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Abstract 
Ayant pour but souligner l'importance de la fabulation comme forme 
d 'expression de I'exercice philosophique, chez Platon, nous 
presentons d'abord dans cet article les passages principaux du 
Teeteto, dont la fin aporetique decoulerait de la non exploitation 
par les interlocuteurs des hypotheses de la Reminiscence et des Idees, 
qui ne se limitent pas au logos plus strict ni se detachent du recit 
mytique. Ensuite, nous mettons en evidence, surtout apartir des 
dialogues de la maturite que la reinvention poetique de la tradition 
constitue un support doctrinaire essentiel a la consolidation 
dialectique de la philosophie. Enfin, sont evoques les echos du logos 
et du mythos platoniciens dans les representations non seulement 
de la mentalite primitive mais surtout de la physique contemporaine. 

Resumo 
Com 0 objetivo de ressaltar a imporuincia da fabulaciio, como meio de 
expressiio do exercicio filosofico, em Platiio, reconstituem-se inicialmente, 
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neste artigo, os principais passos do Teeteto, cujo final aporetico decorreria 
da niio exploraciio pelos interlocutores das hipoteses da Reminiscencia e das 
Ideias, as quais ndo se restringem ao logos mais estrito nem se dissociam do 
relato mitico. Em seguida, evidencia-se que, sobretudo a partir dos didlogos 
da maturidade, a recriaciio poetica da tradicdo constitui um suporte 
doutrindrio indispensdvel a consolidaciio dialetica da filosofia. Finalmente, 
siio evocados os ecos do logos e do mythos platonicos, em representaciies niio 
so da mentalidade primitiva mas sobretudo da fisica contemporiinea. 

Podemos reler Platao a partir de algumas ambiguidades que 
permeiam 0 seu pensamento. Nurna primeira abordagem, parece-nos 
possivel registra-las sob sete aspectos: 

1) No plano das relacoes entre a politica e a pedagogia: a sua 
postura anti-democrata, sustentada no Protdgoras, na Republica ou no 
Politico, ou seja, desde os primeiros aos ultimos dos seus escritos, pode 
ser contraposta ao proprio didlogo, a partir do qual toda a sua obra foi 
construida e que se constitui 0 instrumento, por excelencia, da 
democracia. Embora Socrates, ou algum porta-voz do filosofo, conduza 
as discussoes, nao podemos esquecer das palavras que teriam sido 
pronunciadas pelo mestre de Platao quando, na prisao, Criton the propos 
a fuga: deve-se "em todas as partes obedecer a patria ou persuadi-la 
(...); deve-se convence-la por persuasao ou obedecer a seus mandatos e 
sofrer sem murmurar tudo aquilo que ela ordena'" . Estas palavras 
atribuidas a Socrates nem sequer sugerem que 0 saber possa legitimar 0 

recurso seja da asnicia seja da forca a quem se pretenda exemplo para 
a polis. 

2) Quanto a concepcao do artesao (demiurgo): lembramos a 
ambiguidade evidenciada por Pierre-Vidal Naquef - seriam artesaos 
todos os menosprezados habitantes da polis (tanto na Republica quanto 
nas Leis); mas tambem seria urn demiurgo 0 paradigma do "homem 
real", 0 governante representado pelo tecelao, criador das tramas e 
urdiduras que compoem 0 tecido do social delineado no Politico; assim 

I Criton, SIb. Trad.]ayme Bruna, S.Paulo, Hemus,1979.
 
2 Cfr, NAQUEf, P. - V. LechasseurNoir, Paris, La Decouverte, 1991, p. 289 - 315.
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como 0 proprio universo seria obra de urn arquiteto, 0 grande artifice 
que, diante da materia originaria e caotica, engendrara este nosso mundo, 
segundo a cosmologia do Timeu, conformando-o, tanto quanto possivel, 
ao mundo das Ideias, regido pelo Bern. 

3) Em relacao a separacao das esferas do sensivel e do inteligfvel: 
embora Platao tenha subordinado a dimensao das paixoes e emocoes ao 
juga de uma ascese racionalizada, saltam aos olhos os apelos emocionais 
a seus leitores, atraves da dramatizacao dos seus dialogos, onde uns 
riem, outros choram, uns se lamentam, outros se envaidecem, uns se 
deixam abrandar, outros se encolerizarn, uns se mostram perplexos, outros 
sabios complacentes; uns tentam seduzir, outros cedem ou reagem as 
seducoes: e ha ainda quem adormeca durante uma discussao dialetica, 
ou quem seja forcado a conter a sua fala por urn simples soluco" . Assim, 
o que 0 pensamento nega no seu mais estrito conteiido, parece ressurgir 
com Impeto inaudito na forma em que se exprime: sentimentos ou 
ressentimentos, paixoes, emocoes, hesitacoes, Impetos e, ate mesmo, 
espasmos fisiologicos permeiam os dialogos platonicos, como se a vida 
mesma, com toda a sua intensidade, pulsasse nas linhas e entrelinhas das 
falas dos seus personagens. Aristoteles que, formulando as dez categorias, 
resgatou a esfera do sensivel para 0 domfnio do "ser", mostrar-se-a, em 
contrapartida, 0 autor dos discursos arduos e aridos, avesso as seducoes 
estilfsticas do seu mestre Platao, 

3 Enquanto SOcrates se mostrava mais irOnico, persuasivo ou sereno, Criton, Cebes, 
Simiase Apolodoro d1oravam;Trasimacoe caliclesse initavam; Glaucogracejava; 
Protagoras e G6rgias se envaideciam; Menon e Teeteto se resignavam; Filebo 
ironizavaaS6crates eadonnecia. Se nao,ernmemo S6cratesainda jovem, quem se 
surpreendia perplexo diante das questOes dovelhoe sabioParrnenides; Hip6tales 
que ronfessava sua mdinacao amorosa para lisis, ou Alcibfadesque reclamava cia 
indferenca de S6crates aos seus apeloser6t:i<Uij ou, entao,Arist6funes via-se foreado 
a retardaro sell discurso emlouvorde Eras,are quepassasseurn aoessode soluco, 
CCfr. R?don,117d; G6rgias, 481be segs, e 449a; Protiigoras, 318a-<:; RepUblica, 336be 
segse~Menon,95aesegs.; T~21(besegs;~ 15ce22c;Parmenltie;1~
d; Lisis, 203be segs,eBanquete, 185c-de 218besegs. 
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4) Ainda na esteira da subordinacao do sensfvel ao inteligfvel: 
apesar de toda beleza possfvel dos corpos dever ser submetida a beleza 
que vern das almas, a pratica da "eugenia", defendida por Platao no 
livro V d'A Republica, exigiria a exclusao da "polis" de qualquer crianca 
que nascesse com alguma deformacao ffsica" ,como se se tratasse de 
uma surpreendente inversao: nao haveria alma ou inteligencia que 
compensasse uma deficiencia corporal. 

5) Sobre 0 lugar reservado amulher na polis: a partir do mesmo 
livro V d' A Republica, sabemos que Platao, embora tendo concedido as 
mulheres a chance de se tomarem guardias, nao deixou de admitir a 
inferioridade geral do sexo feminino. No entanto 0 proprio Socrates, na 
plena maturidade da sua missao pedagogica, fez-se porta-voz de duas 
mulheres: Aspasia e Diotima. Se a adesao ao discurso da primeira e 
permeada de ironia, no Menexeno, e inegavel a devocao socratica a 
iniciacao doutrinaria acerca de Eros que recebera atraves da segunda, 
no Banquete' a • 

6) Quanto ao processo dialetico proprio a filosofia: eindubitavel 
que 0 pensamento se constr6i, em Platao, atraves do exame das hip6teses 
contrarias e das analogias; todavia, esse percurso conjetural do pensar 
havera de se submeter ao principio presumido como apoditico ou a
hipotetico do Bern. Assim, tudo 0 que se pode perguntar ou supor deve 
ser respondido a partir de urn pressuposto que nao pode ser contraditado. 
Todo exercicio pelos meandros da dialetica, nao visando senao a 
superacao dos seus impasses inevitaveis, atraves da dianoia, razao 
discursiva, e da noesis, intuicao intelectual, que capta as Ideias, deveria 
sempre se subsumir aTheoria, ou contemplacao do Bern. fundamento 
nao so do agir na vida publica e privada, mas tambem causa de tudo 0 

que se constitui ser e pensar' . 
7) Enfim, chegamos a ambigiiidade que constitui 0 objeto deste 

nosso breve ensaio. 0 que nos incita a pensar: 0 mesmo Platao que 

4 or. RepUblica, 4tfr.
 
4aor. RepUblica, 451de segs, Banquete, a:Jld-212a;Menexeno; 236be segs,
 
5 or. RepUblia:i., 517c
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concebeu as ciencias matematicas como propedeuticas da filosofia e 
escreveu na entrada da sua Academia - "Nao entre quem nao for 
geometra" - pois, na conversao da alma para 0 inteligivel, as matematicas 
"acendem a chama pura mais importante do que dez mil olhos'" , esse 
mesmo pensador, crftico implacavel dos poetas, rechacando aqueles 
"imitadores" da sua Republica, nao deixou de recorrer, sem hesitacao, 
aos mitos e as fabulas como meio de expressao de alguns aspectos, mais 
ou menos essenciais a sua doutrina. Do logos ou da racionalidade mais 
estrita, sempre suscetivel de demonstracao, a mera fabulacao, avessa a 
toda e qualquer verificacao ou procedimento logico, como compreender 
essa instigante ambigiiidade do pensamento ou da linguagem? 

Ja nao se trata aqui de examinar a passagem do mito a filosofia 
como "ruptura", de acordo com a tese de J. Burnet, ou como 
"continuidade", segundo a altemativa de F. Cornford ou de W. Jaeger? . 
Trata-se sobretudo de tentar compreender por que 0 mito pertence ou 
permanece como componente indispensavel a expressao de urn 
pensamento, nao apenas herdeiro da cosmologia matematica dos 
pitag6ricos, mas tambem da racionalizacao iluminista dos sofistas. 

Tomemos como ponto de partida para 0 exame desta ambigiia 
coexistencia mythos-logos, 0 dialogo Teeteto, onde se trata da questao 
que, por suposicao, haveria de ser do dominio exclusivo do discurso 
verificavel ou do logos: 0 que ea ciencia (episteme) ou conhecimento e 
se epossfvel distingui-lo da sabedoria? 

A definicao inicial proposta a S6crates por Teeteto,jovemdiscipulo 
do matematico Teodoro, identificava 0 conhecimento a sensacao. 
S6crates refuta essa hip6tese em tres etapas. 

Na primeira, associando a definicao proposta ao relativismo, 
subentendido no principio de Protagoras - "0 homem e a medida de 

6 efT.JAEGER, W.,Paideia-aformacdo do bomemgrego, sao Paulo,Martins Fontes, 
1986, p.618.e Cfr; RepUblica, 527e. 

7Cfr.BURNEf,J., O~rdaFiklsofiaGroga,saoPaulo,Siciliano, 1994,p.15-36; 
(DRNRJRD, F., Princium~asorigensdopensamento.filax!fk:ogrr:go, li<boo, 
Calousre Gulbenkian, 1989, Z1 Parte;JAEGER, w., op. cit., p. 3 - 26. 
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todas as coisas" - Socrates leva Teeteto a concluir que, a partir da 
sensibilidade, a mais humana de todas as medidas, nada poderia ser 
determinado, estabilizado ou unificado no processo do conhecimento. Se 
o discurso sobre 0 ser equivalesse ao perceber, existiriam tantos saberes 
quantas fossem as sensacoes e as percepcoes de cada indivfduo, ou de 
cada polis, e todo objeto do conhecimento permaneceria enredado no 
fluxo fragmentario das infinitas particularidades. Por conseguinte, todas 
as opinioes deveriam ser tomadas como igualmente validas. Mas, se 
assim fosse, que altemativa restaria ao proprio sofista, Protagoras, diante 
de duas opinioes contraditorias: a partir de quais criterios definir qual 
das duas seria, se nao a verdadeira, pelo menos a mais iitil ou a melhor? 
Protagoras parece, enfim, refutado pois nao sendo 0 homem a "medida 
de todas as coisas", sera apenas a referencia no ambito restrito da 
sensacao, no qual somos todos a medida do que percebemos. 

Na segunda etapa da refutacao a primeira hipotese, a 
identificacao do conhecimento a sensacao e associada ao permanente 
devir. Socrates confuta a doutrina do mobilismo universal, sustentada 
pelos defensores de urn heraclitianismo exacerbado. Se tudo se movesse 
incessantemente, no plano espacial ou qualitativo, nada poderia ser 
efetivamente conhecido ou sequer percebido. Ora, num mundo onde nada 
permanecesse por mais de urn instante fugaz, identico a si mesmo, nao 
existiriam nem objetos que pudessem ser conhecidos nem, 
consequentemente, a propria atividade cognoscitiva. 0 ''tudo se move", 
em sua acepcao mais extremada, impossibilita qualquer ciencia, Se nao 
podemos banhar-nos duas vezes no mesmo rio ou nem sequer podemos 
perceber duas vezes 0 mesmo rio, que sensacao poderia se tomar a 
medida do conhecimento? 

Enfim, na terceira etapa da refutacao a primeira definicao de 
ciencia, Socrates rechaca definitivamente a proposicao de Teeteto, pois 
o conhecimento nao poderia advir das sensacoes isoladas; porem, a partir 
da reuniao das impressoes recebidas atraves de cada urn dos nossos 
sentidos, alcancamos uma "percepcao comum" que nos possibilita 
desenvolver raciocinios ou jufzos sobre tudo aquilo que percebemos. 
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Assim, 0 conhecimento seria uma operacao da mente, e nao decorrente 
apenas de nossas sensacoes" 

Teeteto sugere, entao, a Socrates uma segunda hipotese: a ciencia 
seria a opiniao verdadeira. 0 exame dessa proposicao foi precedido por 
uma longa discussao em tomo da possibilidade da opiniao falsa ou do 
erro, negada pelos sofistas. Se 0 jufzo falso sobre as coisas fosse 
impossivel, restar-nos-ia apenas a altemativa: conhece-las ou ignora
las, de modo que nao poderiamos saber 0 que ignoramos nem ignorar 0 

que sabemos. Abordando essa intricada questao na perspectiva da 
soffstica, os dois interlocutores apenas enredam-se em aporias e 0 

problema da possibilidade do juizo falso permanece sem solucao. 
Voltando a considerar a segunda hipotese de Teeteto, Socrates ressaltou 
que, sendo a opiniao um fruto apenas da persuasao, distingue-se 
essencialmente da ciencia, pois carece da propriedade discursivo
demonstrativa dessa ultima? . 

o direcionamento da maieutica socratica leva Teeteto a fonnular 
sua terceira e ultima hipotese: a ciencia seria entao a opiniao verdadeira 
acompanhada de logos ou da explicacao racional. Assim, seriam 
cognosciveis as coisas das quais se poderia dar as justificativas da razao 
e incognoscfveis as demais. Porem, se as coisas complexas pertencem 
ao primeiro caso, isto e, podem vir a ser explicadas, 0 que nao seria 
possivel com as mais simples ou elementares, Socrates, entao, objeta: 
como 0 que ecognoscivel (0 complexo), poderia derivar do incognoscfvel 
(0 simples)? Na tentativa de apreender a acepcao do logos, Socrates 
expoe a Teeteto tres significacoes possfveis: 

1) a de um enunciado; 

2) a enumeracao ou especificacao das partes de um todo; 

3) a indicacao dos signos distintivos de um objeto. 

1) Se 0 logos ou explicacao racional fosse apenas um enunciado, 
qualquer enunciado seria valido pois exprimiria uma opiniao aliada a 
um conhecimento objetivo, mas essa possibilidade ja fora refutada. 

8 ar. Teeteto, I45a -186e. 
9 Cfr. Teeteto, I87a - 20Ic. 



122 

2) Se 0 detalhamente das partes correspondesse ao conhecimento 
do todo, bastaria enumerannos os elementos componentes de urn nome ou 
deurnobjeto composto para conhece-lo, 0 que nem sempre ocorre, sobretudo 
quando desconhecemos a ordenacao das partes desse mesmo todo. 

3) Enfim, se a opiniao verdadeira fosse apenas 0 que nos 
permitisse apreender 0 que uma coisa apresenta em comum com as 
demais, enquanto a explicacao racional fosse, ao contrario, 0 que nos 
possibilitasse a compreensao das suas diferencas especificas, toda 
apreensao dos sinais distintivos de urn objeto ultrapassaria 0 domfnio da 
opiniao, 0 que nao e passivel de comprovacao. Qualquer opiniao 
verdadeira, mesmo quando nao acompanhada de uma justificativa da 
razao, ja pressupoe alguma percepcao das diferencas ou especificidades 
dos objetos 10 • 

o dialogo interrompe-se nessa refutacao da terceira hipotese e, 
por conseguinte, a conclusao que se impoe de toda a discussao eque a 
ciencia nao pode ser sensacao, nem opiniao verdadeira, nem opiniao 
verdadeira acompanhada de logos ou razao, Socrates, finalmente, 
despede-se de Teeteto, comunicando que deveria se apresentar diante 
do arconte-rei no Portico real, para responder as acusacoes que the fizera 
Meleto. Veremos que essa referencia final ao processo instaurado contra 
Socrates alcanca urn significado para alem do episodico ou do meramente 
casual. 

Embora inconcluso ou aporetico, 0 dialogo entre Socrates e 
Teeteto nos deixa tres importantes licoes, A primeira eque 0 exercicio 
do conhecimento, quando atrelado apercepcao sensfvel, nao alcanca a 
plena apreensao dos seus objetos. A segunda li~ao permanece tao 
implicita quanta silenciosa: seria preciso Teeteto romper os cercos da 
sensibilidade, para atingir a essencia da Ciencia, do Belo, da Justica, 
enfim, das Ideias subsistentes aparte num mundo intangivel. A terceira 
e talvez a mais importante li~ao: uma compreensao efetiva do que significa 
conhecer, para alem das contigencias do mundo percebido, apenas se 
daria no domfnio da sabedoria pratica. 

10 Cfr. Teeteto, 201d - 21Od. 
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Desde 0 inicio do dialogo, SOCrateschamara a atencao de Teeteto 
para a relacao entre 0 conhecimento e a sabedoria (Sofia, 145d-e). 0 
discipulo de Teodoro viu-se perdido, diante da maieutica socratica, 
porque nao fora iniciado em urn metodo propfcio aefetiva compreensao 
de que toda opiniao, mais ou menos verdadeira, permanece incapaz de 
dar conta de si mesma, ou seja, de efetuar a sfntese que the possibilitasse 
ultrapassar, pelo pensamento, 0 fluxo permanente de toda multiplicidade 
indeterminada, da qual nao seria possfvel retirar os parametres para a 
ciencia, definida, em ultima instancia, em relacao asabedoria pratica, 0 
longo discurso, inserido na discussao da primeira hip6tese, em tomo da 
vida santa e justa dos que se dedicam afilosofia, vida cujo paradigma 
era a perfeicao divina (l72d - 177c), nao fora uma "digressao" senao 
para a imprevidencia pedag6gica de Teodoro. Se importava sobretudo 
atingir a verdade, era preciso compreender que a sabedoria haveria sempre 
de ultrapassar toda empiria e ate mesmo toda propedeutica geometrica, 
Principalmente, se a justica haveria de ser a medida do humano, quando 
se assemelhava ao divino (l76b), por mais sagazes ou eloqiientes que 
fossem Teodoro ou Teeteto, jamais poderiam dar-se conta de que 0 

conhecimento do sabio ou fil6sofo, para alemde todas as opinioes incertas 
ou das proposicoes dos teoremas, haveria de se debater com os processos 
e as penas dos tribunais. 

Aqui abrimos urn parenteses para colocar apenas urna questao: 
ao evidenciar limites para todo conhecimento atrelado asensibilidade e, 
sobretudo, por sustentar a preeminencia da sabedoria pratica, 0 Platao 
do Teeteto ja nao teria esbocado ou antecipado a "novidade" kantiana 
formulada no seculo XVIII? 

Retomemos as nossas indagacoes acercada ambigiiidade mythos
logos, na filosofia de Platao. 0 que visamos ressaltar, a partir dessa 
summa reconstituicao dos passos do Teeteto e a marca, inevitavelmente, 
aporetica inscrita ao longo de todo 0 seu percurso, e nao somente no seu 
final inconcluso, apesar de ser urn dialogo escrito na plena maturidade 
do fil6sofo. Eevidente que 0 Teeteto teria ultrapassado as aporias se 
Platao nao tivesse contido as interrogacoes do seu personagem, Socrates, 
no espaco teorico estrito das hip6teses propostas por Teeteto; mas tivesse 
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efetuado 0 salto, se nao logico, pelo menos rnetodologico, ahipotese da 
reminiscencia ou ao paradigma das Ideias (como ja 0 fizera em escritos 
anteriores). Se toda opiniao deve ser superada, por trazer 0 signo do 
falso ou do insuficiente, sendo-lhe a ciencia sempre inacessivel, isso 
nao implica que 0 logos, por si mesmo, possa dar conta do que significa, 
efetivamente, conhecer. Poderiamos entao inferir, a partir dos demais 
dialogos, desde os primeiros aos posteriores que tratam da apreeensao 
dos objetos da ciencia, uma outra conjectura; uma possivel quarta 
hipotese, certamente nao aporetica, a ser formulada em parafrase 
suplementar ao Teeteto - a ciencia seria logos acompanhada de mythos 
ou de fabulacao verossimel e, inversamente, seria mythos ou fabulacao 
verossimel que se faz acompanhar de logos? 

A maieutica socratica, tal qual se revelara a Teeteto, passou ao 
largo das li~oes ministradas no Menon quando, atraves do dialogo com 
urn escravo, SOCrates busca comprovar que tudo aquilo que denominamos 
saber (mdthesis) nao seria senao decorrencia do que podemos lembrar 
ou re-conhecer (anamnesis), pois verdade, enfim, e a-letheia, a 
composicao do prefixo negativo a ligado ao derivativodo substantivo lethe, 
esquecimento. Porem a hip6tese da recordacao geometrica nao se constr6i 
apenas pelo exercicio de uma estrita razao. Neste dialogo, onde a chamada 
teoria da reminiscencia e introduzida, 0 empenho argumentativo de 
Socrates faz-se acompanhar de uma narrativa mitica, relativa a 
metempsychosis (a transmigracao da alma por varies corpos em vidas 
sucessivas). Podemos ainda constatar: em todosos dialogosda maturidade, 
onde as hipoteses acerca do conhecimento sao construidas como 
altemativa,sejaaindeterminaeao propriada multiplicidade ou da relatividade 
inerentes asoffstica, seja ainsuficiencia das analises matematicas, Platao 
sempre interliga 0 seu engenho racional ao esboco do mito ou da fabula 
(aqui tornados em conjunto pelos seus aspectos comuns, porquanto sao 
composicoes narrativas nao passiveis de comprovacao). 

A fabulacao impoe-se, desse modo, como urn recurso discursivo 
imprescindivel, urn apelo persuasivo para a necessaria sustentacao do 
logos. E0 caso do Fedon, do Banquete, d'A Republica e do Fedro. Nao 
nos propomos a considerar, neste breve artigo, dialogos como 0 
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Parmenides ou 0 Sofista, circunscritos ao ambito da discussao dialetica 
que nao se apoia em relatos poeticos pois, nesses escritos posteriores, a 
hipotese das Formas ja se apresenta como uma aquisicao firmada a ser 
questionada ou repensada, porem nao descartada. 

Enecessario portanto reter: a hipotese platonica de urn mundo 
inteligfvel separado ou inverso ao mundo sensivel sustenta-se sobretudo 
nas duas referidas conjecturas: a crenca orfico-pitagorica na 
metempsychosis e a denominada teoria da reminiscencia que, nao apenas 
no Menon, mas tambem no Fedon e no Fedro, Socrates sustenta ser a 
genese e 0 fundamento de todo conhecimento. Todo saber adquirido 
nao atraves de urn processo de invencao ou revelacao, mas do 
desvelamento das Ideias ou do que na alma de cada urn de nos, a partir 
do seu encarceramento no corpo, estando encoberto pelo esquecimento, 
pudesse vir a ser objeto de nossa lembranca rnetaffsica - decorreria de 
dois exercfcios simultaneos: 0 das virtudes [ternperanca tsophrosyne) 
coragem (andretay; prudencia (phr6nesys), consumadas pela justica 
(dikaiosyne)] e odo pensamento. Devemos ainda levar em conta que, 
de todas as fontes das quais se nutriu Platao, Socrates e Pitagoras (ou os 
pitagoricos) foram as iinicas mantidas fora de qualquer suspeita ou revisao 
dialetica, Anaxogoras foi criticado no F edon; se nao Heraclito, pelo 
menos 0 heraclitismo foi, como virnos, contestado no Teeteto; Parmenides 
no denominado "parricfdio" do Sofista; e a soffstica mesma, objeto das 
mais severas criticas, foi examinada, dentre outros dialogos, no 
Protdgoras, no Gorgias, no Eutidemo, na Republica, no Fedro, no 
Politico e sobretudo no proprio Sofista. Assim, apenas Socrates e os 
pitagoricos foram poupados da dialetica construtiva mas tambem 
corrosiva do filosofo. Presumirnos, por conseguinte, que da heranca 
pitagorica nasce e se nutre, no discurso platonico, a tensao mythos-logos. 
Da cosmologia matematica, Platao acolhe 0 logos mais estrito, mas da 
crenca na metempsychosis que os pitagoricos acolheram do orfismo, 0 

logos parece evadir-se para ceder lugar ao mythos, ou asabedoria legada 
pela tradicao. 

No Fedon, Platao faz Socrates relatar a origem da segunda 
navegaciio que 0 levou a formular a hipotese das Formas ou Ideias. De 
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infcio, propoe, via logos, a aplicacao dos princfpios heraclfticos a 
justificacao da sobrevivencia da alma, evocando a alternancia incessante 
dos contraries que mutuamente se engendram (no caso, os vivos adviriam 
dos mortos, assim como os mortos advem dos vivos). A partir dessa 
suposicao, reforca a nocao do conhecimento como reminiscencia, e 0 

dialogo conclui-se pelo mito concemente a recompesas e castigos ap6s 
a morte. No Banquete, a explicacao da ascensao gradativa da alma desde 
o plano da sensibilidade ate a Ideia do Belo em si, associa-se ao mito de 
Eros, como mediador entre 0 humano e 0 divino. Na Republica, 0 relato 
da alegoria da cavema e subsequente a exposicao argumentativa das 
dimensoes correlatas do ser e do conhecer, representadas pela reta 
segmentada que sobrepoe 0 mundo inteligivel ao mundo sensivel. No 
Fedro, e sobretudo pelo mito da atrelagem alada que Platao sustem as 
suas conjecturas acerca da metempsychosis, da reminiscencia e das 
Formas, hip6teses precedentes a discussao final entre a ret6rica e a 
filosofia". Embora a narrativa mitica esteja ausente de dialogos 
posteriores tais como 0 Teeteto, 0 Parmenides e 0 Sofista, como ja 
lembramos, ela retoma com todo 0 vigor nos dialogos da velhice como 0 

Timeu, 0 Critias e 0 Politico, alem das vanas alusoes poeticas que 
perpassam 0 Filebo e as Leis. 

Nao nos cabe senao perguntar: por que, ao expor os temas axiais 
da sua doutrina, Platao nso prescinde da fabulacao que ora precede ora 
sucede ao esforco argumentativo do logos? Se 0 mito e, 
convencionalmente, concebido como uma modalidade pre-cientffica ou 
pre-filosofica de apreensao do real, trazendo sempre, segundo a 
interpretacao de Hegel, a marca da impotencia conceitual do pensamento, 
a sua utilizacao na trajet6ria dialetica, denotarla sobretudo uma debilidade 
argumentativa no pensamento do discipulo de Socrates?", Seria por uma 
carencia do mais pleno amadurecimento filos6fico das suas hip6teses 

II or. Ri1on, 7<b -75d,l00::e~e l07ce~ Banquete; alld- 2123; ~ica, SQki 
-518be Fedro246a -257b. 

12 Cfr. HEGEL, G. W F.Lecionessobrelahistoriadelafilosojia, v. II, trad. W Races, 

Mexico, FCE, 1977, p. 150 e segs. 
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que Platao incorreria no "desvio" da recriacao poetica dos mitos? Se 
nao, como pensar a relacao subsistente entre mythos e logos na sua 
doutrlna? Seriamos nos capazes de responder a esta questao, herdeiros 
que somos de uma possivel hipertrofia da racionalizacao da linguagem 
na ciencia e na filosofia? 

No Sofista, Platao define 0 "pensamento" como dialogo da alma 
consigo mesma, tal como ja 0 fizera no Teeteto" . Por sua vez, 0 logos 
seria 0 discurso formado pela ordenacao de nomes e verbos referindo-se 
sempre a algum ser ou objeto e, por isso mesmo, discurso suscetivel a 
avaliacao do verdadeiro e do falIso. Discurso, por definicao verificavel, 
o logos se constr6i como hip6tese argumentativa que nomeia, discorre, 
"emana da alma e sai pelos labios em emissao vocal?" . As proposicoes 
do logos sao falsas quando remetem ou a fatos inexistentes ou a fatos 
distintos do que se pode perceber. No entanto, sao de proposicoes desta 
natureza que se constituem todos os mitos. Nos termos de Luc Brisson: 

o mito einverificavel pois 0 seu referente se situa, 
seja no plano de uma realidade inacessivel, tanto 
ao intelecto quanto aos sentidos, seja no plano 
das coisas sensiveis, em um passado do qual, 
aquele que pronuncia 0 discurso niio pode ter 
experiencia, direta ou indiretamente'? . 

Assim, em oposicao ao logos, ao substituir 0 argumento pelo 
relato poetico, faz-se discurso inverificavel e impossivel, por conseguinte, 
de ser submetido aos criterios do verdadeiro e do falso por sua adequacao, 
ou nao, ao logico ou ao mundo percebido. 

Platao alerta-nos freqiientemente para os limites da narrativa mitica 
Porem este recurso discursivo, nao apenas estilfstico, mas tambem 

13Sojista, 263e e Teeteto; 15X}a.
 

14 Cfr. Sofista, 25ge - 264b e Cfr. Teeteto, 206d.
 
IS BRISSON,1. Platon: les mots et les mythes. Paris, Maspero, 1982, p. 127 


128 e Cfr. 114 - 113. 
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metodologico, nao 0 tomaria menos fil6sofo do que os seus pares ou 
contemporaneos; torna-lo-ia, possivelmente, urn escritor mais astucioso e 
are mesmo urn pensador mais arguto? Vejamos as justificativas que nos 
ofereee dos seus relatos poeticos em alguns dos seus dialogos: ora a fabula 
se impoe como apelo pedagogico, caso da alegoria da cavema no livro vn 
d' A Republica; oraea expressao de uma crencamediadora entre a esperanca 
e a conviccao, caso dos mitos escatol6gicos contidos no Gorgias, no Fedon 
e na Republica; ora surge como urn necessario reforco moral ao logos pois, 
segundo 0 Menon, a reminiscencia nos toma melhores e nao apenas mais 
perspicazes; ora decorre de urn convite ao interlocutor para tomar 0 dialogo 
mais arneno e agradavel a exemplo do Protdgoras ou do Politico;ora surge 
como 0 iinico meio possivel de expressao do sagrado, da sabedoria contida 
nas mais antigas tradicoes da qual 0 fil6sofo nao pode ou nao deve prescindir, 
caso sobretudo do Fedro, do Timeu e do Critias" . Mas nem por isso a 
narrativa poetica, hip6tese que tange menos ao verdadeiro do que ao 
verossimel, deve sercompreendidapelo homem de born senso,em seu sentido 
literal, segundo a advertencia de S6crates no F'edon. 

Por haver proposto a existencia de urn mundo arquetfpico, e 
assimilado 0 sagrado imemorial a sua doutrina, Platao foi considerado 
por Mircea Eliade, no Mito do eterno retorno, 0 fil6sofo, por excelencia, 
da mentalidade primitiva pois, nos graus mais arcaicos da cultura, 

um objeto ou uma actio so se tornam reais na 
medida em que imitarn ou repetem um arquetipo. 
Assim, a realidade so eatingida pela repeticao ou 
pela participacao; tudo 0 que niio possui um modelo 
exemplar e desprovido de sentido, isto e, niio 
possui realidade. (...) Poderiamos entiio dizer que 
esta ontologia "primitiva" tem uma estrutura 
plattmica" . 

16Cfr. RepUblica, 514ae~; G6Tgias, 523e seg>; Iedon; l07ceseg>; Protdgoms,3n::e 
segs, Politim, 268e e seg>; Pedro, 214ce ~; Timeu, 23deseg>;Critias, 1<& e~; 

e err. DROZ, G. Lesmythes platoniciens; Paris, Seuil, 1992,p. 9 -19 
17 EUADE, M. o mitodo eterno retorno, Lisboa, Edicoes 70, p. 49. 
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Mas, afmal, quao distante estamos nos das sociedades tradicionais 
e de todas as culturas arcaicas! Se Platao ainda pode nos interessar, 
para alem de todos os deleites da erudicao, e pelo que permanece "vivo" 
ou claramente explicito apenas nos pressupostos e proposicoes do seu 
logos? Alguns dos mais notaveis homens de ciencia do nosso seculo se 
reconheceram devedores de sua filosofia. Nao focalizaremos logicos
matematicos platonicos tais como Frege ou Goedel, dentre outros que 
postularam a realidade ou a existencia objetiva das representacoes e 
objetos da matematica; pois 0 que nos parece mais significativo, para 
atestar a heranca platonica na ciencia moderna e contemporanea, e a 
correspondencia entre os fenomenos fisicos e as formulacoes ideais das 
equacoes matematicas. Vamos nos ater, portanto, ao dominio da fisica. 
Tomemos 0 caso exemplar de Werner Heisenberg; lembremos de quando 
evocou Goethe que pretendera derivar toda a botanica de uma unica 
planta originaria: 

Esta planta original devia ser um objeto, mas constituir 
ao mesmo tempo a estrutura fundamental em funciio da 
qual todas as plantas sao construidas. No sentido de 
Goethe, poder-se-ia entiio designar 0 dcido nucleico 
como 0 ser vivo original, desde que, por um lado, esta 
substiincia e tambem um objeto e, por outro lado, ele 
constitui uma estrutura fundamental para toda a 
Biologia. Quando se fala assim, jd se estd seguramente 
em plena filosofia de Platiio. As particulas elementares 
podem ser comparadas aos corpos regulares do 
Timeu ... Siio as imagens originais, as ideias 
fundamentais da materia. 0 dcido nucleico e a ideia 
fundamental do ser vivo. Essas imagens originais 
determinam todos os fenomenos ulteriores. Elas sao as 
representantes da ordem central. E mesmo se, no curso 
do desenvolvimento da grande quantidade de estruturas 
existentes, 0 acaso vem mais tarde desempenhar um papel 
importante, epossivel que 0 proprio acaso seja de uma 
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certa maneira religado a ordem central. Afinal conclui: 
(...) Aquele que medita sabe que 0 mundo edeterminado 
por imagens'?". 

No ano de 1964, 0 mesmo Heisenberg pronunciou em Atenas 
urna conferencia intitulada A lei da natureza e a estrutura material. Ali 
referiu-se a Dem6crito e a Arist6teles, como exemplos da concepcao 
mecanica da ciencia que vigorou ate a Fisica newtoniana, aos quais opos 
o Platao do Timeu e Galileu que, herdeiros de Pitagoras, perguntavam 
antes de tudo sobre a estrutura matematica dos fenomenos da natureza. 
E advertiu: 

Vamos entrar num mundo de fenomenos muito 
remotos. Ou vamos para as estrelas distantes ou para 
as infimas parttculas atiimicas. Nesses novos 
dominios, a nossa linguagem deixa de servir como 
instrumento racional. Teremos de confiar na 
matematica como a unica linguagem que resta. Sinto 
realmente que emelhor ndo afirmar que as particulas 
elementares siio pequenos pedacos de materia: e 
melhor dizer que elas siio representaciies de 
simetrias... As estruturas matemdticas siio atualmente 
mais profundas do que a existencia do espirito ou 
da materia. 0 espirito ou a materia siio uma 
consequencia da estrutura matemdtica. Esta e 
evidentemente uma ideia muito platonica'" . 

o que nos cabe agora 1embrar e que a cosmologia do Timeu, 
dialogo paradigmatico para Werner Heisenberg, e toda ela apresentada 

173. HEISENBERG, W. "Particules elementaires et philosophie de Platon", in: La 
partie et Ie tout -Ie monde de laphysique atomique, Paris, Flammarion, 1990, 
p325e332. 

18 Apud. TAPIlN, O. Ofogogrego, Lisboa, GraclivaIRTC, 1990, p. 166 -167. 
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atraves de urn mito sobre a genese do mundo ordenado pelo Demiurgo. 
Heisenberg parece nao ter observado que pensar por imagens significava, 
para Platao, nao somente ater-se as estruturas rnatematicas, mas tambem 
as possiveis representacoes das intuicoes intelectuais atraves das 
descricoes poeticas, Constatamos, assim, que a idealizacao matematica, 
propedeutica a filosofia, nos moldes concebidos por Platao, nao ousou 
romper os seus elos com a imaginacao rnitica. Werner Heisenberg assim 
como James Jeans, David Bohm, e mesmo 0 matematico Roger Penrose 
quando examina as leis ffsicas, embora passando ao largo dos relatos 
rmticos, souberam entretanto reconhecer a nossa indubitavel dfvida para 
com 0 legado de Platao!? . Outros dos seus pares e sucessores se 
detiveram sobre as hip6teses relativas aideia do universo cfclico e simetrico 
no tempo, ou seja, apossfvel reversibilidade do proprio tempo (formuladas 
por ffsicos como Thomas Gold e John Wheeler) e parecem nao se ter 
dado conta de que, nesse campo, a ciencia contemporanea flertava nao 
apenas com a matematica mas com a fabula e a poesia platonicas. No 
seu livro Breve historia do Tempo Stephen Hawking registra algumas 
especulacoes sobre as consequencias de urn possivel movimento de 
contracao do universo, a partir do momento em que fosse contida a sua 
fase atual de expansao: 

19 Sabre olegado platOnicoadenda contempocinea, v. do mesmo Heisenberg, "A 
tradicao na ciencia" in: Paginas de auto-retrato e reflexdo, Lisboa, Gradiva, 
1990, p. 81; e ''Eldebate entre Platon y Democrito", in: Cuestones Cuantieas, Ed. 
Ken Wilber, Barcelona, Kair6s, 1994, p. T7 - 90. V. tambem as observacoes de 
J. Jeans, para quem Deus seria urn maternatico: descobrimos ainda que 0 

unioerso apreserua indiciosde umpoderque 0 projetaecontrola eque tern algo 
em comum com nossasproprias mentes indioiduais - naopelo que agora 
descobrimos com a emocdo, a moralidade ou a.fruicao esteuca, mascom a 
tendencia apensarda maneira que,parJalta depalavra melber", descreoemos 
como matematica. (7be mysteriousuniverse, Cambridge University Press, 1931). 
Quanto aD. Bohm, embora nao endosse 0 privilegio exclusivo concedido a 
maternatica, nao deixa de assinalar: Os.fisicospoderiio niio concordar, masde 
Jato estiio atribuindo amateria qualidades que estiio alem daquelas queem 
geralsao consideradas materiais. Siio qualidades espirituais na rnedida em 



132 

Mas que aconteceria quando 0 universo parasse de se 
expandir e comecasse a contrair-se? A seta 
termodindmica inverter-se-ia a desordem comecaria a 
diminuir com 0 tempo? Isto levaria a toda especie de 
possibilidades do genero ficciio cientifica para as 
pessoas que sobrevivessem a passagem da fase de 
expansiio para a de contraciio, Yeriamos xicaras 
partidas juntarem os seus pedacos do chiio e voltarem 
de novo para cima das mesas? (... ) Isto significaria 
que a fase de contradio seria como 0 inverso do tempo 
e da fase de expansiio. Na fase de contradio as pessoas 
viveriam uma vida as avessas: morreriam antes de terem 
nascido e ficariam mais novas a medida que 0 universo 
se contraisse" . 

Anteriormente, Carl Sagan no seu livro Cosmos ja se referira as 
mesmas especulacoes: 

~ex:iltirumaon:JemmaJemiitica!6nromiatiwernterma;maIeriais.(in:WEBER, 
R Didlogoscomcierutsiasesilbios, sao Paulo, Cultrix, 19)5, p. UD).Ao se reportar a 
Platao, Balun nao se refere afabulacao como indissociavel da propedeutica 
matematica, mas eprovavel que seja uma exoecao entre os fisicos, na medicla em 
que tenta esboearpossiveiseloserure a arte e a denda, V.a esse respeito, "Aordem 
gereralivaeacrdemimplidta",in:BOHM,D.ePEAT,D. Ctencia,orrJernecriatividade, 
Lisboa, Gradiva, 1S69,p.201-251 e cfr. p. 7-25.Por sua vez, R Penrose, no seu livro 
Tbeemperorsneurmmd: roncerningromputers, mindsandthelausqfp/:J)sk:s, Oxfoo:l 
UnivetsityPress, 159),afurna: PammimedfficiJacn3ditarque, comoa/gunsteruaram 

sustentar, ~~surg;rdamem~natumJaJwi5riasdeide;as, 

~as~~na~~~ 

~deumgruJXJdeideiasque~demaneimaleaJDria.AoaJrll:ftirtJ, 

dael:aeralgumaprfitnda arnak!millK:aea 
jisica, isJoe, erureomundoplat6nicoeomunOOfisico. [l.jeanse R Penroseforamaqui 
dtados atraves de DAVIFS, P. A mentedeDeus, Rio dejaneiro, Ediouro, 1994, p. 
204e 151]. 

2IJHAWKING, S. Brevebistoriado tempo, lisboa, Gradiva, 1988,p. 200 - 201. 
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Admitir as oscilaciies do universo faz surgir problemas 
estranhos. Existem sdbios a pensar que, quando a 
expansiio vier a ser seguida de um contraciio, quando 
um espectro de longiquas galdxias estiver completamente 
recuado no espaco a causalidade sera invertida, os 
efeitos precederiio as causas (... ) E dificil compreender 
o que quer dizer uma tal inversiio da causalidade. As 
pessoas nasceriam em seu tumulo e morreriam no ventre 
de suas miies? 0 tempo fluiria ao inverso? Essas 
questiies teriam mesmo um sentido?" 

o que nem S. Hawking, nem C. Sagan parecem ter reconhecido 
e que essas surpreendentes hip6teses sobre as quais eles pr6prios se 
debrucaram e nao ousaram endossar, suposicoes aventadas, todavia, pela 
cosmologia contemporanea quando tangencia a ficcao, em principio, sao 
as mesmas expostas no Politico atraves do mito dos ciclos invertidos do 
universo. Ali 0 Estrangeiro de Eleia pede ao jovem Socrates que se 
digne conceder atencao a uma fabula, assim como 0 fazem as criancas, 
Este nosso universo, regido por ciclos alternados, ora teria seu curso 
circular guiado pela divindade, ora seria abandonado, quando, entao, 
passaria a se mover em sentido contrario. Ao ocorrer a mudanca de 
rotacao, a morte faria as maiores devastacoes: muitos poucos dentre os 
seres humanos sobreviveriam a tal colapso e os sobreviventes sofreriam 
os mais insolitos acidentes. A similaridade que podemos, entao, constatar 
entre a fabulacao de Platao e as especulacoes de fisicos contemporaneos 
e notavel. 0 fil6sofo discorre com desenvoltura em torno das 
especulacoes a que Sagan e Hawking se reportararn; vale a pena determo
nos no seu relato mitico: 

Todos os seres vivos, entiio, passaram da idade em que estavam 
e tudo 0 que era mortal,ja niiocontemplou mais 0 espetdculode 

21 SAGAN,C. Cosmos, Ed. Marabout, 1985, p. 337. 
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um envelhecimento gradual. Depois, progredindo em sentido 
contrario, cresceram em juventude efrescor. as cabelos brancos 
dos velhos tomaram-se pretos. Naqueles em que a barba jd era 
crescida as faces se alisaram e cada urn retornou aflor da 
mocidade. as corpos dos imberbes, tomando-se mais tenros e 
menores, dia por dia, noite por noite, voltaram afinal ao estado 
de criancas recem-nascidas, a elas semelhantes em corpo e alma, 
e prosseguindo, apos 0 seu decltnio acabavam por desaparecer 
completamente (...) A meu ver impiie-se pensar assim: desde que 
os anciiios voltavam a ser criancas, os mortos sepultados na terra, 
consequentemente, deveriam reconstituir-se e voltar a vida, 
levados por esse movimento de volta que fazia com que as 
geracoes caminhassem em sentido oposto: e sendo assim nasciam 
necessariamente do seio da terra, dela receberam 0 seu nome e 
sua historia: quando niio foram dirigidos por um dos seus para 
outros destines'? . 

Platao inscreveu este mito no Politico ao justificar a necessidade 
de urn condutor humano para os homens que a divindade desamparou 
relegando-os a sua pr6pria sorte. Esta fabula toma-se uma das mais 
instigantes advertencias de que a nossa ciencia, talvez desmedidamente 
racionalizada, pode findar reencontrando os paradoxos das suas origens 
e, extrema ironia, surpreende-se tentada a recair nas tramas de urn enredo 
que com todo 0 seu esforco pretendeu renegar. 0 salto de ascensao 
para fora do mundo mftico legado pela tradicao parece tomar-se, assim, 
urn movimento circular, onde urn hipotetico ponto de parada da ciencia 
ou do logos incide sobre 0 ponto primordial da fabula, 

Para alguns interpretes de Platao, a narrativa poetica deveria 
ser compreendida como urn desdobramento da discussao dialetica, visando 
aexpressao de uma probabilidade: 

o uso filosofico do mito the confere uma untca e mesma 
funciio: exprimir a possibilidade de uma passagem, de uma 

22 Politico, 270d- 27lc e or. ~ -273e, , in: Platiio, trad JagePaleik:at, Os pensadores, 
Abril Cultural, 1979. 
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articulaciio, de uma inscriciio, quando a argumentaciio se 
defronta com os limites da percepciio e as aporias da razao, 
deparando-se, entiio, com a probabilidade que contemple 0 

divino e 0 transcendental. Atravesdesserecursopara-cientifico, 
Platao consolidaria, assim, 0 seu logos original ou, nos termos 
concisos de P. Frutiger, Platon hair un grand philosophe 
double d'un grand poete" . 

Podemos, enfim, concluir que, se 0 logos exprime a razao 
argumentativa e passivel de verificacao, 0 mito reporta-nos it persuasao 
concemente ao verossimel e ao plausivel, para con-formar os habitantes 
da polis it poesia que deve se manter submissa it sofia. Quando a razao 
se toma opaca, 0 mito faz as hipoteses transparecerem atraves de imagens 
mediatizadoras, inusitadas vestes da linguagem para a filosofia que se 
transfigura e transmuta, recriando a phantasia. Af, entao, todo possivel 
esclarecimento decorrente da razao, refaz-se cumplice da crenca (pistis) 
ou da esperanca (egpis) - Fed6n 67b-c, 68a, 114c. 

Como filosofo exemplar, seja para a mentalidade arcaica, seja 
para a ciencia contemporanea, Platao deve ser repensado nao so como 
instaurador da racionalidade metaffsica, mas tambem como 0 primeiro 
critico da acionalizacao desmesurada pois, atraves do entrelacamento 
mythos-logos, construiu talvez a mais solida ponte entre poesia e filosofia 
ou ainda entre rnistica e razao. 

23 DIXSAUf, M. I.eNaturelphilosophe, Paris, Belles Lettres,J.Viin, 1985, p. 164; e 
FRUTIGER, P. I.esmythes de Platon, Paris, Felix Alean, 1930, p. 267. V. ainda 
LABORDERIE,J. 1£ dialogueplatonicien de La maturite, Paris, Belles Lettres, 
1978, p. 445- 450;JOLY, H. 1£ renversementplatonicien, Paris,J. Vrin, p. 
337 



2) 0 artigo de Emilia Maria M. de Morais, "A Filosofia entre 0 LOgos e 0 Mythos: 
Licoes que recebemos de Platao" (pp. 115-116) contou com a colaboracao de Jose 
Lourenco Pereira, mestrando em. Filosofia pela UlrrCAMP. Na pagina 135, Ultimo 
paragrafo, leia-se 'racionalizacao' no Lugar de 'acionalizacao' . 




