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"Portanto, sendo tal caminho Uti! a todos os que se 
familiarizam com a investi~ da natureza e desse 
modo de viver, tiro principalmente a minha calma, 
preparei para teu uso uma especie de epitome e urn 
SUJll3ri.o dos elementos fundamentais de minha filoso
fia em sua totalidade. (D.L., )(,37)". I 

..Assim, se esta exposi~ for memorizada cuidadosa
mentee produzir efeito, creio que qualquer pessoa, seja 
etaquemfor, emborado penetre em todos os detalhes 
minimos conquistani uma se~ incomparavel
mente forte em co~ com 0 restoda humanida
de (...). Et8I a natureza deste resumo que aqueles que 
em medida suficiente ou completa jA possuem conhe
cimentos eSpecJais, analisando-os A luz dessas ~ 
elementaJ'es,poderio realizar 0 maior nUmero passivel 
de investi~ sabre a natureza, por outro lado, 
aqueles que ainda nao tenham atingido a condi~ de 
estudiosos.maduros, com base nesses elementos e sem 
a palavra viva do mestre, podedo recapituIar com a 
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rapidez do pensamento as doutrinas mais importantes 
para a sercnidadeda alma (D.L., X, 83)".2 

"Em primeiro lugar, lembra-te de que. como tudo mais, 
o conhecimento dos fen6menos celestes, quer os consi
deramos em suas re~s reciprocas, quer isoladamen
te, nio rem outra finalidade alem de assegurara paz de 
espirito e a convi~ fume, a semelhanca das outras 
inv~. (D.L., X(85)".3 

As duas passagens da Carta a HerOdoto, bern como esta Ultima da 
Carta a Pytocles, rem urn sentido comurn expresso com a cJareza peculiar 
a linguagem epicurea, qual seja 0 de mostrar que a compreensao acerca 
da natureza das coisas (peri playseos), ou dos fenomenos, quer sejam 
terrestres, goer sejam celestes, tem por finalidade a attI1'axia, ou a tran
qUilidade da alma. Esta ideia ecapiqd no pensamento de Epicure, pois 
entendemos que 0 saber acerca dephym tern 0 sen telos projetado no 
exercicioda vida priltica, ou no modo da vida filosOfico. 

Com efeito, a realidade do pensamento epiClireo reside na associ
~ do pensamento contemplativo ao exercicio pratico do existir. 0 
sentido eposto na realiza~llo constante da sabedoria de vida, pois a filo
sofia para Epicuro, consiste no exercicio woo da sabedoria adquirida na 
compreensllo da natureza das coisas. Neste sentido, nio se ocupou das 
questOes que brotam nos dOrniniosda politica e da teologia por entender 
que 0 pensamento deve questionar em primeiro lugar 0 modo de ser do 
homem, e nesta medida, ser critico em re~ ao que se apresenta como 
111086 viw!1Idis, recusando 0 estagio em que se encontrava como natural, 
buscando lhe opor urn sentido filosOfico de existir, a partir da cri~ de 
novos valores eucos, que possam proporcionar seguranca, equilibrio e 
tranqiiilidade aalma. 

Dito de maneira mais simples, a filosofia epara Epicuro umaes
peeie de saber para a vida ( tec/me tis perl t6ft bUm). Isto significa que 
sen caminho e 0 da realiz~ de urn "modo de set" impulsionado pelo 
saber acerca de todos as coisas qUe interessam a~ da vida A 
busca da sabedoria epor si urn exercicio de vida, esta busca tern urn sen
lido que se exp(Se no modocomo eIa se efetua. Busca-sesobretudo 0 saber 
acerca da physis, ou da coDipreenslo "acerca da nalureza"( perl 
pitY6eos). A ef~ da vida e a realizac;ao dessa busca mediante urn 
modo prOprio de ser sabio e prudente. 

A sabedoria tal e qual nos e apresentada por Epicuro resulta da 
vigencia de determinadas ~ que explicitam 0 modo de ser do sabio, 
Tais no¢es se articulam no sentido de expor uma posstbilidade de equi
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librio na relacao homem-mundo, apreendido a partir da compreensao de 
physis. 

A n~o de phr8Jtesis aparece articuIada a~ de IIIdtlrIceia de 
maneira que se toma impossivel, neste contexto, compreende-Ia isolada
mente. Simplesmente porque p/lysis traz em si a compreensio de uma 
medida-equilibrio- que assume na natureza humana as caracteristicas de 
phronesis e autarkeia. 

A aIItiII'keia do $Op/ltis eexpressio de urn dominio de si, ou de 
umequilibrio natural por ele alcancadoquando sua alma, livre de pertur
~, harmoniza-se com 0 corpo. 0 que leva a esta harmonia ea com
preensOO do que enatural e necess3rio areaJiza~o plena de sua physis. 
Aquilo que Epicuro cbamou de "elemento sem nome" e que compi5e 
junto com "calor" e 0 "sopro vital" a alma humana, pode ser 0 elo de 
li~ entre a alma (psyche) e 0 corpo (sarkOs) na realizacao de sua 
natureza, atuando como uma especie de energia que conduz 0 homem a 
urn equilibrio, ou a mesma medida, tanto no pcnsar como no agir, A 
phronesU corresponde a este equilibrio, pois possibiJita a acao voltada 
para a realiz~o dos desejos naturais e necessaries a ~ de uma 
harmonia entre 0 homem e as coisas do mundo, e uma serenidade em 
re~ aos seus sentimentos. 

o sabio epicUreo ve nessa medida (equilibrio) 0 sentido cia exis
tencia humana, direcionando seu pensamento para 0 exerdcio de uma 
vida que valorize 0 conhecimento de si pr6prio, como equilibrio entre 
desejo e necessidade. A alma da ao sabio 0 sentido do equilibrio, doIan
do-o de phr6nesis. 

Entretanto, a "vida autarquica" projeta 0 sentido de sua realiza
~: ser feliz. Ser feliz eestar tomando de prazer e serenidade. Trata-se, 
portanto, de "urn estado de ser" resultante de urn "modo de ser" OIl de 
uma sabia prudencia (pIuOnesi&) vivenciados. 

De modo sutil e, infelizmente, sucinto, Epicuro nos sugere como 
autenticos problemas de sua :filosofia, a compreensio de p/lysis e 0 sen 
desdobramento enco: a efetiv~ de uma conduta sAbia. Ha neste pen
samentoa tentativa de 1100 dissociar em nenhum momento, pensar e agir. 
Esta conceprio de :filosofia 56 poderia emergir do sentido de tIIIttIrlceia,
ja que 0 exercicio proposto por Epicuro e0 da rea]jza~o de urn hla06, 
isto e, de uma conduta reflexiva e investigadora. Isto significa que 0 

exercicio desta filosofia ecritico, na medida em que estabelece uma rup
tura com urn conjunto de valores que ret1etem 0 itJIoade uma sociedade, 
onde 0 sentido de tllltal'keitJ ha muitose perdeu. Permanecer sustentan
do-se em "valores comuns", isto e. emvalores derivados das creneas 
populares, sobretudo as religiosas e politicas, significa manter-se nos 
limites de uma existencia intranqiiila e, portanto, infeliz. Epicuro conce
bia um Unico caminho (hOdDs) para 0 exercicio autarquico cia filosofia, 
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au da vida sabia, que 0 levou a afastar-se das Jriticas comuns da pOlis. 
Para 0 sabio epicUreo, 0 pensamento deve se ocupar em realizar uma 
existCncia feliz e, nIo sendo possfvd realiz8-la em confronto com opini
aes vazias (kelltht dOxtIJ), precisa abandonar 0 ethos mantenedor da 
p6Iis e buscar rea1izar urn "modo de SCI" queexpresse 0 equiUbrio como 
sentido desabedo'ria. 

Trata-se portanto de migrar, de mudar, de transpor os limites da 
p6lis. 0 desfazer-se do "ideal politico" representa a Unica condi~ de se 
tel a tIIIttrieitI. Aldill'keUIsigoifica, endo, penta de valores, pro~ de 
um sentido para a Vida. urn sentido que constrOi novos valores a partir de 
uma couipreensIo autCntica(filosOfica) da physis. Nio obstante as enor
IDeS dificuldades de desprender-se dos dominios politicos, Epieum 00II

cebeu como finalidade do pensamento, a reali~ de uma vida sabia, de 
uma simplicidade sem igual, buscando 0 que the eestritamente naturale 
neeessario. 

o jardim ( /rep6&) e0 resultado de urn ato de libe~ do julgo 
moral e politico 80S quais se submetiam todos aqueles a quem faltava 0 

poder de discemimento entre a opiniJo reflexiva e a opiniJo comum. 0 
jardim sigoifica 0 distanciamento e 0 rompimento da vida sabia em rela
~ a vida comwn. 0 sentido sabio de distanciamento ta.mbem e uma 
consequencia da compreensioepic6rea de tIIItIIriceia. 

o caminho da "~", isto e, da proj~ de urn sentido da 
vida nio ealgo que ocona com frequencia. pois resulta de urn posicio
namento no mundo. Alem das incompatibilidades politicas e etico
religiosas que existeDi entre Epicuro e a socicdade ateniense, 0 pensa
mento acerca dephpis impuIsionou 'a realjz~ do jardim. Se a com
preendo de ph,. significa tambem a compreenslo do que enatural e 
necess3rio ao homem. edelaque provem a autonomia do sabio em rela
~ apOIU, em iazIo desatisfazer-se no mundo natural. 

Edo "retorno" a este mundo muuraI. ollde se ~ a plu
ralidade das manif~ dephysi&, que fluirlo novos agregados soei
ais", novascomposi~ nas quais a IIIIbIfkeitl e a op"eleiA (conviWncia 
mUtua), produziIio a amizade (pIIw.). Tanto quanta a conviv&.cia, 0 

conhecimento (dianoia) tambem depende da conduta sabia e prudentedo 
pensador, uma vez que a p/lr6Jresis molda a ~ do aop". em re~ 

as pessoas do seuconvivio e tamb6m em rel~ as coisas da natureza. 
isto e, phr6Jresis quer dizer tanmem ~ no sentido dado ao c0

nhecimento, tanto dos fenOmenos macrofisicos, quanto nos cbamados 
fen6menos fisioos. Neste sentido, quando 0 conhecimento de physi& e 
buscado obedecendo 0 criterio da convivencia, esabio e prudente, porque 
reflete a compreensao, e Dio a interferencia. do p"ysitJIogo; quando in
vestiga a natureza <las coi.sas, corroborando 0 sentido de equilibrio que 
configura 0 itluJs por ele concebido. 
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A reve~ dos fenOmenos fisicos pela linguagem atende asa
bedoria naquilo que ela necessita para nJo se deixar tomar por crencas e 
opini6es vazias.:N1Io ha na investi~ fisiolOgica 0 interesse em apro
priar-se, JW8 assim domiDar a pllysis, isto e, nio ha uma in~ 

"cientifica", na elabo~ dosaber acerca da pltysis. 
Epicuro cia. com efeito, QDl tratamento etico aquesdo da compte

enslio de pltysis, mostrando a finali~ desta compreensllo para a tUdiI
,keUJ do $Oplt6s. 0 sabio e autarquico na medida em que se desprende 
<las crencas da opiniio comUJD; e isso eleconsegue JIIC'1tiante 0 exercicio 
dapIIyaiologia. A p1IrOnesis d3 tambem. ao sabio 0 sentido de reali7a~ 

.de .sua pr6pria existencia. Ele p5e em obra um "modo de ser' que se 
~ atraves das escolhas e recusas que faz, tendo em vista as possi
bilidades de vida que se lhe apresentam, au como praticas, au comop0s

sibilidades de ~. A esta atividade - pOr em ohm - chamamosethos 
do aop1I6/1 epicUreo; um 1th0$ que resulta do logism6/1, moduladores da 
conduta, au do "modode set" do sabio. 

Epicuro moveu-se para 0 cumprimento desta atividade e buscou 
experimentar recompor suas r~ mediante a esoolha de om lugar 
(locllS), no qual diferentes pessoas tivessem 0 mesmo principio de convi
vencia: a pltilUl. A tentativa de redimensionar as re~ entre os ho
mensa partir de um principio de harmonia e busca de sabedoria, faz dele 
um pensador que liga a compreenslo de pllysis ao exercicio de vida, 
como se 0 homem buscasse no conhecimento, 0 equilibrio em re~ ao 
mundo. A comeearpelas re~ humanas. 

Acreditamos ter sido este 0 Unico e verdadeiro sentido do jardim 
(Upos): posSlbilitar 0 exereicio de uma vida voltada para a sabedoria, na 
qual 0 equilibrio entre os homens amigos (philo/l) expresse 0 equilibrio 
fisico dascoisas da natureza, 

.0 jardim proporcionaria ao homem a abdi~ de certos valores 
irremc;:diavelmente presentes nas sociedades politicas, oferecendo a pas
sibilidade de ~ de um ethos, no qual as diferen~ se harmoniza
riam, porque haveria uma Unica finalidade: a experreocia do prazer. 0 
hem de todos surgiria doexerci~ coletivo de um modo de ser sabio, au 
pru4ente, Ao sabio bastaria compreender 0 real sentido do tetraplltimul
co,,: 

Nio h3 nada a crer nos deuses; Nit> hi Dada a crer na 
motte; Podemos atingir a felicidade; podemos suportar 
ador. (ApudJeanSalem: 1982,p.17) 
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e tambem que : 

"0 sabio f,/) ecompreendido pelo sabio, por isso, trata
rade viver longe da multidao."(D.L., X, 143). 

o pensamento aparece jli como possibilidade de se realizar como 
pr3ticas de conduta e convivCncia. Sua atividade pode ser apresentada 
como 0 conjunto das reflexl5es tecidas no fluxo da vida de urn grupode 
pessoas que se agregam numa comunidade, pondo em obra os designios 
de tais reflexOOs. Este sentido pratico tomar-se-ia 0 sentido do percurso 
de rea]j7a~ do homem, ou da vida do homem Epicuro. A ausencia de 
misticismo conduziu seupensamento no sentido da vida e nio no sentido 
contrano: 

"Enfim, nio f,/) 0 sabio procura viver escondido, nio 'f,/) 
se ri de todo 0 destino e de toda a eseatologia, mas vive 
no instante e nio se preocupa com 0 amanhft, porque 
uma vida feita em fun~ do futuro euma vida inquie
ta."( Us., 491) 

Importa sobretudo ao sabio epic6reo a compreensao do cicio da 
vida, enquantophysis. Dessa co~ no sentido natural de cada coisa 
existente, emergeria a tJIItfD'1ceUl no homem. Epicuro IeseIVOU a si pr6
prio apenas 0 cumprimento de seu pensamento. Nada 0 entusiasmava 
mais do que compor, junto aos amigos., a sabedoria que oorteou a vida de 
cada um daqueles que entendiam que a felicidade parecia possivel, na
quele momento, ali no jardim. 

Entretanto. a maior obj~ que se pode fazer ao sentido comedi
do do conhecimento epiciireo e a. seguinte: pode 0 bomem viver e se 
reconhecer enquanto homem scm 0 "instinto ioventivo" que 0 remete a 
constante ~, independentemente do valor utilitario que ela possa 
ter? 

Este problema teima em permanecer atual. Hoje, mais do que 
nunca, refletimos sobre os av~ da ciencia a da tecnologia. quase 
sempre apoiados num "ideal de modemidade" cuja histOria vem de longa 
data. Contudo, vivemos o declinio desteimperio da "razao" e da 
"subj(:(jvidade", no qual nos·debaternos com im'imeros problemas causa
dos pelo uso desmedido do "poder fazer" em claro contraste com 0 "fazer 
coerente" com os designios da natureza humana que , no entender de 
Epicuro, busca naturalmente 0 equilibrio com as coisas da natureza. 

Problema insolUvel para quem aprendeu a viver na dependencia 
da pOlis (hoje chamada metropolis) e das ciencias ( cbamadas agora de 
especiaJizadas) e escravos do tempo, que misticamente incute em todos 0 
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dever e a preocu~ com 0 futuro. No entanto, para om grego do seculo 
Ill, antesde Cristo, a natureza bastava ser compreendida, para que a vida 
no momento presente pudesse ser vivida intensa e serenamente. Epicuro 
ja trilhava om caminbo prudente, caminho este que seria perdido por 
todos os pensadoresque de certa maneira se deixaram seduzir pela "ybtis 
da modemidade cientifica, ja que a ele bastava 0 prazer de viver no jar
dim, longe da multidio insensata, onde nao chegavam sequer as criticas 
daqueles que projetaram, ja naqueJa epoca, a "vontade de poder" do cara 
acontemporaneidade. 
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