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Resumo
 
Nosso trabalho procura descrever a escola cinica atraves de seu fundadot;
 
Antistenes de Atenas (444-355) , analisando 0 comportamento do homem
 
cinico e suas contradiciies, sua busca pela virtude e pelo agir correto.
 
Mostramos 0 caminho que 0 homem cinico deve percorrer para chegar a seu
 
objetivo : a autarquia. Ao mesmo tempo, revelamos seu reptidio a toda cultura
 
estabelecida e a sua relaciio com 0 corpo e 0 prazen 0 ctnico deve distanciar

se da cidade, OOs atividades mundanas e da politica.
 

Abstract 
Our study aims at describing the Cynic school through its founder, Antisthenes 
of Athens (444-355), analyzing the behavior of the cynic man and his 
contradictions, his search for virtue and good works. 
We show the way which the cyniac man must follow to reach his goal: self
sufficiency. At the same time, we reveal his aversion to every established 
culture and his relation to the body and pleasure. The cynic man must keep 
himself away from the city, mundane activities and politics. 

Principios Ano 04, n 05, p. 215-228,1997 
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o Homem Cinico 

1.1 0 Comportamento Cinico 

o cinismo e, antes de tudo, urn modo de agir no mundo. Seu 
problema central sera, nitidamente, etico, A existencia do homem e seu 
comportamento sao as questoes fundamentais e nenhuma resposta teorica 
podera soluciona-las, 0 que importa sao os atos, 0 agir, 0 que acontece a 
cada instante. E cada instante cobra uma diferente decisao. 

Antfstenes nao se preocupa em construir urn sistema acabado e 
logicamente consistente. Vive em contradicoes e as aceita sem nenhum 
problema. 0 perfeito uso da linguagem sera constantemente subvertido 
em prol da necessidade de admoestar os homens. 

Contudo, 0 que leva urn homem a comportar-se como urn cinico 
e a tornar-se urn cinico? 0 que faz com que Antistenes e Aristipo' tendo 
freqiientado 0 mesmo Socrates tomem rumos opostos? 

Aristipo de Cirene escolhera 0 prazer como bern supremo e 0 

convfvio com os homens seu melhor aprendizado? . Antistenes, ao 
contrario, tomara 0 duro caminho da virtude e da continencia; isolar-se 
dos homens e do estado sera a verdadeira virtude. 

Porem, deve haver algo que garanta comportamentos tao distintos. 
Em Platao, por exemplo, ha a necessidade de fundamentar seu discurso 
na crenca da imortalidade da alma e sua transmigracao, pois tais coisas 
seriam as garantias do conhecimento, 0 objetivo da filosofia e da vida. 
Nos cinicos, particularmente em Antistenes, nao encontramos crenca ou 
teologia que garantam a necessidade do seus procedimentos. 

1 Aristipo de Cirene considerado 0 iniciador da escola cirenaica. Foi discipulo de 
SOcrates, como atestam: Di6genes Laercio II,65-104 e Xenofonte, Memoraoeis 
11,1. 

2 Aristipo aparece aqui porque e, geralmente, tido como 0 exato oposto de 
Antlstenes.Enquanto urn evitava 0 prazer 0 outro tomava-o como 0 fim Ultimo. 
Quando perguntado sabre 0 que haviaganho da filosofia Aristipo respondeu: "A 
capaddade de sentir-me avontade em qualquer companhia ".LAERQO, D. II,68. 
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Respondendo a maneira de Nietzsche, poderiamos dizer ser 
mera questao de gosto, uma apreensao diferenciada dos ensinamentos 
de S6crates. Entretanto, a questao e de dificil solucao, tanto hoje como 
na Antigiiidade. Espantado com os rumos tao distintos que os socraticos 
tomaram, Augustinho (Augustin, Cite de Dieu, vIII,3 - Paquet, 1992, 
p. 55) pode dizer: 

Os socrdticos tiveram, quanto ao Jim ultimo, sertas 
divergencias entre eles mesmo. E uma pena conceber 
que os discipulos de um mesmo mestre puderam chegar 
a isto: uns, como Aristipo, dizlam que 0 soberano bem e 
o prazer; enquanto outros, como Antistenes, 
identificavam a virtude. 

De fato, 0 que podemos fazer e supor , pois nem Aristipo nem 
Antistenes justificaram suas preferencias de forma inequivoca. Sabemos 
que 0 que os move e ainda a mesma busca do agir correto, a etica. 

Mesmo na impossibilidade de esclarecer as divergencies entre 
os varies socraticos, podemos, com seguranca, mostrar em que consiste 
o modo de vida cinico e os preceitos que devem ser observados. 

Antistenes, 0 primeiro cfnico' ,pode ser descrito como urn homem 
que possui pouquissimo apreco pelo homem e a humanidade em geral. 
Neste ponto, se parece com Nietzsche que ve no homem apenas uma 
possibilidade que, na verdade, the esta alem, 

o que Antistenes ve, na vida humana, e dor, sofrimento, 6dio e 
violencia, e e contra essas horriveis sensacoes que esta constantemente 
em luta. Nao as percebe exclusivamente nos outros, colocando-se amargem 
e a salvo, mas, ao contrario, percebe 0 inirnigo em si, em sua pr6pria 
alma. A sensacao e 0 inimigo : "melhor a loucura que a sensaciio" . E 
por esta agonia que se ve envolvido (Caizzi 108c, D.Laercio vi,3 108 a). 

3 Consideramos Antistenes 0 primeiro dnioo, apesar de divergendas . Passamos ao 
largo da questao par ser irrelevante para 0 nosso trabalho. 

0 
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Nao e de forma alguma urn humanista, nao ere no homem nem 
nas sociedades que eles podem estabelecer. 0 homem esta em luta 
permanente consigo, e esta luta escapa de si indo ferir outros. Este martirio 
sem fim que e a propria vida nao tern vencedores ; mas algo ainda, talvez 
alguma coisa parecida com razdo nao 0 deixa abandonar-se livremente 
ao curso dos acontecimentos. Mesmo sabendo que nao pode veneer, 
pois contrariaria 0 proprio sentido de humano, 0 cfnico nao admite perder
se na multidao; repetindo as mesmas frases, imitanto os gestos, devotando
se ao estado e a fann1ia. 

A saida, se ha uma, e a admoestacao" , transformar-se numa 
ferida; Di6genes desempenhara muito bern esse papel, sera uma ferida na 
cidade, sera a lembranca da humanidade do homem" . 

Na possibilidade estetica, Antistenes e os cinicos nao acreditam. 
A arte e quimera, brincadeira de crianca, fuga. A beleza e 0 bern, sempre 
presentes no S6crates de Platao, nao encontram correspondencia nos 
cinicos. 0 humano e feio, e a bondade, uma mascara que os homens 
usam para protegerem-se uns dos outros. A eudaimonia, a felicidade que 
persegue, e ainda e apenas a felicidade possfvel a este homem cheio de 
instintos impossfveis de serem contrariados. A eudaimonia nao e, portanto, 
divina, nem eleva 0 homem por completo, assemelhando-o aos deuses. 

oque se the permite, e que vai marcar todos os seus atos, podemos 
ate chamar arte, talvez a iinica que the seja permitida, talvez tambem a 
mais bela. Consiste a arte cfnica, atraves de uma tecnica, em produzir 
uma obra, edificar urn homem: a esta construcao chamou Antfstenes de 
sophos . Uma construcao, uma obra de arte que necessita de uma tecnica 
especffica. 

A filosofia, ou melhor, a vida e para 0 cfnico a tentativa de 
estabelecer urn modelo de homem. Ha toda uma economia do corpo e da 
alma. Nao sao propriamentes dogmas, mas uma pratica que e prescrita 
e deve ser cumprida. Ao ser perguntado a respeito da vantagem que 
havia tirado da filosofia, a resposta de Antfstenes foi: "Poderfalar comigo 

4 No sentido de exortar, indtar, aconselliare repreender.
 
5 Toda a vida de Di6genes revela esta preocupacao, Ver LAERQO,D.; VI, 20-81
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mesmo" (Caizzi, 1966, frag.l77, pag.71 - D.Laercio vi,6). Esta resposta 
nos remete a frase escrita sobre 0 portal de Delfos : conhece-te a ti 
mesmo, principio que serviu de guia a Socrates. 

Entretanto, a obra cfnica nunca estara completa, estara sempre por 
fazer; por isso a imagem do soph6s admoestador, que estara sempre 
convocando os homens e a si mesmo. 0 cfnico sabe que seu sucesso sera 
incompleto, pois ja sabe a priori que dos instintos nao epossivel fugir: se 
dominasse , com suas tecnicas, toda a fome e toda sede, ele morreria, esta, 
por assim dizer, sob 0 imperio do corpo. Se dominasse a si taoperfeitamente 
que nao sentisse frio ou calor, ele morreria. Percebe que seu almejado sucesso 
etambem seu fun. Esta ea imagem do sophos adrnoestador : sob 0 imperio 
do corpo, e preciso encontrar 0 ponto de equilibrio, onde nao seja mais 
dominado pelos instintos, mas ainda permaneca hurnano. 

o cfnico tem um destino para 0 homem, mas se ri dele. Ele 
mesmo nao acredita que isto seja possfvel, pois 0 destino eacaso e nao 
M alma imortal que subsista sempre ao acaso. 0 destino ironico e aporetico 
do homem traduz-se no sophos, um caminho individual que nao tem 
porque ser feito e, ao mesmo tempo, epreciso ser feito. Nao ha garantias 
para 0 cfnico e ele sabe dis so ; nesta aporia, encontramos sua forca, 

ocetico se distanciaria do cfnico por suspender1000e qualquerjufzo; 
o cinico nao ere que isto seja possivel; a ~einevitavel e necessaria, epreciso 
escolhermesmo que, negativamente, negando todas as escolhas. 0 cfnico pode 
ser descrito como urn cetico que resolveu agir, por impossibilidade de nao 
faze-lo ou, ate mesmo, por vinganca para com a vida 

Sua arte ea finalidade que escolheu, por um prazer que nunca 
confessa ou por impossibilidade de agir de outro modo" . Construir um 
homem, dominar os instintos, imitiltentativa; daf sua personalidade lugubre, 
de que Aristipo estava sempre zombando? . 

6Eatraves do unico e rasgado manto que Socrates captura 0 orgulho ciniro: "Atraves 
dos furos de teu manto vejo teu anseiode gl6ria." (LAEROO, D. VI,8. p.154.). 

7 (PAQUET ,1992, p.75)' "Aristipo nao parava de ridicularizar Antistenes por 
causa de sua personalidade lugubre." 
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Como, porem, uma concepcao de vida tao higubre pode se mostrar 
de forma risivel e tao pouco seria? Eda propria natureza da questao ; para 
as aporias que levantava e vivia, a unica solucao era 0 riso, 0 escarnio e 
a ironia. Como poderia deixar de rir do homem e de si mesmo? A condicao 
peculiar de ser homem bastava para 0 riso ; era preciso ironizar e repudiar 
as tentativas propostas pelas academias. Nao ha solucao para sua questao. 
A ironia cinica, a mordacidade, eamarga, are mesmo rancorosa. Para 0 

existir nao ha solucao, s6 continuar existindo, e como S6crates, a tinica 
coisa que podia ter importancia era 0 modo pelo qual esse existir poderia 
tomar forma. E essa era a tecne cinica, a sua arte. 

1.2 0 Fim Previsivel 

o homem que Antistenes deseja construir, 0 sophos, deve exercitar 
a continencia, dominar-se e tornar-se autarquico, 0 cfnico propoe urn 
caminho para 0 homem. A autarquia do sophos, e 0 pr6prio sophos sao 
metas a atingir. Porem, antes mesmo de percorrer 0 carninho, 0 cinico ja 
sabe 0 seu fim. 

Perguntado sobre qual seria a maior bem-aventuranca para os 
homens, Antistenes respondeu: "Morrerfeliz" (CAIZZI, 1966; frag 164, 
p.69.) Este seria 0 objetivo alcancado pelo soph6s. Entretanto, quando 
Antistenes diz morrer feliz, ele nao se refere a nenhuma esperanca que 
subsista amorte. Trata-se, ao contrario, da pr6pria afirmacao da vida, 
dos atos humanos e sua conclusao previsfvel, 

Uma est6ria envolvendo Antistenes e Di6genes nos da a exata 
medida da vida e da morte cinica. Antfstenes esta agonizante, sofrendo 
muito, Di6genes se aproxima e mostrando-lhe urn punhal, pergunta-lhe 
se precisa de urn amigo. Antistenes diz: "Quero me livrar dos meus 
tormentos e de minhas dores, e ndo de minha vida". (CAIZZI,1966; 
frag 142, p.66). Estranho apego a algo a que devota tao pouco valor. E, 
por que a resistencia em morrer, se acreditasse em algo alem da morte? 

A crenca na imortalidade da alma e na vida ap6s a morte nao 
estao presentes na vida cinica. No testemunho acima, Antfstenes, em 
nada se parece com 0 S6crates que Platao nos mostra no Fedon: urn 
homem tranqiiilo com a chegada da morte, pois, tern: 
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a firme convicciio que alem dela hd alguma coisa que 
as antigas tradicoes dizem ser melhor para com os 
bons do que para com os maus. (Fedon. 63C) 

o S6crates do Fedon pode dizer: 

considero que 0 homem que realmente consagrou sua 
vida a filosofia e senhor de legitima convicciio no 
momento da morte e, possui esperancas de ir encontrar 
para si no alem excelentes bens quando estiver morto! 
(Fedon. 64A) 

Esta e, propriamente, a visao particular platonica; se S6crates foi 
ou nao ciimplice desta maneira de pensar n6s nao sabemos (aflnal, ele nada 
sabia a respeito deste mundo, que dira de outro). Mas, a imagem de urn 
lugarpos-morte, onde os bons se reuniriam, e recorrente na obra platonica. 
A mesma ideia encontramos no final do dialogo Gorgias (523a-526e - as 
ilhas da bem-aventuranca), e tambem, na Republica (614a), onde 0 mito 
de Er que the serve de epilogo e urn hino aimortalidade da alma. 

Entretanto, encontramos em Antistenes a exata contradicao a esta 
crenca antiga referente ao lugar dos bonse dos bem-aventurados.Os misterios 
6rficos que prometiam a paz e 0 reconhecimento ap6s a morte, e que eram a 
origemdos comentarios platonicos, receberam da parte de Antistenes ironiae 
pouco caso. Di6genes Laercio nos conta que, ao participar dos misterios, e 
como the fossem prometidas muitas riquezas, no alem, Antistenes teria 
sugerido ao sacerdote 6rfico que se matasse, para ir ele mesmo, e mais rapido 
ainda, ao encontro das riquezas prometidas. Este testemunho pode ser visto 
apenas como uma anedota, com intuito de ridicularizar os misterios, porem, 
devemos ter em conta que, para 0 cfnico, a vida nao e umjardim de delicias 
; 0 cfnico deve fugir das sensacoes e do prazer facil: se the fosse garantido urn 
outro lugar ap6s a morte e provavel que realmente se matasse" . 

A vida humana e unica e deve ser vivida ate 0 fim. Nao e uma 
doenca que a morte pode curar, dando a alma sua verdadeira alegria. 

8 Antistenes nao faz referencia ao suicidio, apesar da sugestao de Di6genes. 
Entretanto, os est6icos que, de certa forma, continuaram a etica ciniea admitiam 
o suicidlo em determinadas circunstancias. (Cf LAERCIO, VII). 
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Aqui podemos compreender a critica de Nietzsche as iiltimas palavras 
de Socrates, no Fedon : "6 Criton, nos devemos um galo a 
Asclepid'(Fedon. USA). Nietzsche nos diz que: "esta ultima palavra 
deveria ser ouvida assim: 6 Criton, a vida e uma doenca" 
(NIETZSCHE, EW. A Gaia Ciencia. aforismo 340) ; nos podemos 
acrescentar: e a morte e a cura. 

Conquistar uma boa morte (eu'tUxouv-ra) nao ea esperanca da 
bem-aventuranca, mas assemelha-se mais a morte dos herois homericos, 0 
tdrtaro brumoso e0 lugar onde encontramos os covardes e os herois, os 
prosperos e os infelizes, os filosofos e os politicos. 0 tim e0 mesmo. A 
opcao pelo duro caminho do sophos euma necessidade do homem cinico, 
a busca da eudaimonia nao e urn investimento para alem do corpo e da 
vida. Como dissemos, anteriormente, 0 cinico tern uma missao que deve 
curnprir diligentemente, nao the importaque 0 tim seja previsfvel eo premio 
pessoal nenhum. 0 desejo de vida etema seria indigno do sophos. 

Antfstenes e Platao se aproximam algumas vezes, mas suas 
motivacoes sao distintas. A semelhanca entre 0 Socrates do Fedon e 0 

cinico nao esta no alem da morte e no encontro da alma com 0 bern. Ena 
preparacao para a morte que ambos se aproximam ; a vida como preparacao 
para a morte. Socrates diz no Fedon: 

Receio, porem, que quando uma pessoa se dedica a 
filosofia no sentido correto do termo, os demais ignoram 
que sua unica ocupaciio consiste em preparar-se para 
morrer e estar morto.(Fedon. 64A) 

Esta preparacao para a morte e 0 caminho do sophos. Seus 
metodos nos sao descritos por Xenofonte em seu Banquete: vida regrada, 
longe das paixoes e das sensacoes mundanas. Morrer feliz significa ter 
chegado ao tim da vida tendo atingido a autarquia; tendo vivido so, sem 
nada a lamentar, por deixar atras de si. 0 sabio nada tern e a nada esta 
ligado, elivre. As palavras de Diogenes nos dao a medida exata: 

Depois que Antistenes me libertou eu nunca mais fui 
escravo. Antistenes me ensinou ( aver) 0 que e meu, eo 
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que ndo e meu; bens e propriedades niio sao meus, 
parentes, familiares, amigos, fama, relaciies sociais, 
nenhum Lugar me pertence; tudo isto pertence a outros. 
(CAIZZI, 1966, frag. 118, p. 58) 

1.3 0 Corpo e as Sensaedes 

Mesmo sendo a morte 0 fim do homem e a vida a preparacao 
para a morte, a vida cfnica nao pode se dizer feliz. Trata-se de uma vida 
de paciencia e remincia, recusa da sensacao e qualquer prazer efemero, 
Ha, na verdade, uma glorificacao da dor, eela que purga e corrlge. 0 
prazer e visto com desconfianca, e a sensibilidade eposta em diivida, 
pois ee1aa raiz de todos os males. 0 tinico prazer que 0 cfnico admite e 
aquele resultante do esforco, 0 que nasce da superacao ciador. Estobeu 
nos diz assim: "Epreciso buscar 0 prazer resuLtantedo esforco, e ruio 
aqueLe que the precede". (CAIZZI, 1966, frag.113, p. 55) 

Entretanto, 0 corpo (0 lugar ciasensacao) nao deve ser martirizado. 
Nao ha no pensamento cfnico 0 corpo cuLpado, apesar de todas as 
apropriacoes posteriores que os exegetas cristaos farao, ao comentar os 
cfnicos? . 0 cfnico reconhece as necessidades corporais ; a gula, a luxiiria 
e os demais vfcios (seculos depois serao chamados pecados capitais) 
nao pertencem ao corpo, ao contrario, sao imagens da ambicao humana. 
o corpo precisa comer, beber, de sono e de sexo, nao ha porque negar a 
satisfacao de suas necessidades. 

Podemos dizer que os comentarios dos exegetas cristaos, a 
respeito de Antfstenes e dos cfnicos, sao direcionados, propositadamente, 
para torna-los uma antecipacao do cristianismo. Sao Geronimo (PAQUET, 
1992; frag 2, p. 54.), por exemplo, enaltece, principalmente, sua pobreza 
e sofrimento asemelhanca de Cristo. Clemente explica 0 comentario de 
Antfstenes a respeito de Afrodite, de maneira inteiramente crista: 

9 Prindpalmente0;comenIfuio;de Clementee sao GerOnimo, que chegam aoomparar 
suas palavras as do; proferas. (PAQUEf,1992, pp.5S e sg) 
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Eu estou de acordo com Antistenes quando ele afirma: 
"Se eu pudesse por as mdos em Afrodite, eu the encheria 
de flechas por ter corrompido tantas de nossas virtuosas 
mocas." Quanto ao amor; ele 0 chama um vicio da 
natureza: os miserdveis que se assujeitam 0 chamam de 
doenca divina(...),mesmo levando em conside- raciio 0 

Jato de se tratar de um dom de Deus. em vista da 
necessidade de procriaciio. (PAQUET, 1992, frag.9, p.55) 

Este eurn exemplo do uso que 0 cristianismo fara do cfnico. A 
negacao do hedonismo transfonna-se num problema moral de ordem 
sexual, com interdicao do sexo, resguardando unicamente a necessidade 
de procriacao, Clemente e claramente desmentido por Xenofonte 
(Banquete. IV,34-44) ; no Banquete, Antistenes faz do sexo uma 
necessidade natural do corpo, que deve ser encarado de forma simples e 
sem discursos elaborados. As coisas de Afrodite nao fazem referencia a 
procriacao (coisa que 0 cfnico nao deseja), mas se refere, unicamente, a 
satisfacao do instinto, assim como 0 beber e 0 comer. 

Temos que procurar outra razao para a negacao do amor e do 
sexo, e nao 0 pecado Ga presente em Clemente) ou a misoginia. Crates, 0 

cfnico, foi companheiro de Hiparquia, urna mulher que se deixa levar pela 
vida filos6fica, urn caso raro na Antiguidade. A negacao das unioes se 
referiam aimpossibilidade de conjugar a vida cinica com a vidade homem 
casado e de estado, entre 0 sabio e 0 cidadao, A frase que Clemente 
comenta diz respeito a sensacao. 0 amor deixa 0 homem preso e 
impossibilitado de seguir 0 caminho do sophos. A frase de Antistenes e 
uma blasfemia" , urn desrespeito aos deuses, e sera muito usada pelos 
cinicos posteriores. Devemos notar a ironia cinica, pois os deuses eram, na 
Grecia Antiga, urna desculpa corrente; eram responsabilizados pelos exitos 
e os fracassos. Mais do que pudor, devemos considerar a frase de Antistenes 

10 a ImperadorJuliano, a Apostata, criticava severamente as cinicos par suas 
blasfernias, isto e,a maneira desrespeitosa de tratar os deuses. (PAQUET,1992, 
pp.355-387) 
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uma crftica aos valores gregos, ao mesmo tempo que uma exortacao sobre 
o poder da sensacao e das paixoes. Afrodite fora muitas vezes usada como 
desculpa" eo que Antfstenes faz eresponsabiliza-la ironicamente, deixando 
ver que, enquanto culpamos os deuses, esquecemos a verdadeira questao 
que ea sensacao. 

A continencia cfnica (pelo menos a principio, com Antistenes) 
nao sao proibicoes ou tentacoes a veneer, trata-se de dar ao corpo aquilo 
que the e necessario, e mais nada. As necessidades aparentes como a 
mesa farta e requintada, as mais belas e melhores amantes, nao tern no 
corpo sua origem, ena alma (psique1 que a insaciabilidade tern origem. 0 
corpo esimples nos seus desejos e 0 soph6s deve perceber a diferenca; 
satisfazer e nao brigar com 0 corpo, ou culpa-lo por necessidades que nao 
sao suas. 0 gozo ou 0 prazer da sensacao deve ser entendido como 
aquilo que ultrapassa a necessidade, isto econsiderado falta de sabedoria. 

Sexto Empirico estabelece a diferenca entre Antfstenes e Epicuro: 
"Epicuro colocava 0 prazer sensivel como sendo um bem. Antistenes, 
ao contrario, dizia preferir a loucura ao gozo mau".(PAQUET, 1992, 
frag.6, p.54) 

Deixar-se levar pela sensibilidade desvia 0 cinico de seu proposito, 
Nao buscar 0 prazer e0 ensinamento de Antfstenes; preferir : "a loucura 
a sensaciio" (CAIZZI, 1966; frag.108C, p.54). 0 amor ao prazer e a 
sensacao seria uma especie de loucura sii, a loucura que e aceita pela 
comunidade, pelos homens e seus semelhantes. 

Eda sensacao que nasce 0 sofrimento; Epicuro tambem pensava 
assim, mas acreditava no prazer como sendo a boa sensacdo, que podia 
com sua forca diminuir a sensacao ruim, uma especie de equilfbrio precario 
entre os prazeres. Para Antfstenes a sensacao/sensibilidade eela mesma a 
causa da dor e do sofrimento humano, origem da ambicao e da busca 
desenfreada de riqueza e de gloria. 

Cicero, falando de Antistenes e de Epicuro, eainda mais radical. 
Como estoico, recusa determinadamente 0 prazer, fazendo 0 elogio das 
virtudes socraticas, Cicero faz de Epicuro urn voluptuoso, apegado aos 

11 Helena de Troia ea referenda classica, 
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prazeres terrestres ; dessa forma, falseia tanto 0 epicurismo quanto 0 

cinismo. Suas palavras sao: 

Preferimos imitar Epicuro?(... ) Ele faz 0 elogio da vida 
simples: um tal elogio convem bem a um filosofo, com a 
condiciio que seja um Socrates ou um Antistenes que 
[ale, e niio aquele que coloca 0 bem ultimo como sendo 
a volupia. (PAQUET, 1992; frag.l3, p. 55). 

De fato, na Antologia de Epicuro, encontramos passagens onde 
o gozo aparece como 0 oposto da dor, mas isso nao nos permite chamar 
Epicuro de hedonista, como poderfamos, perfeitamente, aplicar 0 termo 
a Aristipo de Cirene. Na etica de Epicuro, encontramos 0 seguinte 
comentario: "A ausencia de perturbaciio e de dor sao prazeres estdveis; 
por seu turno, 0 gozo e a alegria siio prazeres de 
movimento... "(LUCRECIO. Epicuro; IV). 

Epicuro diz ainda : 

Quando dizemos, entiio que 0 prazer ejim, ndo queremos 
referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos 
produzidos pela sensualidade(...), mas ao prazer de nos 
acharmos livres de sofrimentos do corpo e de perturbacoes 
da alma.(LUCRECIO. Epicuro; N). 

Para 0 cfnico, a questao nao esta em saber 0 que euma boa 
sensacao (aquela que nos da prazer), ou 0 que ea sensacao ruim (origem 
da dor), a questao esta centrada na propria sensibilidade. 

A sensacao esta em questao. A atencao cfnica dirige-se ao centro 
do problemado homem no mundo, pois 0 que passa na alma recebe reflexos 
do corpo e das sensacoes. Nunca havera 0 pensamento puro, nao contaminado 
pelo corpo e suas sensacoes, 0 que chega aalma deve necessariamente 
passar pelo corpo. 0 corpo nao eurn peso que a alma carrega consigo, mas 
sua expressao ; esse e0 sentido da ascese cfnica: representar no corpo 0 

que lhe passa na alma, e na alma 0 que lhe passa no corpo. 
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Assim, Antistenes nunea poderia aeeitar as formas puras que 
PIatao propoe ; 0 importante esaber que ha urn homem, que eeorpo e 
sensacao: nao ha porque eseamotear a questao e dirninuir-Ihe a gravidade. 
Ser homem e viver perfeitamente esse eonflito: nao ansiar pela 
imortalidade e reeonheeer que 0 pensamento tern urn lugar, pertenee a 
urn eorpo e a urn homem deterrninado. 
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