homem, porque o homen] nao i nem

aess€ncia dobranco, nem a essAnciadc algumbranao, cnquanto sepode dizer que a animal,
pois que o homem € essencialmente Lrma esp6cie de animal. Estcs predicados que Dao

significanr a substancia devem ser atribuidos a algum sujeito, e nao he nenhumbranco que

5eja branco scm rcr tamb6m outra coisa al6rn de branco.

Arist6tclcs, .!.,grrdos !rd1,lr&s, I, 23, 8:i.', pD. 2,1 3i.



4.1.3 Pot6ncia e acto

Arist6teles recorre a duas n()q6es furldamentais para explicar o dirlamismo do scl: potencia

lnteDde se por pottncia a possibilidade que uma matdria tern de vir a sel algo ern acto;

6 o caracter dinamico da mat6ria que the permite possuir um dctcnninado modo de ser e que

lhe confcrc a capacidade do devir. 6 assim qrc, por exemplo, a Iariiha de triSo 6, em potancia,

um pao ou Lrm bok), ou seja, possui a capacidade de vir a scr algo que antes nao era. Da mesma

forma, o alSodaoque o canlponts produz ainda nao 6 um teciclo, contudopossui cm si a potencia,

isto a, a possibilidade de \.ir a ser um tecido, unt calQdes, unas calqas, ou outra coisa, Se estoLt

sentado a escrever, po\s() lc!,antar-ire e esticar os braqos. Se sou aprendiz de fil6sofo Poslo oll
nio vir a ser rrm lil6sofo.

Se a potancia a a capaciLlade que permite ao sel mudar de actualidade, ou seja, o car6cter

dinamicodoser,oact()i"oquefazseraquiloque€",6oscrrcal,6oqucodetelmi[a.Por
isso, dizer que uma coisa est:l em acto 6 o rnesmo que dizer que tal coisa tenl actualidade ou

existoncia, ou seia, que passou da potoncia de scl algo ao acto de ser, Ior exemplo, a camisa do

teu uniforme este em acto, isto a, existe actualnente, id nao 6 aqucle sinplcstccido que era antes

de scr costurada pelo alfaiate,

PolCncia c acto sao dois conceltos correlativoS, pois, enqtanto a potoncia explica a multipll-
cidade e a mudanqa, o acto exPlica a rnidade do ser; enlluanto a potancia explica aquilo que a

mat[r'ia ainda nio 6, mas pode vir a ser, o a.to cxP]ica a sua real exist€ncia, o que a matdria j6

:.. .Il(;. l: Os conceitos de potencia e acto podeni ser entcndidos na meiilora da coDslru!:io de um edifi.io.

A pot6ncia 6 a possibilidade que uma mat6ria tem de vir a ser algo em acto.

O acto 6 (o que faz ser aquilo que 6>, 6 o ser real, 6 o que o determina.

O acto explica a unidade do ser enquanto 6 e a pot6ncia explica o que a mat6ria pode vir



Texto 2

A potAncia
IIa fll6sofos que pretendem quc nao hd pot€ncia scnaLo quando hA acto, c que quando

nao hi acto nao ha potercia: arsim, aquele que nio cotstruir nao tem potoncia de constntjr,
mas aperas o quc construiu tlo illolDcnto crn que constluir. E assin de seguida. Neo 6

dificil perccl)cr as consequen.ias absurdas desta concepqao. Iltclaro que, seguldo este sistema,
neo sc serA arquitecto se ]lio sc esuver a constniil porqLle a essoncia de arquitectu lt.() e

outra coisa senao a potancia de coostruir - c do mesmo modo para todas as artes. eualquer
coisa poderi tcr a potoncia de ser e todavia nao ser, ter a potancia de nao ser r ser. I assinl
para tocias as catesorias: um ser pode ter a potincia de nao andar e irndar, Urna Loisa e

possivel se a sua passagem ao actol:k qLre se diz pott cia nato implicar nenhunla
impossibilidade.

ArnraiLclcs,,l tuIerrliinr, Ix, 3 11)4rjb 29 10.17.., p. 29

l. Di um outro titulo sugestivo ao texto 2.

2. Qual 6 a tese fundamental defendida por Arist6teles no referido texto?

1 '::: :":'l::* "l::::o:,:, l' :':11-:' 
* '::":ii : :"::": i ':::" :uo ::' i'::",:il:

4.1.4 Ess6ncia e exist6ncia

A essencia e a existtr.i.rsao dois co ceitos co m signif,cados ontol6gicos implicati\.os, ta l como
a substalcia e o acidente- Pois, para al61D da sua clara distin!ao, o corlceito de essencia 6 .()rrela
tivo ao conceito de cxistincia.

Im,4 rvekrfis;.d, VII, Arist6teles cs.revei "a essCncia 6 o qu6 de uma coisa, isto €, nAo o que
seja, mas aquilo que uma coisa 6), ou seia, € .r quc 6 uma coisa, podcndo caractcrizii la e

distingui-la do que ela nao a; a a quaiidade ou determinalao sem a qual uma coisd nao sela
o que lactualmente i. A crs€ncia 6, portanto, a substAncia segunda, ou seja, tudo quanto existc
como perNarrcnto. A essCncia relcre,\c, nestesentido, Ascaracieristicas fundam€ntaisda substancia.
Ela lrao exisle por si s6, rnas existe como pensamento, Se o co]rceito dc essencia € equjvalente
a subslancia segulda, :L exist€ncia 6 a substincia primeira. Por conscguinte, € na cxirtincrJ que u
ser se iranifcsta e se rcyela e1lquanto reaiidade.

A cxistencia 6 a actualizaeao da essCnciaj 6 a realidade, a substirncia em acto. por isso.
para Arist6telcr, o 6l6soib grego, a subsdncia pode s.r cntendida como a lrristencia, porquanto
nela residenl todas as propricdades que detelrritam um ente ltudo o quc a de maneira concreta,
liictica ou actualJ

A essencia e a cxistoncia constiturm dois principios reccss:lrios e, ao nlesmo tempo, cornJrc,
mentares fara a ahrlnaQao ou a constitui!-ao de qualcluer ser, de tal tbrma 6 iflconcebivel un1
ser sern essoncia ou urn ser sem existincia, Clonsequentenlentc, pensar num caderDo nao e o
mesmo qrre ver um caderno. O caderno como pcniamento nao passa de urna ideia ou Lsrenc]i.

I4l



Ja o caderno ondc escrevo os meus apontamentos € alSo existcnte, e acto. Portanto, existir

sisnihca.sair", .manifestar-se', <mos[rar_se" e de.r'elar !e,, e sai, manife\ta_sc e lostra-se somentc

aqlrilo que possui uma determilada essCncia. Por isso, era flequellte ouvir, entre os fil6sofos

clAssicos,queaesstncianada€semaexistenciacaexistencianao6semaessencia.Daqui
emergem duas corrente5 lllos6flcas modernas: o essencialismo e o existencialisiro.

O essencialismo delende a prinrazia da essilncia sobre a exist€ncia o ser definc_\e primeira

nlcnte e s6 depois se torna isto ou aquilo , enquanto o existencialismo defende a primazia da

existencia sobre a essencia, ou seia, uma pessoa nao tem qualquer natureza ou conjunto de

escolhas predcterminadas, Pois 6 sempre livrc para lazer novas escolhas e constituir_se como

urna pessoa djlercDte. O eristencialismo, ernbora seia um tema a tigo, tel'e o seu .lcscrrvolvi_

mento, como corrente filos66ca, na Eurcpa, no periodo entre as duas Srandcs guerras mundiais,

e as suas caracteristicas fundamcntais sao as sesuintes.

Avalorizaeaodo individuocomo algo itedutivel, c nao como algo insigniflcante e reduzido

i sua t()talidade. O que cxiste verdadeiramente 6 o individuo na sua singularidade, 6 o lndivitluo

sin8u1ar, uno c irrepetivel (,cxistir. signilica scr diferente). Por isso, no que diz rcspeito ao ser

humarlo, uo homem primeiramcnte existe e s6 mais tarde se torna isto ou aquib,, ou seja,

a existancia precede a essancia, como a6rma Iean_Paul Sartre na sua olrra O Se/ e o Nddd-

A \.alorizaEio da liberdade do homem enquanto ser sittado no u iverso. Se I es\en.ra a

o pcnsamento? a exist6 cia 6 a manifestalao do set ou seia, a libcrdade que se afrrma nu scl

contra todas as limitaq6es inpostas pela natureza. Portanto, o exercicio da liberdade, eoquank)

nlanifestagao do ser, nao dcvc se1 linlitado pela natureza hunlana Como afirrrra Sartre:

.O homem estaconde[ado a ser livrc,, isto 6, o horncm, enquarlto narrifesta(ao do sersul)stan_

ciado, ou seja, corp6reo, 6 livre de se tornar o que qui\er, uma vez clue a sua construqao € algo

de permanente e constante cnLluanto ser situado no mundo. Neste sentido, ser holnem signiica

scr capaz de constmir a sua pervnlaliLlade :r medida que se vai buscando valores p(rl \i rnesrno

escolhidos e tomados como paradismaiticos,

4.1.5 A cadeia aristotelica de causas: Tomls de Aquino e as Clnco Vias

Se o ser 6 tudo quanto 6, ou seia, tudo quanto existe e pode passar da poten.ia ao a.to e do

imperfeito ao perfeito, ha quc plocurar comprcender esta forqa otl razao traDsfolma.lora das

coisas que coDferc um determinaclo modo de ser: a causa. A causa pode ser entendida como a

condiqao da existencia dc qualquer coita, ou seia, 6 tudo o qoe concorre Para a produlao de

qualquer coisa. No entender de Alist6teles, os sercs cdados nao t€m a razao de ser em ri rnesmos

e distingue quatro causas que coDcorre para a produqao de qualqtcr coisa:

. Causa eficiente condiqao do fen6meno que produz outro fen6meno, ou seja, aquilo que

produz umacoisa;6 o aftifice qr1e confere o serqrre antes uma coisa nao possuia (por exemplo,

o carpinteiro que de:i madeira, a mataria-prlma, a folma da carteira ondc estas sentado),

. Causa material conditio ou aquilo de .lue uma coisa a feita (para o ca5o da calteira onde

est6s sentado, a causa material scda a madeira).
. Causa folmal a forma o1r o aspecto que um deterrninado ser toma ou que 6 plasmado pclo

seu criador (por exenplo, carteira rectaDgular, quadrada, etc.),

. Causa flna1 o prop6sito ou o obiectivo com que ulna coisa € tcita (no caso da tua carteira,

seria apoiar-te, colocanclo o telr matelial escolal sobre ela, permitindo_te escrevei ou ler),



Na ldade M6dia, o terna da causa 1-oltou a ser actual e foi extenramerte estLrdado, em espccial
porTomis de Aquino, que retoma a cloutrinit aristotFlica da causa, enquaclrada agora no ambik)
do pensamento escolastico. A Escoliisri.a tbi a corrente fi1os6lica dottinant" rrl ,du,l" M6.l,u,
ensinada nas escolas da igrcja, e que combinava doutrinas rerigiosas e ass[ntos teol6gicos co,
filosofia. Tonris de Aquiro apresentou Dit \ui mal\ trmo,J oU.r, j ,,rrrir ,/lkcdlo:.i/ra (Suma
leol6gica), e eDquadrado na tcm6tica da causa, que? para este pens:rdor, 6 aqnilo ao qlrat algo se
seguc necetsariamentc, as Cinco Vias, que tambEm flcarain conhecidas com() as provas da
existCncia de Deus. Sio elas:

1. o movimento do mundo yi 6 explicdvel se cxistir um pr.imeir() motor im6yeli
2- a sdrie de causas elicientes no nlundo devem conduzil.a uina causa senl causa:
3. os scres contingentes e corruptiveis Llc!eln Llepenrier dL uDt \er neless.I ro independente

e incorruptivel;
4. os diversos graus de realidade e bondade do mundo devenl

de rcalidade e bondade subsistente;
ser aproxima!6cs a urn miiximo

5. a tcleologia normar de agentes nao corlscientes no universo impiica a existcncia de um
orientador un i\.ersal inteligente.

llstasCinco Vias foram consideradas basla[te i mportantes na sua 6poca,I1o contcxtoda reflexao
6lovilica-tco16gica, mas posleriorrnente fbram corrsideradas teses falaciosrs

. A ess6ncia 6 o qu6 de uma coisa, isto 6, o que faz com que uma coisa
permitindo-lhe distinguir-se de outra.

' A exist€ncia 6 a ess6ncia em acto, ou seia, a realidade da sua ess6ncia.

Texto 3

No homem, a existCncia precede a essencia
Em tcrmos Iiios6ficos, todo o objccto tem uma essCncia c uma cxistancia. Uma esstncia

quer dizer um coniunto consjstente de proptiedadcs; uma existOncia quer dizel Uma certa
presenqa no mundo. Muitas pessoas acreditarn que a essollcia vem primeiro e a exjstencia
dcpois. Flsta ideia tem a sua origem no pensanento religioso: Lic facto, aquele que quer
constluirrma cata tem de saber aocertoque g6nerodeobiecto vai criar a ess€ncia precedc
a existCncia; e, para todos os que acleclitam que Deus crlou os homens, 6 preciso que Elc o
tcnha feito, referindo-se e ideia que tinha deles. lvlas mesmo aqueles que nao t6m f6
conservaram esta opiniio tradicjonal de que o obiccto nunca existia scnAo em conformidaale
com a sua essancia, e todo o saculo XVIII pensou que havia uma cssencja comum a todos
os honlens, que se denomina natlreza humana, C) existencla]ismo sustenta o contrilrio,
que no homem e apenas no homem - a existencia preccde a cssoncia. Isto signilica muito
simplesmente que o homem 6 primciro e que em segujda 6 isto ou aqujlo.

Sartre.J€rn I,aut, in t.rn ?

seja o que ela 6,



Texto 4

A essencia
(l termo .essencia, utiliza se nruita5 vezes como eLluivalente de substancia. I..l O acto

de ser contrai-se em dive$os mocios ale ser, em virtude da essencia, que juntamente defiDe

o moclo como a colsa 6. Atsim, a18u6m 6 homern gra(as e essoncia humana, que lhe con fere

unl modo de ser especif,co, clistinto de outras coisas e pelo qual6 um sujeito subsistente

(uma substancia). Ao contrdrio, os acidentes cncontram_se num outro ente: 6 caracteri\tico

da cor ser inercnte a also e por isso nao existe a brancura separada, cm si, mas sim uma

parede, um carro, um vestido, uma camis, . hrancos.

,{ essencja 6 o principio diversificador do ser. Cada lubstancia esta incluida em deiermi_

nada esp6cie. Ora, IIao se coloca um ente numa determinada espdcie (a csp6cie humana,

por exemplo) emvirtude do seu ncto de set Inas sim da sua essencia, ie que 6 a sua ess6ncia

que faz com que ele seia o que 6, c nao isto ou aquilo.

A essCncia detelrnina um nrodo de ser ao qual compete subsistir e a stbstancia nada mais

6 do que esse moclo Lle ser subsistente, Contudo deve dizer 5e que essencia c substaocLL nlo

lao perfeitamente sin6nimos: ambas se refercm A mesma realidadc, Inas a essencia desiSna

a, enquanto constitui um modo de ser determinado, um ente com determ inaLlas caracteristi'as

especificas (homem, cao, cavalo, etc,), ao passo que com o tenno substalcia se quer sa]ientar

qucesse entetemo sercomo alSo pr6prio Gubsistente), scndo assim substrato dos acidentes-

!ochd.a,losa, Clrso d. /rilotofi| Flttldomcntal,Madtld, ldicioncs Rialp, p! r76-177

L Seni Sartre apoloSista do determinismo no que se refere ao ser humanol Justifica

2. No seu texto,los6 Bochaca aflrma que a essencia e a substancia neo s:o termos Perfeitamente

sin6nimos. Clarifica a tese defendida Pelo autor

3. Apresenta proposie6es (ou mesmo definiq6es) nas quais o predicado exPrime a essan'ia do ser

Por exemplo: (O triangulo 6 um Poligono de tr6s lados) (tr6s lados 6 a ess6ncia do trianSulo)'

4.1.6 A Metafisica e o fim iltimo do Homem

Unu das grandes quest6es que o Honlem se ven) colocando 6 a que diz respeito aos ins para

os quais existe. Nao h6 unanimidade sobre os 6ns Pala os quais o Hornem foi cdado No entanto,

analisando as abordagens feitas pelos fll6sofos, parece haver umavisao te1eo168ica para a existancia

humana.
Arlst6teles, na obra irica o NicdtLdco, diz que toda a aceao humana 6 feita em funqao de um

fim F,sre frm 6 o bem, Pala o 6i6!ofo, esse bem tem de sel soberano e obem soberano 6a feli-

cidade. Portanto. ser feliz 6 o fim ilti,no da existencia humana. A chave da felicidade compreende

tres rcalidades: prazcr, ser cidadao livre e responsAvel e viver scgundo a razao'

Esta posiqlo fol reiterada por Sanb Asostin ho, na 6poca medieval- Para o hipone[se, o Homem

6 chamado a ser Ieliz. Mas o que se entende por felicidade? A felicidade nao consitte na busca

incessante de bens materiais. Consiste, sim, na busca de u bem permanerte Deus S 'lbmiis

de Aquino leconhece isualmellte que o IIonem I o inico ser que age cm funeao dc l1m 6m'



O facto de o Homem scr dono dos seus actos 6 o que o difelencia dos seres irracionais, razao por
que s6 aquelas mesmas acEoes dc que ele 6 senhor podem chatnar-se humanas. Oti, c por 5er

dotado de razao e vontade que o Homem tem dominio sobre os seus actos, e a faculdade ou
potencia coniunta dc razao e vontade 6 o que se clmma li1,re drrrit.io. Col/r clart4 <todas as Jl\oes
que procedem de uma potCncia sao causadas por ela cm razao de seu obiecio" e o obiccto da
vontade nao 6 senAo o bem e o lim. .Logo, 6 necessArio que todas as acE6es humaras tenlmm
em vista um flm., (A potencia geradora das actoes referidas 6 o Homem.)

Dante atribui ao Homemdois /i s tiltimar o f,1It sobrenahrra l (a salvaeao das almas individuais)
e o Em natural (a felicidadc terrena, com o atendimento das necessidades materiais e a formacao
das virtudes molais Llo homem no arnbito da/(i/r's).

Para o pensador molambicano llrazao Mazula, o homem tem de agir de acordo com a 6tica
da felicidade. O modelo da 6tica da felicidade baseia-se no trabalho duro, na criatividade e na
honestidade e nao na acurnulaqao ilicita de bens.
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Texto 5

A felicidade
A volta de posse de bens em abundancia, gera-se uma questao epistcmol6gica da fclicidade.
Agostinho questionade novo (aTrigdsio seaquele quepossuibens ern ablrndancia, todea{lo

de beneficios sem conta, supondo que ponha limites aos seus dese]os e que viva satisfaito
com o que possrd, no gozo holresto e agladavcl clesses bens 6 feliz (n.. 11).

Em nenhum momento o di6logo visa condenar a vida agradavel em si. Charna, sim,
atenlao para o uso moderado desscs bens, uma vez qrre nao sao essas coisas que torn.lrau
o homem feliz, "mas a modcragao do seu espirito, (...).

Agostjnho conclui que a telicidade residc na busca de um (bem permanentc,, aquele que
nao pode <serretirado ern algunr rev6s de sorteo, Esse bern permanente 6, cm sua,,opiniao,,,
Deus eterno e imutevel-

Asim, "quem possui a Deus 6 feliz, (..-).

Maztia BLazio iticd Educataa ! Oitl9iio .ld Riquazo- Ut d RefleTao Epittcnabsi.a,

lnDrensa Universitaria, Mapxto, 200s, t. 83 e ss.

![ Est6tica

"PaIa fazer arte verdadeim 6 preciso expressar aquilo que ha em si mesmo."

Na era em que nos eocontramos, hA cada vez maior airmaqao das aulturas, a nivel local.
Uma das formas usadas para a maDifestaeao da cultura6 a est6tica. Estctiza se o corpo, na danqa,
a paisagem, na pintura, o som, na mitsica, os seres, na escultlra.

Existem padr6es para a manifestagao artistica? Em que consiste a beleza de uma obra de arte?

Quai 6 a sua importancia? Estas sao apenas algumas das perguntas que podenros formular ao
reflectirmos sobre a estetica,Nas pdginas que se segrem vamos reflectir sobre estas perguntas,
a luz das experienclas de fil6sofos que sobre ela reflectiram ao longo da hist6ria_



4.2,I Conceito de est6tica

A palavra .estetica, vc do greso ,/isrTPliki, que etimolollimamcnte sigtiflca iudo o que pode

ser iercebido pelos sentiLios. Atribui_se a srta origem igualmente A palavra grega d'sr'eriJ' que

signif,ca "senti.to, ou ,,sensibilidade'. Quan'to falamos dc est6tica' referimo-nos e disciplina da

Filosofra que se ocupa do estudo do belo.

KantdelrncaestEticacomoacicrlciaquetratadascondiEdesdapelcepqaoPelossentidos,
Todavia, sabe re que o sentido que se atribui A est'tica Dos nossos dias (como teoria do belo

e das suas manitista!6cs atrav6s da arte) remonta a Alexander llaumgarten'

O objecto de estudo da est6tica, enqlrantu cierrcia e tcoria do beb' 6 o iipo de conhecimento

adquirido pelo! sentidos como bela arte (l seu conceito refere o campo da exPeden'ia humana

que o leva a classificar LrnI obiccto cono bclo, agradevcl, em contradiqao com o que nau 
''

A es16tica, cnquanto Problemitica fiios66ca, comprecnde os seguintes ploblemas' nomea

damente: a natureza ala arte, o seu flm e a sua lelagAo com as ()utras esleras Lia vida hrrmana-

4.2.2 A ess6ncia do belo

Des.le a AntiSuidade Cldssica quc os fil6sofos se interessnm pelo belo c reflectiranl sobre elc'

Phtaoentendeuaaltecomoumainlitaqaodanatuleza,que€,polsu.rvez,c6piadasideias
do mundo das ideias, de acordo com a lua co cepgao do mun'io O alvo da imitaqio 6 o belo

Arist6telcs,corltladizendooseumestr,cPlatio,afiIaqueaaltenao.apeDasaimitalaoda
Natureza'Trata.serl5oderrmamerareprodueaodaNatuleza,massimdeu]naleploduqaocom
a intenlao de a suPerar'

PalaoitalianoGianbattjStaVico(1668-17,1,1),aate6umnlodolundamentaleoriginalde
o homem sc exprcssar numa determina'ia fase do seu desc 'olvimento' O deservolvimento

viquiano .io homem 6 com|osto por tr's etaPas: a dos serltidos' a da fa tasia c a da raz'o'

A artc 6 a cxpressao hLrmana na lase da fanta\ia' Ncsta lase' o homem cxteriodza a sua

per.eplao da realidaLle atrav6s de cria!6es fant6sticas: pocmas' mitos' pinturas' etc

!.sta posiqao foi contcstada por l(ant, que nega que a arte seia imitalao da natureza

da realidadc. Numa obra de arte, a scnsibilidacie exPrcssa o tniversal no particulal'

o inteligivel no sensivel, o nimero ro fen6rneno' Dito por outras palavras' pcla obra

de arte, o homem contempla realidades meta_empiricas que jamais seriam acessiveis

) sua sensibilidaLle; esiimula_se o prazer cst6tico que deleita o honlcnr'

A arte como a mais sublime cxpfelsao humana Lla natureza e do uni\'/erso opiie se

AL pr6prj a Nat urcza quc o homem Pletende exprimir e interpletar' QuaDdo 6 a simples

manifestagio do belo (obras belas), Llenoniina !e belas_artes (desiSnacao conum As

artes plAsticas, sobrctudo a pintura, a cscultura e a arquitcctura)' Como afirnla Phtao

em I,1/o,r, sendo a beleza uma iclcia absolutalnentc perfeita, 6 o fim em si e ama-se

por si pr6Pria. I'or€m, quando a arte vjsa fln! lucrativos, dcnomina_se artes irteis

lseo as artes mecanicas). Estes dois tipos de obras artisticas diferem um do outro'

tal como o belo difere do (ltil. I'ois se o belo 5e an1a em virtude dc si pr6prio'

o Litil ama-se em \.irtude do flm diferente de si mesmo O r.itil6 relativo.

2: Vanus .le \Iilo, estitu.l grega que reprcsenta a belcza' Rcmonta a cerca 
'le 
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4.2.3 O belo como fundamento da arte

O que 6 beio 6 subjectivo. Dai a dificuidadc em chegar a um consenso sobre o que 6 belo ou
sobre o que rio o 6. Portanto, parece set 6bvio que a classiaca(ao dc unla obra cle arte como
bela 6 relativa. Com efeito, nao se fala, hoie em dia, de Yalores u iversals. l.\?io existetn valores
etcrnos comungados por todos os povos e errr todos os tempos.

Como afirma Ferry, "A 6tica [...] futdarncntando o belo nurna facu]dade demasiado subiectiva
para que nela se possa lacilmente encontrar alguma objectividadc, a hist6ria da est6tica, pelo
menos a16 aos flnais do s6culo XVltt, iria antes do relativisrno i busca de c.it6rios.>

A socied ade rnoclerna procura compreenLler o universal apartirdo particular. Euma sociedacle
epistemologicamente indutiva. Sendo assim, neo era de espetar um colsenso sobre a bc]eza das
grandes obras dc arte. Como constata Ferrl,, € no dominio da estEtlca que a tensao entre o indi-
viduo e o colectivo, entre o subjectivo e o obiectivo se laz seltir dc uma maneira mais forte.
O belo 6 o que nos reitnc mais facilmcnte e mais misteriosamente. Daqui resulta a visao {:le que
a obra de arte deve ser uma reprcsenta(ao bela do mundo subjectivo do artjsta,

. A est6tica 6 a ci6ncia do belo.

. A arte 6 a representaedo subjecriva da realidade.

. A obra de arte deve ser uma representagao bela do mundo do artista,

4.2.4 As belas-artes

Paltindo da sua finalidade, quc 6 a utilldadc e a expressao do beio, podemos divi.lir a arte em
artes mecanicas (tnetalurgia e t6xteis) c belas-artes. Enquanto nas artes mecanicas o artista
est6 preocupado com a utilidade da sua obra, isto €, o lucro, nas belas-aftet a preocupaEao funda-
mental do artista a a expressao do gosto pelo belo. E qranto o belo se ama por si proprio, ou
seja, pelo facto de ser belo, o Litil ama-sc nao por aquiio que €, mas em razAo da sua finalidade.
Irortanto, o iliil 6 sempre relativo, ao passo que a beleza 6, como era proclamada por platao,

absolrta c perleita.
As belas-altes classificam-se em artes pl,rsticas e artes ritmicas. Vejamos cstes grlrpos.
Artes plisticas sao ar artes que cxprlme a beleza sensivcl atravEs do uso das ibrmas e das

cores. Estas comprecldem:
. a escultula - clue replesenta imagens pl6sticas crn relevo total ou patcial e exprcssa senti-

mentos c atitudes atrav€s das formas vivas, buscaodo a perfeitao e a beleza sublirles;
. a pintura - que, pela combinaEao imagirativa e sensitiva das cores, exprimc a perceplJo que

o artista tem da Natureza. A pintura supera a escultura, pelo nenos no homem, pcla maneira
como lixa [ele as suas express6cs faciais;

. a arquitectula- pela imaginaEao e cdatividade, esta atinge e expressa a beleza com equilibradas
e agradaveir proporq6es das massas pesadas.

,'o' .,..
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- As artes rittnicas (ou artes de movimento) - sao artes qre, na sua ess€ncia, produze obras

que e{primem a belezamediante v6rias formas: sons, ritmos e movimcntos. Estas, por sua vez,

compreendem:
. a poesia (ou seia, a arte literdria) com ritmo mais ou mcnos suavizaLlo pelas mas e palavras

hamonizadas entre si, cria uma sensaESo agradevel e € recitada ou lida ern silancio;
. a misica (arte musical) - cxprcssa a beleza atrav6s de acordes vocais, melodias e ritmos ou

batidas compassadas em te,npos alternados. (hnl a simultanellade de melodia\, d mrllj(r
podetralsmitir sentirnentos d e vdria ordem, assim como uma cliti.a rocial. Atrav€sda mLisica,

o artista exprime o qnc lhc vcIII da ah[a, ou o que gostarla que ibsse, mas n5o 6;

. a coreografia (ou a danEa) conhecida como arte mista ou arte da danqa. Atravis Llc uma

sequincia de movimerltos corporais realizados de forna ritnlica, ao sorn da miisica ou do

canto, o artista exprime o modo conlo ve, rente e cncara o murdo i sua volta.

4.2.5 Significado e valor social das produg6es artisticas

As obras de arte retratam a vida quotidiana dc urna socicdade. Por esta razao, em partc, as

obras Lie arte nao podem pretender representar o universal, porque constitLlern uma expressao

da visao do mundo do artista. (l)mo a artc reprcscnta a percepcao do artista do nmndo em que

vive, torna-se a janela atrar'6s da qual a sociedade nela se reve. Ou scja, ir sociedade espelha se

nas obras dc arte, polque estas sao a sua representaQSo.

Nem toda a gente tern a capaciLlaLle dc lazcr urrla leitura cdtica da sociedade ou de ter um olhar

antecipado da realidade e o artista pode represenlar a rociedadc dc forma criiica- I.lste podera

igualmcntc intuir o que poderA vir a ser a sociedade futura.

I

:.. . l:lG. .1: liir,r.nij, do phtor molambicano Malangltana.



4.2.6 A arte e a moral: relagio mitual

Alguns ill6sofos, como Platao, Arist6telet e Vico, estabclecem de uma forma mais ou menos

directa a lelaqao da arte com a moral. Assim, condcnam as obras de arte que julgam lnoralmente

censurivei!.
Platao, o primeiro lil6sofo a tratar do pr()lrema est€tico, diz que a artc a fruto do anlolque

impelc a alma para a imortalidadt. Para atinSi-]a, a alma Scra e procria o bclo, antecipando,

desta fejta, a vida feliz. No mundo das ideias, a ahna vive leliz nlediante a conlemplaQ5o da

bcleza subsiStente. Para o alcance da felicidade, na vida terrena, a alma c aobeloatravasde

imitaq6es da Beleza-

A moral Sanha ainda maior importancia pela sua relaqao corn a moral. Phtao assevcra que a

arte del,e subordinar-se i moral. Po1 consequ€tcia, deve ser favorecida s6 a arte que € Litil

a educaeao. A arte quc favorece corrupqao deve ser condenada c excluida. Por esta razao, Platao

condena a traS6dia e a corn6dia porquc sao formas dc arte imitativa que se afastam d'r verdaile

(do mundo das Ideia, em vcz de se aproximarem de1a.

'ltas sao as razaes que levaram PlatAo a condctar as artes imitalivas:

1. rcpresentam os deuscs e her6is com paix6es humanas, perdendo respeito;

2. nao exprimem a ideia ofiginal das coisas (6 uma imitalao imperfeita e, Por isso, distante Lla

verdade);

3. sao funaiadas nos sentimentos e nao na razao. Agita as paix6es, prot'ocando o prazel e a dor.

A arDica arte digna.ie ser cultivada, no entender de lhtao, a a mr.isica lsta educa para o belo

e forma a alma para a harmonia interior.

Kat\t dlz, na Ctltici da Rtlzdo Priitictl, tf]]]e a nzao huma a n,o tem sonc te a capacidacle dc

conhecer, tem jgualmente a capacidadede determina r a vorltade para agir rnoralmente. Portanto,

o obiectivo da segunda clitica € estudar como 6 que a lazao determina a vontadc para agir

rnoralmente. En\ ObserNaqies Sobra a Sentimenta da Beb e do S!/D/r'mg Kant atribui, es virtudcs,

adjectjvos est6ticos. Sao belas e atracntes a compaixao e a condescendCncia (virtudcs presentes

no homern dc bom coraqio); 6 sublime a virtude gerluina de um homcm justo, de coratao noble.

Na critica do iuizo,I(ant dizqueum obiectopode seragraddvei, belo oubom. O ]rosso interessc

vai pelo que nos agrada ou peb que 6 bom, mas nao peb que 6 belo O belo propor.ion.r nos

uma satisfalao desintercssada e 1ivre. Nao procuranlos o prazer cst6tico, ele aconter o_nos ines-

peradamente- li, um prazer qre nao depende do nosso desejo. N6s romos surpreendidos pclas

forrnasbelas. Portanto, 6 preciso distinguiro estaticodo 6tico,.uia separalao se manrfesta rtravds

do interesse, ausente no primeiro e presente no segundo. Todavia, o belo e o bom sao andlosos:

. agradam imediatamente;

. sao universalmente pariilhaveis;

. sao inspirados por uma forma (forna de irnaginaEao e forma da lei molal);

. lao Lvres (a vontade s6 depende das prescrie6es da razao).

Ponto de vista diferenie c contestatdrio foi apresentado por Beneditto Croce. lste defende que

a artc 6 absolutamcnte aut6noma. Para que a alte seja arte vcrdadeiradeve tcr genuina exprc\\,o

dor sentimentos intimos do artista,



pintor etiope Skundcr Il.8hossi!n.

Segun.io Mondin, "para fazer arte verdadeira 6 preciso exprcssar aquilo quc hi em si nrtsmo"
e argumcnta que rquern o exprime bem a o artlsta. Mas o homem e o artista sao duar realidades
difcrentes. Para se scr artista, basta expressar bem os pr6prjos sentimentosr enquanto o honlen
deve ser tambdm moral, sabio c pr6tico. Iortanto, embora nao csteia sllieito:i motal como
artista, o artista estii suieito d moral como homem". Corno asse\:ela Croce, rse a arte esti
aqu6m da moral, n:io estii do lado dc cii nem do iad() de la, mas sob o seu impirio est6 o artista
enquanto hornem, que aos dcveres do ho tem nao deve escalrar, e a pr6prja arte [...] aieve ser
considerada como uma nilsao e exercitada como um sacerd6cio,.

Portanto, a moralidadc do artista 6 uma realidade irnanente em si, como homem. Se o artista
observar as normas morais, janrair produzlr:i oblas suceptiveis de serem classiEcadas como
imorais, pois a obra de arte a a expressao do rentimento idtimo do artista_

. As belas-artes classiflcam-se em artes pldsticas e artes ritmicas.

. Para Kant, a est6tica e a 6tica estio separadas pelo interesse presente na iltima, mas o belo
e o bom estio pr6ximos.

. A obra de arte espelha a sociedade.

. O artista, enquanto homem, esti suieito i moral.

I



Texto 5

Beleza
Para o iulgamento de objectos belos enquanto tais rcquer-se 8osto, mas para a prdpria

arte, isto 6, para a produsao de tais objectos requer-se g6nio.

Se se considem o g6nio como o talento para a arte bela e, em vista disso, se quer desmembra-

-lo nas faculdades que tem de convergir para construir um tal talento, 6 necess6rio determinar
antes e com exactidao a distinqao entre a beleza da natureza, cujo ,ulgamento requer somente
gosto, e a beleza da arte, cuia possibilidade (que tamb€m tem de ser considemda no julga-

mento de um tal objecto) requer g6nio.

Uma beleza da natureza 6 uma coisa bela; a beleza da arte 6 uma representaeao bela de

uma coisa.

O gosto 6, por€m, simplesmente uma faculdade de julgamento, e flao uma faculdade

produtiva, e o que lhe 6 conforme nem por isso € uma obm de arte bela.

Kant, Ctitica da Faatkldde do,I l-zq hprensa Nacional, Lisboa, 1992

l. Com base no texto, define o conceito de g6nio em Kant.

2. Comenta a penriltima frase do excerto transcrito.

Texto 7

Obra de arte
A obm de arte prcv6m, pois, do espirito e existe para o espirito e 6 senhoia de uma supe-

rio dade que consiste em ser uma obra perene enquanto produto natural, dotado de vida
e perccivel. A perenidade d6-lhe um interesse superior. VCm os conhecimentos e, como
v€m, desaparecem; ,6 a obra de arte que lhes confere perenidade, que na imperecivel verdade

os representa. O interesse humano, o valor espiritual de um acontecimento, de uma aceao,

de uma caracteristica individual, no seu desenvolvimento e finalidade, sao pela obm de arte

apleendidos e reallados de um modo mais puro e tranparente do que o da realidade ordinari4
nao altistica. A obra de arte €, por isso, superior a qualquer produto da natureza que nao
efectua essa passagem pelo espirito. Assim, o sentimento e a ideia, que em pintura inspiram
uma paisagem, conferem a essa obm do espirito um lugar mais elevado do que o da paisagem

tal como existe na natureza. Tudo quanto pertence ao espi to 6 superior ao que se encontm
em estado natural. E nao esquegamos que a natureza de modo algum representa ideias

di\ inas. que so a obra de a rle pode erprimir.
Hegel, ,Esf,t7c4 Guimaraes Editores, Lisboa

l. Comenta criticamente a seguinte frase: <O belo artistico 6 superior ao belo natural)

2. Di outro titulo ao texto.



Texto I

A arte
O que le\.a o homem a criar obras de arte? Sem dLivida uma das razajes seri a necessidade

premente de enfeitar e decorar o mundo :L sua volta, necessidade que faz parte de urn olrtro
desejo, irais vasto, nao o de recriar o rnundo i sua volta, mas o de dar a si pr(ipnu e.1u

mundo que o cerca uma nova f()rma id€al. A arte, por6m, a rnuito nais que decoralao. 1...1

,q arte permite nos transmitir a nossa percepqao de coisas que nao podem ser expressas de

outra fornla. Naverdade, unl quadro vale nlilhares de palavras, nao s6 pelo scr valor des.ri-
tivo, mas aincla lela sua inlportancia 5imb(-)lica. Na arte, conn) na lini{uagem, o hornem e

um criador de simbolos, atrav6s dos quais nos transmite, de um modo novo, pensarncntos

complexos. lcmo\ dc cncalar a altc nio cm telnlos da plota comrm do dia a dia, mas em

termos de poesja, que tem a liberdade de recomendar a sintaxe e o l6xico convenclonai\,
de modo a transmitir novos e mdltiplos signiflcados e estados de espirito. Do mesmo modo,

um quadro pode sugerir mais do que diz- E, tal como um poema, o seu val()r rcside tanto
naquib que diz com() na maneira como diz. Recorre i alegoria, ii expressao lacial, para

sugerir sigr flcados, ou entao evoca [esses significados] atray6s de elementos \'isuais, como

o traqo, a forma, a aor c a conlposiCao.

.lanson, H. W'.. Fiskti., .lr;11., t. C. Culb€nkian, Lnboa, 1979 pag. 1.1s

I.

1.

LA o texto e identifica a

Qual 6 a tua opiniao em

caracteristica fundamental do artista sublinhada pe o autor,

relateo a essa (aracteristica?

Texto 8

Os artistas
Todos n6s somos inclinados a aceitar formas e cores conrercionais como as unlcas

correcta5. Por veze5, as crianEas pen5am que as estrelas devenl ter mesrno o formato estelar,

embora Dao o tenham naturalnente. Os adultos que insisten em que, num quadro rr (trr
deve ser azul e a relva verLle, neo sao rnuito diferentes dessas cria Cas. krdignam se se \eem

oulras cores num quadro, mas, se 1...] olharmos o mundo como se lir-6ssemos acabado de

cheSar de outro planeta nunu via8ern de descoberta e o visserlos pela pdmcira vez, ialvez
concluissemos que as coisas sao susceptivcis dcaprcscntar corcs c iornas mais surpreendentes.
()ra, os artistas sentem se :is vezes como se e5tivessem empreendendo tal r.iagern de desco-

berta. Querem ver o mundo como uma novidade e reieltar todas as noq6es aceitcs c tod()s

os preconceitos sobrc a carrc scr rosada c as rnaeas amarclas or1 \,crmelhas. Nao 6l5ci]
li bertarmo nos dessas ide ias p reconceLridas, m as os artistas que con seg uem fa26-1o produzcnl

frequentemente as obras mais excitantes. Sao eles quem nos ensina a ver na iaturcza nova5

bclezas dc cuja cxistancia nunca haviamos sonhado. Se os acornpanharrnos e aprendermos

atraves deles, at€ mesno um relance de olhos para fora da nossa prdpria janela p(rdcrii
(on\cr-(--51 n I)1a d\rxr.ll-r .lln].nxr-rL.

Co bri.h, L H.,,i Hisldri!.la,1rt,, td. Cxanabara
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l. Explica porque 6 que ser e essancia sao dois asPectos indissociiveis e necesserios em qualquer

realidade existente no mundo.

2. <Todas as coisas sao de umadeterminada maneira.) Como se distinguem' entao, as coisas umas

das outrasl

3. <Em termos fllos6ficos. todo o objecto tem uma essAncia e uma exist6ncia. Uma essencia quer

dizer um coniunto de propriedades; uma exist6ncia quer dizer uma certa presenta efectiva no

mundo. Muitas pessoas acreditam que a essencia vem Primeiro e a exisdncia dePois 1..1.

O existencialismo sustenta, pelo contririo, que no Homem eaPenas no Homem-a existan'ia

precede a ess6ncia. lsto siSniflca muito simplesmente qLle o Homem 6 Primeiro e que so em

seguida 6 isto ou aquilo. Numa palavra, o Homem deve criar a sua Pr6Pria ess6ncia.>

3.1 A partir dos dados do texto, define a cateSoria de ess€ncia e de exist6ncia.

J.2 Concordas com a posicSo existencialista segu ndo aqual, no ser humano, a exist6ncia Precede

a ess6ncia? Justifica a tua resPosta.

3.3 Natua opini5o,6 possivelconceber-se um ser sem essenciaou uma essen(ia que n;otenha

o seu modo pr6prio de ser?

4. Assinala a opcao correcta. De acordo com Kant, o artista 6 um...

a) homem que tem muita sorte.

b) homem ditno de ser modelo.

c) homem inequivocamente 86nio.
d) homem que falsifica a natureza.

5. Assinala a opeao correcta. O fim iltimo da arte 6...

a) deleitar a alma humana.

b) imitar a natureza criada.

c) impulsionar a criatividade.

d) medir a criatividade humana.

6. Assinala a opgao correcta. A obra de arte...

a) 6 susceptivel de uma minLlciosa anilise moral.

b) nao 6 absolutamente aut6noma da moral.

c) 6 absolutamente aut6noma da moral.

d) no que toca ir sua classificaeeo moral, esta dePende do esPectador.



Solug6es dos exercicios da Unidade I

Peg. 13

.a) Nao 6 proposle6o, pois trata-se de uma f.ase que

neo 6 susceptivel de ser verdadeira nem falsa.

b), c), d), e) Seo proposle6es, pois os seus

conteidos exprimem algum juizo de valor que

pode ser verdadeiro ou falso.

2.a) O l'lataka 6 naveSador ias iguas do ago Niassa.

b)Aess6nciaeimutivel
c)Esrela 6 vendedeira de pelxe.

d)O desporro e educarivo.

3 a) Todos os macuas sao falantes da linsua macua (A)

b) Alsuns bitongas seo falantes da linsua macua (l).

c)Nenhum anima e imortal(E).
d)Toda a proibigio 6 p.oibida (E)-

e)Nenhum estranho 6 permitido entrar (E).

f) Todo o rrap6zio 6 um polisono (A).

s)Asumas crianeas seo desobedientes (l).

Pas. 17

ou seja, se uma 6 verdadeira e a outra e falsa e se

uma 6 falsa a outra 6 verdadelra. e vice-versa.

,.1 Al8. ns agenres da le e o den sio le' s a parla
4.2 S:o proposig6es contradltorlas, ou seja, trata-se

de relasio de conrraditoriedade, porque diferenr
simultaneamente pela quantidade e pela

. I frarando-se dp p.opo.i(oes conrrad tor a. e ji
que a proposieao inicial pressup6e-se ser faha,
endo a proposireo inferida em 4.1 ser:i verdadeira.

5.a) Alsuns srbios sio poderosodL).

b) Nio existe, o! seja, 6 impossivel obter
a subcontrdria de uma proposleao universal,

pors a sLbco-r ir as !ao aua! propos coes

particu ares q!e dlferem apenas pela qualldade.

c) Nenhum srb o 6 poderoso (E).

d) Alsuns siibios n:o sio pod€rcsos (O).

P^Z- 14

.a) Nenhum animal de quatro patas 6 piissa.o.

(Convers;o simples.)

b) Alguns nao-homens terrorlstas sio
mosamblcanos. (Conversao por nesarao.)

O ainda: Alguns nao-homens terrorisras
nio s:o n:o-morambicanos. (Converseo por
con.raposie:o)

c) Nenhum quadrado e circulo. (Convers:o simples.)

d) A guns livros educativos s;o manuais escolares.

(Convers,o por limita!eo.)
er A 8u-s 'rlosofor siio moca-1b ca-os lconversio

f)A 8um:s criaturas amiveis seo crlaneas.

(Convers:o por llmltaeio.)

I' A BU \ \e e\ hu. dro\ que n;o 8o'rdr da m .s ( r
tradicional afrlcana sio lovens. (ConveBio por
nesaqao.)

2 O animal cllcura e homem. (Convere;o simp es.)

A gu-r ani-ai. , kura s \;o Lon e \ (Co vers;o
por 'r-rracao ) -odo o ";o a_rrra cu !-.al e nio
nio-homem. (Conversao por contraposirao.)

3 a) Nao pode ser oblecto de conversio s mples.

b) Pode ser obiecto de conversao simples, por
rratar-se de uma definireo.

d Pode ser obiecto de converseo slmples, por

tratarse de uma proposigio do tipo l.

b) Negativo.

2.a)Universal.

3.a)Particularnegarlvo. d)Universalanrmativo.
b, oa_flc-lar a'rrmarivo. e/ Pai" )ldr neSdr ,o
c) Universal negativo.

P;E- 11

.a) Subcontrariedade ou seja proposig6es

b) Suba ternidade o! seia proposlq6es subalternas.
. I Conu a'redade ou se.1 p'oposrcoes conrrir.as.
d) Contradiloriedade ou seja proposic6es

contradi.or as.

2 I Aguns irabes seo cristaos convertidos.
)-SeiLJ-be- L s, po s rrlrr-se de p,oposrcdes

s!balternas e, a lei que rege estas proposie6es dlz

quei sempre que uma proposigio parrcularfor
falsa. a universal s!balterna ramb6m seri falsa.

i Aqu. r_a%+e de p,opo. (oes , onu ad Lor rs e i
el diz qLre dLras proposig6es conr.adit6rias (que

diferem simultaneamente pela qLrantidade e pela

qualidade), neo podenr ter o mesmo valor 6gico
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d) N;o pode ser obiecto de conyersio simples, por

tratar-se de uma proposi!;o do tiPo A-

P6,8 17
2.a)Analosia.

b)lndureo.
c)Deducao.

Peg. 32

l.a) Termo maior: homens honradositermo meno.:
amanres da NatLreTa: rprmo redio: pacrfrcrstas.

b) Termo maior: cidadaos desonestos; termo
men6r: alunos: rermo m6dio: mafl osos.

2.a)Lesitimo
b) llegitimo, pois yiola a regra que enuncia que um

silogismo tem apenas tr6s termos. O termo

orquidea tem mais de um significado: num caso,

tipo de flor e nout.o. nome de ser huma.o do

sero lem.nrao, o que fa? (or que este s,lo8icmo

renha mais de tr6s termos.
\ lleSrumo. pors .enhum rermo deve \er mars

extenso na conclus;o do que nas premissas.

Neste caso, o termo professor foitomado em

toda sua extendo na conclusao, quando n;o foi

roTado exren\ivamente ar sesunda premi\sr.

d) llegitimo, pelas raz5es apresentadas na alinea

interior Nesta caso. o termo vertebrado foi
tomado em roda sua e,tens;o nd Lonclusio
quando na segunda Premissa foi aPenas tomado

em parte da sua exLenseo.

e) lleghimo porque o termo m6dio nao foitomada,
nem uma s6 vez. em toda sua extenseo.

3.a) Nenhum homem 6 voador.
b)Todoohomem6mortal.

Prg. 34

.l N;o 6 velido porque nenhum termo deve ter
r.ro. e^rens;o na (onLlu\io do que nas premissa\

(veja o rermo animais), e ainda porque, o termo
m6dio (batrliq!io) entrou na conclus:o quando

nao devia entrar.
1.2 Nenhum batriqulo come cenouras. Ora, alguns

,nimais s;o barraquios. LoSo alSJns an ma ' 
n;o

1.3 I: Fisura (sub-proe), modo Elo.
.4 Nenhum comedor de cenoums 6 batriquio. Ora.

alguns animais sio batrAquios.

lo8o. al8uns an mars nio c

2: Fisura (prde-proe) Nenh!m batrrquio come

cenouras. o a. rlSuns barraqLros sio anrma s

Logo, a gu^s animais n;o "
3.'Figura 6ub'sub) Nenhum comedor de cenouras

e bdurq-ro Ora. algLns b,rr;ouios s;o dniTri..
Lo8o. al8uns aflrair -;o c

4: Fisura (Prde-sub)

2.a) 1." Fisura (s',b-proe), modo All.
b)4." Fisura (prde sub). modo AAl.
c) 3." Figura (sub-s,b), modo AAl.
d) 2: Fisura (Proe'Proe), modo All.

3.a) De duas premissas negativas nada se pode

b) Pelo menos uma vez o termo nr6dio deve ser

tomado universalnrente.
c) De duas premissas particulares nada se pode

d) De duas premissas negativas nada se pode

e) De duas premissas pa.ticulares nada se pode

f) De duas premissas anrmativas nao se pode tirar
uma conclus:o negativa.

4. AlSLrmas esp6cies marinhas s;o animais

proreSidos. Todas esp6.ies marinhas sio
elementos de ecossistema. Alguns elenrentos

do ecossistema sio animais protegidos.

PeE 4l
l.a) Invilido, po.qlre negar a condigao nao implica

negar o condicionado.
b) Invilido, porq!e aceiiar o consequente n;o

implica aceita o antecedente.
c) lnvrlido. porque negar a condirio neo signifca

.egar o condicionado.
d) lnv6lido, nada resulta necessariamente

da afirmagAo do consequente.

2.a) Nada se pode concluin
b) NAo passei io exame.

c) Comes tapioca.
d) Es do Sul de lvlocambique.

3.:r) lollendo-ponens (nesativo-afi rmativo).
b) Ponendorollens (afirmativo-nesativo).



4.a) Vrlidoi
b) Vnlido

Pig. 4s

l. Falrcia de apelo i ignorincia (ou seia. drgumenlum

od isnorontisn).

2. Falrcia de ataqu€ pessoal (ou seja, drgumentum od

3. Falrcia de press;o psicol6gica.

4. Falicia de apelo a emocio ou ao povo (ou seja.

oryunentum od populum\.
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P6irio Amodo

No mem6rio de Africo e do .undo
P6irio belo dos que ousorom lutor

Mogombique o teu nome 6 liberdode

O sol de Junho poro sempre brilhor6.

Coro

Mogombique nosso terro glorioso
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Flores brotondo no ch6o do teu suor

Pelos montes, pelos rios pelo mor

N6s iuromos por ti, 6 Mogombique.

Nenhum tirono nos i16 escrovizor
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