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REi8W;MO 

o presente artigo busca identificar na Critica da faculdade de julgar os 
pressupostos de que se serviram os artistas plasticos nao figurativos para 
suas concepc;:6es artisticas, atraves do rnetodo de uma analise de conteudo 
das duas introduc;:6es escritas por Kant para sua terceira critica. 

As.IIll \CT 

Getting through a contents analysis of the two introductions wrote by Kant to 
his "Kritik der urteilskaft vernunft" , this article looks for a possible nexus 
between this Critic and the Abstract Art. 

KANT(2:509) escreveu duas introducoes para a sua Critica da 
faculdade de julgar, publicada pela primeira vez em 1790. A Primeira 
lntroducao e mencionada em carta de 09 de marco de 1790 a seu 
editor frances Theodore de la Garde, junto com uma preocupacao 
pela sua extensao e a rnarntestacao de sua vontade em reduzi-Ia, 
mesmo a contra gosto. Assim e que a publlcacao da Kritik der 
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Urteilskaft und Schriften (KUS) deu-se ja com a segunda lntroducao, 
sendo esta em consequencia geralmente considerada como a versao 
aprovada por KANT, interpretacao esta reforcada pelo longo periodo 
(mais de urn seculo) em que permaneceu desconhecido do publico 0 

manuscrito da Primeira tntroducao, somente publicado ja no nosso 
seculo. (ALQUIE apud KANT, 2:510). 

A observacao atenta das duas lntroducees, entretanto, nos leva 
natural mente a concluir que 0 fil6sofo nao se limitou apenas a reduzir 
os doze itens da Primeira lntroducao aos nove da segunda, tendo seu 
espirito rigorosamente cientifico feito modiflcacoes que com toda a 
certeza tern sua importancia, ainda que Kant nao tenha renunciado 
em bloco 8 sua primeira lntroducao em beneficio da segunda, como 
se pode deduzir da carta enviada em 09 de dezembro de 1792 a urn 
seu ex-aluno de nome Beck , professor em Halle, que (he pediu 
permlssao para publicar extratos da Primeira tntroducao junto com 
algumas outras obras criticas do Mestre. Nesta carta, Kant(2:510) 
explica a Beck que rejeitou a primeira introducao por consldera-la 
"demasiado extensa, desproporcional ao pr6prio texto da Critica", mas 
que ainda assim a considerava como contendo uma importante 
contribuicao "8 compreensBo mais completa de uma finalidade da 
natureza." Realmente, em muitos pontos a segunda lntrodueao emais 
hermencaque a primeira ; em muitos pontos a primeira emais didatica 
que a segunda, mas de uma certa forma, uma complementa a outra, 
o que nos obriga a uma leitura das duas se quisermos tentar entender 
as idelas do Mestre, "recriando" seus raciocinios. 

A proposta aqul eportanto a de analisar pontos da Primeira e da 
segunda introducoes, buscando na recriaeao dos raciocinios do fil6sofo 
a confirrnacao da hip6tese de uma possivel abertura, na Critica da 
Faculdade de Julgar, das condicoes de possibilidade do surgimento 
da arte nBo figurativa. 

Na Primeira lntroducao KANT(2:73-4) faz uma interessante 
observacao sobre as lntroducoes de uma maneira geral. Ele as divide 
em tntroaucbes Propedfwticas e tntroaucoee Enciclopedicas, 
explicando que as primeiras SBO as mais comuns e tern 0 objetivo de 
preparar 0 leitor ao conhecimento da doutrina a ser exposta, 
relacionando entre si os conhecimentos prevlos tirados de outras 
doutrinas ou ciencias pre-existentes, para tornar possivel a translcao 
para a nova doutrina que se pretende expor. Ensina que este tipo de 
lntroducao tern a finalidade de delimitar 0 campo das ciencias, 
procedimento necessarlo para que se possa esperar solidez e 
profundidade nos conhecimentos filos6ficos. Quanto as Introdu~{jes 
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Enciclopedicas, KANT(2:72-5) explica que elas pressupoern a ideia 
de urn sistema preexistente no qual ira se inserir a nova doutrina com 
a finalidade de compteta-lo. Nesse contexto, informa que a lntroducao 
a Critica da Faculdade de Julgar e do segundo tipo, pois esta Critica 
vai se inserir no sistema do poder pure de conhecimento por conceitos, 
ainda que seu principio pr6prio, a Faculdade de Julgar, seja de uma 
especle tao particular que nao produza qualquer conhecimento (nem 
te6rico nem prance) nem se constitua em qualquer acrescimo afilosofia 
transcendental enquanto doutrina objetiva, servindo apenas como 
elemento de ligacao entre os outros dois poderes superiores de 
conhecer, quais sejam 0 Entendimento e a Razao, Enfatiza que deseja 
fazer preceder sua Critica de uma curta introducao enciclopedica, a 
qual nao visa a introduzir 0 leitor no sistema das ciencias da razao 
pura, mas apenas na critica de todos os poderes do espirito suscetiveis 
de determlnacao a priori, na medida em que eles pr6prios se constituem 
entre si em urn sistema no espirito; e assim sendo, que Ihe seja 
permitido unir deste modo a lntrodueao propedeutica a introducao 
enctciopedlca. 

Esta util expiicacao, ornltida na segunda lntroducao, vai facilitar 
a compreensao dos raciocinios de Kant ao escrever a Critica da 
Faculdade de Julgar. 

Quanto a esta, ALQUIE apud KANT(2:11) cre poder afirmar a 
partir do estudo da correspondencia particular do fil6sofo que ela nao 
estava prevista no plano inicial do seu projeto critico; e que s6mente 
teria side pensada ap6s a CRITICA DA RAZAo pRATICA (Kritik der 
Praktischen Vemuntt (KPV) - 1788), nascida da preocupacao de Kant 
em estabelecer uma plena coerencia em seu sistema filos6fico. Essa 
coerencia estaria arneacada pelo "abismo intransponivel" surgido entre 
as leis da natureza conceituadas na CRITICA DA RAZAo PURA (Kritik 
derreinen Vemuntt (KRV) -1787 (1781, 1a. Ed.) e as leis da Liberdade 
expostas na segunda critica, ada Razao Pratica, Com efeito, esclarece 
KANT(2:24) que 

"Ia possibilite des choses d'apres des lois de la 
nature aittere essentiellement Quant a ses 
principes de la possibilite des choses d'apres les 
lois de la Iiberte"l 

explicando que os primeiros sao principios "pratiques
techniquement" e como tais pertencentes afilosofia teorica, enquanto 
que os ultirnos sao principios "pratiques moralement" , pertencentes a 
filosofia pratica (como doutrina dos costumes) (KANT (2:96-7). Em 
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decorrencia, os primeiros regem-se por conceitos de pura causalidade 
natural (de possibilidade ou de necessidade fisica de um efeito) e os 
ultimos regem-se per conceitos da Liberdade, que dao sua regra a 
causalidade da vontade. (KANT, 2:96-7). Assim sendo, evidentemente, 
a liberdade moral, sobretudo sob a forma incondicionada do imperativo 
categ6rico kantiano, nao tem qualquer dominio (ditio)2 no campo do 
sistema da natureza, cuja causalidade natural, por si s6, ja excluiria 
todo e qualquer ato livre. Da mesma forma, a causalidade da natureza 
nao pode legislar no campo da Liberdade moral, onde 0 homem dita a 
sl pr6prio 0 "tu deves". 

Concebida como vimos per KANT (2:102) como uma "passagem", 
um mere elemento de liga<;ao entre um sistema e outro, a Faculdade 
de Julgarteria entao a mtssao de, na familia das faculdades superiores 
do conhecimento, funcionar como um intermedlario entre 0 

entendimento e a razao, tornando pelo menos possivel a "passagem 
do modo de pensar de acordo com os principios de um ao modo de 
pensar segundo os principios da outra''KANT(2:1 01), sem entretanto 
formar conceitos, como 0 entendimento, nem ideias, como a razao, 
por ser um poder de conhecimento tao particular que pode apenas 
subsumir suas percepcoes em conceitos preexistentes. (KANT, 2:28). 

Esta "passagem" seria operacionalizada, segundo KANT (2: 107), 
pelo principio pr6prio da Faculdade de Julgar, qual seja a Finalidade 
da Natureza 8, principio este que "mesmo que nao tenha nenhum 
campo onde possa exercer seu dominio, pode ter entretanto algum 
terreno, e neste uma tal constltulcao que s6mente esse principio possa 
ter valor."(KANT, 2:103). 

Nessa altura, vale observar que tendo dividido na Primeira 
Introdu<;eo a Faculdade de Julgar em determinante e rettexionente? e 
esclarecendo melhor esses conceitos na segunda tntroducao.' 
KANT(2: 105) faz uma dlstincao entre as "modalidades" do sentimento 
de prazer e de desprazer, colocando de um lade 0 sentimento 
prevtarneote determinado pela faculdade de desejar superior, produzido 
pelo conceito de Liberdade e desta forma Iigado a Razao Pura e a 
Faculdade de Julgar determinante, KANT(2: 119) ( prazer ou dor moral, 
correspondente ao Bem no campo da faculdade de julgar ) e do outro 
lade aquele sentimento meramente subjetivo que nao gera nem faz 
parte de qualquer conhecimento (embora ate possa ser causado por 
algum conhecimento) KANT(2: 117), e ligado apenas a facultas 
dijudicandi, ou seja, a Faculdade de Julgar reflexionante. (Prazer ou 
desprazer estetlco, correspondente ao Belo, ao Sublime e ao feio no 
campo da faculdade de julgar). De qualquer modo, independentemente 
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da relacao, a realizacao das intenyees humanas esta para KANT(2: 115) 
ligada a esse sentimento. 

Outro importante divisor de aguas e usado pelo fil6sofo para 
aclarar 0 seu usa do termo ESTETICA. Demonstrando que nao pode 
existir uma estetica do sentimento como ciencia ( como pretendia 
Baumgarten) do mesmo modo que existe uma estetica do poder de 
conhecer, (a Estetica Transcendental), ja que todas as determinacoes 
do sentimento tern unicamente uma significacao sublenva, KANT(2:50) 
observa que h8 uma certa confusao no emprego do termo estetice 
porque 

" on a depuis longtemps pris I'habitude 
d'appeler esthetique, c'est a dire sensible, un 
mode de representation en voulant dire 
egalement que I'on entend par la Ie rapport d'une 
representation non pas au pouvoir de connaitre, 
mais au sentiment de plaisir et de deplaisir. ''5 

Quanto a expressao do modo estetlco de representac;ao, esta 
Ihe parece inequivoca, .na medida em que seja entendida por ela a 
relacao da representacao de urn objeto como fenOmeno, tendo em 
vista 0 seu conhecimento, porque 

".....Ie tenne d'esthetique signifie alors que la for
me de la sensibi/ite (Ia maniere dont Ie sujet est 
ettecte) adhere necesseirement a une telle 
representation, et que par consequent cette for
me est inevitablement transferee aI'objet (mais 
simplement comme phenomene)." (KANT, 2:49
50)6. 

KANT(2:50) considera que usa-se 0 termo Estetica indistinta e 
indevidamente num e noutro caso par falta de uma outra expressao 
mais adequada, e propoe que se tente resolver esta contusao 
reservando-se este termo unicarnente para qualificar os atos da 
faculdade de julgar, sem ernpreqa-lo nem a prop6sito da lntuicao,nem 
a prop6sito das representacoes do entendimento. Isto porque "as 
tntulcoes podem muito bern serem sensiveis, mas julgar e tarefa 
exclusiva do entendimento (tornado no seu sentido mais amplo)" e 
assim, "julgar esteticamente ou de maneira sensivel, na medida em 
que isto deve ser conhecimento de urn objeto e (ate) mesmo uma 
contradicao", na medida em que, em tais casos, "a sensibilidade se 
iminscui no trabalho do entendimento e ( por urn vitium subreptionis) 
da ao entendimento uma falsa direcao." 
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Ja "0 julgamento objetivo, pelo contrano, e sempre dirigido uni
camente pelo entendimento, e nesta medida nao pode ser qualificado 
de estetico".(KANT, 2:51). 

Continuando suas distincoes, KANT(2:52) ensina que "todo jul
gamento determinante e 16gico, porque 0 predicado desse julgamento 
e urn conceito objetivo dado", enquanto que 0 julgamento estetico po
de ser definido "como urn julgamento cujo predicado nao pode jamais 
ser urn conhecimento (0 conceito de urn objeto), se bern que possa 
conter as condlcoes subjetivas para urn conhecimento em geral." Fi
nalmente, conclui esse grupo de distincoes definindo 0 fundamento 
de deterrninacao do julgamento estetico: 

"Done un jugement estMtique est eelui dont Ie 
fondement de determination se trouve dans une 
sensation qui est reMe de fa~on immediate au 
sentiment de plaisir et de deplaisir." (KANT,2:52
3Y. 

Na segunda lntroducao, KANT(2:115) afirma ainda que "0 senti
mento de prazer e tam bern determinado por urn fundamento a priori 
valido para todo e qualquer urn" (sujeito) , naquilo que concerne a 
relacao do objeto com a faculdade de conhecer. E faz uma importante 
distincao nesses modos de relacionamento do objeto com a faculdade 
de conhecer. Entretanto, antes de apreciarmos essa dlstlncao, e utiI 
voltar ell Primeira tntroducao na parte em que ele explica quais sao a 
seu ver os tres atos do poder espontaneo de conhecer que sao 
"mobilizados' para a formacao de todo conceito empirico. Esses atos 
sao ao ver de KANT(2:48) 

1. a Auffassung (apprehensio), isto e, a apreensao do diverso 
da intuiyao; 

2. a Zusammenfassung (apperceptio comprehensiva), ou seja: 
a reallzacao da unidade sinteti
ca da consciencia desse diver
so no conceito de urn objeto; 

3. a Darstellung, ou seja, a apresentacao do objeto correspon
dente a esse conceito da intui

L 
yao. 

_ 
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E importante termos estes tres momentos na memoria ao 
passarmos a dlstincao que Kant faz na segunda lntroducao entre 0 

julgamento estetico e 0 julgamento de gosto, a partir das retacoes do 
objeto que os suscita com a faculdade de conhecer. Muito embora no 
texto da Critica essa dlstincao nao perrnaneca e Kant se refira apenas 
ao julgamento de gosto, classificando-o de estetico, mesmo assim e 
interessante termos em mente que em algum momento ele os 
distinguiu, e os distinguiu certamente porque intuiu que 0 julgamento 
de gosto e 0 julgamento estetico ocorrem em "momentos" diferentes 
do poder espontaneo de conhecer. Ainda, e igualmente importante 
trazermos a atualidade da memoria 0 conceito kantiano de forma, 
definido na Critica da Razao Pura: (KANT, 3:62) 

"...ao que, porem, possibilita que 0 diverso do 
tenomeno possa ser ordenado segundo deter
minadas rela~oes, dou 0 nome de forma do fe
nomeno." 

Isto posto, vejamos entao a distincao feita por Kant entre os 
julgamentos "estetico" e julgamento "de gosto", a partir das relacoes 
daquilo que os suscita com a faculdade de conhecer. Ou seja, apartir 
dos seus fundamentos a priori. Para facilitar 0 entendimento dessa 
dlstincao, talvez pudessernos nos referir a " julgamento meramente 
estetico" e julgamento "esietkx: de gosto": 

"Si Ie plaisir est lie avec la simple apprehension 
(apprehensio) de la forme d'un objet de 
I'intuition, sans relation de celle-ci 8 un concept 
en vue d'une connaissance detenninee, a/ors la 
representation est par 18 rapportee non pas 8 
I'objet, mais uniquement au sujet; et Ie plaisir ne 
peut exprimer rien d'autre que la confonnite de 
cet objet aux facultes de connaitre qui sont en 
jeu dans la faculte de juger reflechissante et, 
dans la mesure ou elles y sont, donc seulement 
une finalite subjective formelle de I'objet. Car 
cette apprehension des formes dans 
I'imagination ne peut jamais avoir lieu, sans que 
la tecuite de juger retlechissante, meme 
inintentionellement, ne les compare, au moins, 
avec son pouvoir de rapporter des intuitions 8 
des concepts. Or si, dans cette comparaison, 
I'imagination (comme faculte des intuitions a 
priori) s'accorde inintentionellement par une 
representation aonne« avec I'entendement 
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(comme faculte des concepts) , et si par la un 
sentiment de plaisir est suscite, alors I'objet doit 
par suite etre considere comme final pour la 
faculte de juger reflechissante. Un tel jugement 
est un jugement estMtique sur la finalite de 
I'objet, qui ne se fonde suraucun concept existant 
de I'objet, et ne toumit aucun concept de I'objet. 
"(KANT, 2:118)8. 

Neste caso, KANT(3:313) nos mostra a relacao do prazer com a 
apreensao da forma de um objeto dado na intui~ao empirica, apreen
sao esta do diverse da intui~ao. 0 fundamento de deterrninacao des
se julqamento esta numa sensa~ao (sensatio)9 , que esta Iigada de 
forma imediata ao sentimento de prazer e desprazer, sentimento este 
fruto do livre jogo entre a imaginac;ao e 0 entendimento, os quais, 
inintencionalmente, apreciam da conformidade do objeto com a facul
dade de conhecer. Uma vez que para Kant, mesmo independente
mente de qualquer intencao e sem a formacao de conceitos a faculda
de de julgar reflexionante, a partir dessa apreensao, vai subsumi-Ia 
em conceitos preexistentes, isto e, vai fazer a Zusammenfassung, en
trando em jogo para relacionar, ainda sem qualquer intencao, essa 
forma apenas apreendida intuitivamente com conceitos (de torrnas) 
preexistentes, (deixando indeterminada a questao de saber qual ees
se concelto): e esses "arquivos de conceitos de formas" preexistentes 
fazem parte da mente de cada individuo isoladamente, entao a 
representa¢ao vai, nesse caso, atraves da sensatio se relacionar uni
camente com 0 sujeito, nao com 0 objeto • e 0 prazer dai ocorrido e0 

da identiflcacao (nao intencional) da conformidade do objeto com a 
faculdade de conhecer individual. Ou seja: do reconhecimento inin
tencional daquela forma apenas intuitivamente apreendida como di
versa, como semelhante a uma outra forma preexistente no "arquivo 
de conceitos de formas" daquele determinado individuo que vive a 
experiencia, realizando assim a unidade sintetica da consciencia desse 
diverse no conceito de um objeto que faz parte do "arquivo individual" 
de um determinado sujeito. Desta forma, este e um julgamento cuja 
finalidade e subjetiva formal, e cujo objeto e considerado final para a 
faculdade de julgar reflexionante. 

Igualmente, se apartir de uma dada representacao a imaginac;ao 
(enquanto faculdade das intui~Oes a priori) vai se por de acordo, ainda 
sem lntencao, com 0 entendimento ( como faculdade formadora de 
conceitos) realizando assim a Zusammenfassung; e esse acordo 
reciproco da imagina~ao com 0 entendimento ocorre na simples 
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reflexao, sem a formacao de conceito, e dai surge um sentimento de 
prazer, (cujo fundamento de deterrninacao e ainda a sensatio); entao 
o objeto deve ser considerado como final para a faculdade de julgar 
reflexionante, e esse julgamento do qual se origina 0 sentimento de 
prazer e um julgamento meramente estetico sobre a finalidade do 
objeto, julgamento este que nao se funda em nenhum conceito do 
objeto, nem forma qualquer conceito. 

Desta forma, 0 julgamento meramente estetico, embora tenha 
seu fundamento de determinacao na sensatio, tem sua ~nfase no 
segundo momento (Zusammenfassung) doc tr~s atos do poder 
espontaneo de conhecer apresentados por Kant. Pois embora atraves 
da sensatio seu motor seja a apprehensio, (e seu desdobramento a 
Darstel/ung ,) eno momento da Zusammenfassungque ele se realiza, 
isto e: e atraves da reanzacao da unidade slntetica desse diverso no 
conceito de um objeto, (mesmo deixando indeterminada a questao de 
saber qual eesse conceito) que ele tem seu momento maior. 

Entretanto, 

"Si I'on estime que la raison du plaisir pris a la 
representation d'un objet est la forme de celui-ci 
(et non la part materielle de sa representation 
en tant que sensation) , dans la simple reflexion 
sur cette forme (sans viser aobtenir un concept 
de cet objet), ce plaisir est egalement juge 
comme necessairement lie a la representation 
de cet objet, non seulement pour Ie sujet qui 
apprehende cette forme, mais aussi en general 
pour tout sujet jugeant. Ainsi I'objet est appele 
beau; et Ie pouvoir de juger grace aun tel plaisir 
(et donc de tecon universel/ement valable) 
s'appelle Ie goOt."(KANT, 2:118-9)'0. 

Colocando 0 fundamento de determinacao desse julgamento no 
sentimento de prazer derivado da forma do objeto. Kant vai colocar a 
enfase desse julgamento no terceiro momento, na Darstel/ung, ou seja: 
no momento da apresentacao do objeto correspondente ao conceito 
da intuicao, Embora esse prazer nao derive da parte material dessa 
forma, mas da reflexao sobre ela,( nao mais relacionado com a 
sensatio) e mesmo que essa reflexao nao vise aformacao de qualquer 
conceito, enecessario que 0 objeto se apresente para que ele ocorra. 
E claro que necessariamente acontecem 0 primeiro e 0 segundo 
momento, mas estes, por assim dizer, "preparam" 0 terceiro momento. 
Kant chama de gosto 0 poder de julgar gral;as a um tal prazer, e 
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considera 0 gosto, desse ponto de vista, universal: este aum poder 
universalmente possivel e valido para todo e qualquer suieito, Vale 
enfatizar que ele considera 0 julgamento de gosto universal, mas nao 
universalizBvel. Isto porque ele tem plena consciencia de que 0 gosto, 
embora universal no sentido de que todo ser humane possui tal tipo 
de faculdade de julgamento, a entretanto suficientemente subjetivo 
para nao poder ser ensinado nem aprendido, mas apenas desenvolvido 
como capacidade individual.(KANT,2:98-3)ll. Assim, nao Ihe 
reconhecendo qualquer territ6rio nem nenhum dominio no campo do 
conhecimento transcendental, ele nao pretende criar nenhuma teoria 
nem qualquer doutrina do gosto. Reconhecendo-Ihe apenas um 
domicilio na faculdade de julgar estetica, Kant deseja tao sornente 
fazer a critica do gosto. Intuindo neste uma possibilidade de acesso 
ao supra-sensivel, 0 fil6sofo va na sua critica a lnteqralizacao do seu 
sistema, que passa a abordar assim todas as possibilidades da nossa 
faculdade de conhecer. Mas atencao: esse possivel caminho de acesso 
ao supra-sensivel significa real e tao somente um caminho de acesso 
ao supra-sensivel, sem jamais poder trazer qualquer conceito 
fundamentado num conhecimento sobre aquilo que por um limite 
imposto pela pr6pria natureza humana nao nos adado conhecer. 

Ejustamente aqul, no julgamento de gosto, que Kant vai criar a 
condicao de possibilidade da existencia da arte nao objetiva. senao 
vejamos: 

KANT(2:77) afirma que 

"...Ia critique du goOt, qui sans cela ne sert qu'a 
emeuorer ou aaffermir Ie goOt lui-meme, ouvre, 
si on la traite dans une intention transcendentale, 
en tant qu'elle comble une lacune dans Ie 
systeme de nos pouvoirs de connettre, ouvre, 
dis-je, une perspective tre« remarquable, et, a 
ce qu'i1 me semble, tres prometteuse sur un 
systeme integral de toutes les facultes de I'esprit, 
en tant que, dans leur destination, elles ne sont 
pas seulement repoortee« au sensible, mais 
aussi au suprasensible, sans que t'on deplace 
pourtant les Iimites qu'une critique inflexible a 
assignees ace demier usage. "12 

Ainda, na parte IX da segunda lntroducao, pretendendo talvez 
tornar mais claras as Iigac;:oes das legislac;:oes do entendimento e da 
razao realizadas pela Faculdade de Julgar, KANT(2: 124-5) vai definir 
novamente os dominios da natureza e da liberdade, explicando que 
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no que diz respeito a natureza, e 0 entendimento que e legislador a 
priori, enquanto que para a liberdade e sua causalidade pr6pria, e a 
razao que e legisladora a priori. Vai reafirmar 0 grande abismo que 
existe em consequencia entre esses dois dominios, abismo este que 
separa 0 supra-sensivel dos fenOmenos. Vai reconhecer outra vez a 
impossibilidade de qualquer conexao entre eles, ja que 0 conceito de 
liberdade nao pode determinar nada a respeito do conhecimento te6rico 
da natureza, nem tao pouco 0 conceito da natureza pode determinar 
nada a respeito das leis praticas da liberdade. Com tudo isto, 
entretanto,vai argumentar que 

"Mais si les fondements de determination selon 
Ie concept de liberle ( et de la regie pratique qU'iI 
contient) ne sont meme pas ettestes dans la 
nature, et si Ie sensible ne peut pas determiner 
Ie suprasensible dans Ie sujet, I'inverse est 
cependant possible (cerles pas eu egard a la 
connaissance de la nature, mais neenmoins eu 
egard aux consequences du premier sur cette 
demiere) et est deja contenu dans Ie concept 
d'une ceusetit» par libett», dont I'effet doit avoir 
lieu dans Ie monde contormement a ses lois 
formelles, bien que Iemot cause, utilise apropos 
du suprasensible, signifie seulement Ie 
fondement qui doit determiner la causalite des 
choses de la nature en vue d'un effet, 
contormement a leurs propres lois naturelles, 
mais en harmonie toutefois avec Ie principe 
formel des lois de la raison, ce dont on ne peut 
cerles apercevoir la possibilite, bien que ron 
puisse suffisamment refuter I'objection d'une 
preteruiue contradiction qui s'y trouverait." 
(KANT, 2:125)13 

E continua KANT(2:125-6) 

L'effet selon Ie concept de liberle est Ie but final 
qui a Ie devoir d'exister (ou bien dont Ie 
pnenomene a Ie devoir d'exister dans Ie monde 
sensible) , et pour ce faire la condition de 
possibilite en est presupposee dans la nature ( 
du sujet comme etre sensible, a sevoir" en tant 
qu'nommei." 

Por fim, KANT(2:125-7) vai concluir este raciocinio reafirmando 
o conceito de uma finalidade da natureza apontada pela faculdade de 
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julgar, e termina por dar a este conceito (pertencente afaculdade de 
julgar) 0 papel de principio regulador da faculdade de conhecer ; ainda 
que 0 julgamento estetico sobre certos objetos ( da natureza ou da 
arte) que vao dar lugar a esse conceito em relacao ao sentimento de 
prazer ou de desprazer, seja urn principio constitutivo. A nosso ver, 
data venia, por este caminho Kant termina por nao ter outra 0P9ao 
senao a de encontrar uma finalidade objetiva da natureza, e a Critica 
da Faculdade de Julgartinha mesmo portanto que ser dirigida para 0 
fundamento teleol6gico. 

Queremos levantar aqui a hip6tese de que alguns artistas do 
final do seculo passado e outros do inicio deste seculo, sobretudo 
aqueles artistas-fil6sofos, tenham buscado na Critica da Faculdade 
de Julgar uma dirnensao sequer sonhada por Kant. Vimos como na 
Primeira lntroducao KANT(2:77) defendeu que a critica do gosto, "se 
tratada com uma lntencao transcendental", vai abrir uma perspectiva 
"muito importante e muito promissora" em direcao ao supra-sensivel. 
KANT reafirma isto na segunda lntroducao, inclusive apontando 0 
caminho: 

"II Y a done pour I'ensemble de notre faculte de 
connettre un champ iIIimite, mais egalement 
inacessible, asavoir Ie champ du suprasensible, 
dans lequel nous ne trouvons pour nous aucun 
terrain, et done sur lequel nous ne pouvons avoir 
un domaine en vue de la connaissance tneonaue 
ni pour les concepts de I'entendement ni pour 
ceux de la raison; c'est un champ qui nous 
devons occuper avec des Idees15 aussi bien pour 
I'usage theorique que pour I'usage pratique de 
la raison, Idees auxquelles nous ne pouvons 
procurer, par rappori aux lois issues du concept 
de la liberie, qu'une realite pratique, par laquelle 
notre connaissance tneonaue n'est pas etenoue 
Ie moins du monde au suprasensible" 18 

Nesse momento, mesmo sem qualquer intencao, Kant ofereceu 
aos artistas aos quais me referi a condicao de possibilidade de, no 
exercicio de sua liberdade e atraves das ldeias esteticas, criar urn tipo 
de arte que fugisse totalmente do referencial da natureza. senao ve
jamos: 

Lembremos que mesmo reconhecendo que 0 conceito de liber
dade nao pode determinar nada a respeito do conhecimento te6rico 
da natureza, e que tao pouco 0 conceito da natureza nao pode deter-
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minar nada a respeito das leis praticas da liberdade, KANT(2: 125) 
sustenta contudo que "se 0 sensivel nao pode determinar 0 supra
sensivel no sujelto, 0 inverso eentretanto possivel". 

Vimos como KANT(2: 125) considera ainda que 0 supra-sensivel 
ja esta contido no conceito de uma causalidade por liberdade, 
esclarecendo no seu rigor que usa aqui a palavra causa referindo-se 
ao supra-sensivel significando apenas um fundamento que deve de
terminar a causalidade das coisas da natureza com vistas a um efeito, 
conforme suas proprias leis naturais, mas tarnbern em "harmonia com 
o principio formal das leis da razao", sem que isto se constitua numa 
contradicao. Isto porque 

"La resistance ou la promotion n'est pas entre la 
nature ou la liberte, mais entre la premiere 
comme phenomene et les effets de la seconde 
comme phenomeme dans Ie monde sensible; et 
meme la csuselit« de la Iiberte (de la raison pure 
et pratique) est la causalite d'une cause naturelle 
soboraonnee ala Iiberte (celie du sujet considere 
en tant qu'homme et par suite en tant que 
phenomene), " (KANT, 2:126j17 

Esclarece que "0 efeito, segundo 0 conceito de liberdade, e 0 

objetivo final que tem 0 dever de existir (ou entao cujo fenorneno tem 
o dever de existir no mundo sensivel)", explicando que para isto possa 
acontecer, e necessario que a sua condicao de possibilidade possa 
ser pressuposta na natureza ( "do sujeito como ser sensivel, a saber 
enquanto homem )" (KANT, 2:125-6). 

Nesse ponto, KANT apud SCHERRINGHAM(6: 159) aborda 0 pa
radoxo existencial do ser humano, que e "eo mesmo tempo absolu
tamente livre ( do ponto de vista da coisa em sf ) e completamente 
determinado (do ponto de vista do tenomeno)" , paradoxo este que 
Kant tenta resolver pelo imperativo cateqorico do "tu deves" da lei mo
ral. 

Ensina-nos ainda KANT(3:313) que "0 conceito e empirico ou 
pure e ao conceito puro, na medida em que tem origem no simples 
entendimento ( nao numa imagem pura da sensibilidade) chama-se 
nor;ao (notio)" Conclui explicando que "Um conceito extraido de nocees 
e que transcende a possibilidade da expertencla ea ideie, ou conceito 
da razao." 

Ejustamente aqui, no ponto de intersecao das ldeias estetlcas 
com a possibilidade do sujeito de, no exercicio de sua liberdade, poder 
trazer de algum modo 0 supra-sensivel (enquanto ldeia da coisa-em-
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sl) tornando-o sensivel de algum modo como fen6meno ; mesmo 
sabendo que essa realidade expressa no fen6meno e apenas a sua 
possibilidade limitada e particular de tentar exprimir uma ideia 
inexprimivel, mas pretendendo que eta possa ser universalmente 
aceita; que Kant inintencionalmente criou a condicao de possibilidade 
de um Malevich conceber por exemplo 0 seu "Quadrado branco sobre 
fundo branco". Mas isto ja e assunto para um outro desenvolvimento. 
Por agora, contentemo-nos em tentar demonstrar como essa "segunda 
via" dos artistas, sequer sonhada por Kant, deu-se pelos caminhos da 
Razao. 

KANT(3:307) ensinou-nos que "os conceitos da razao servem 
para conceber, assim como os do entendimento servem para entender 
(as percepcoes). E explica que "Se os primeiros contern 0 incondicio
nado, referem-se a alqo em que toda a experiencia se integra, mas 
que, em 51 mesmo, nao e nunca objeto da experiencia." ( Como a arte 
figurativa 0 e, por exemplo, e a arte nao figurativa nao 0 e). 

Igualmente, KANT(3:308) diz que "assim como demos 0 nome 
de categorias aos conceitos puros do entendimento, aplicaremos um 
novo nome aos conceitos da razao pura e desiqna-los-ernos por idelas 
transcendentais, ..." E depois de uma longa explanacao na qual nos 
informa sobre seus conceitos das ldeias em geral, endossando ate 
certo ponto 0 conceito plat6nico das ldeias-arquetipo, KANT(3:308-9) 
tenta ir mais alern de Platao dizendo: 

"Platao observou muito bem que a nossa facul
dade de conhecer sente uma necessidade mui
to mais alta que 0 soletrar de simples tenome
nos pela unidade sintetica para os poderler como 
experiencie, e que a nossa razao se eleva natu
ralmente a conhecimentos demasiado altos para 
que qualquer objeto dado pela expetienci« Ihes 
possa cotresponder. mas que, nao obstante, tem 
a sua realidade e nao sao simples quimeras". 

Da como exemplo disso a ideia de Viriude, explicando que "quem 
quisesse extrair da experiencla os conceitos de virtude ou quisesse 
converter em modelo de fonte de conhecimento (como muitos 
realmente 0 fizeram) 0 que apenas pode servir de exemplo para um 
esclarecimento imperfeito, teria convertido a virtude num fantasma 
equivoco, varlavel consoante 0 tempo e as circunstancias e inutillzavel 
como regra."(KANT,3:310) Observe-se que se quisermos substituir a 
ideia de Viriude pela ideia de Arie, 0 racioclnio permanece igualmente 
vahdo, perfeito e aplicavel. 
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Qualquer pessoa que conheca realmente a arte nao figurativa 
vai concordar com isto: toda a Arte nao figurativa origina-se numa 
Ideia II qual nada da realidade Ihe corresponde, sendo essa ideia 
um conceitos da razao. De uma certa forma, e como se os artistas 
obedecessem ao imperativo kantiano de que "0 conceito de liberdade 
tem 0 dever de tornar efetivo no mundo sensivel 0 fim imposto por 
suas leis."(KANT, 2:101) E complementassem 0 raciocinio kantiano 
que originalmente e"...e a natureza deve em consequencia poder ser 
pensada de sorte que a legalidade de sua forma se ponha de acordo 
ao menos com a possibilidade dos fins, que devem ser efetuados nela 
segundo as leis da Iiberdade.", substituindo apenas a palavra "natureza" 
pela palavra "arte". Eo adotasse como principio: 

"A Arte deve ser pensada de sorte que a legali
dade de sua forma se ponha de acordo ao me
nos com a possibilidade dos fins, que devem ser 
efetuados nela segundo as leis da liberdade". 

Foi este 0 modo de pensar a arte de fil6sofos-artistas como Schiller 
e Nietzsche, por exemplo. 0 foi tambern de artistas- fil6sofos como 
Kandinsky: 

'A genese de uma obra ede cereter cosmico. 0 
criador da obra e, portanto, 0 espirito. A obra 
existe abstratamente antes da sua 
materializa9ao, que a torna acessivel aos senti
dos humanos. Por conseguinte, todos os meios 
sao bons para essa materializa9ao necessaria, 
tanto a logica quanto a intui9ao. 0 espirito cria
dor examina esses dois fatores e rejeita 0 que e 
falso num e noutro. De sorte que a logica nao 
deve ser rejeitada, porque e de natureza estre
nha a intui9ao. Pela mesma razao, tampouco a 
intui9ao deve ser rejeitada. Ambos os fatores sao 
em si estereis e desprovidos de vida sem 0 con
trole do espirito. Nem a logica nem a intui9ao 
podem crier, na eusencie do espirito, obras per
feitamente boas"KANDINSKI, 1:162-3Jl8 

ou Mondrian(5:321) 

'Art will become the product of another duality in 
man: the product of a cultivated externality and 
of an inwardness deepened and more conscious. 
As a pure representation of human mind, art will 
express itself in an aesthetically purified, that is 
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to say; abstract form. The truly modem arlist is 
aware ofabstraction in an emotion of beauty; he 
is conscious of the fact that the emotion ofbeauty 
is cosmic, universal. This conscious recognition 
has for its corollary an abstract plasticism, for 
man adheres only to what is universal." 19 

ou ainda Malevich(4:49) 

"Quand disparaitra I'habitude de la conscience 
de voir dans les tableaux la representation de 
petits coins de la nature, de madones ou de 
Venus impudiques, alors seulement nous verrons 
I'oeuvre picturale. Je me suis transfigure en zero 
des formes et me suis reoecn« du trou d'eau des 
detritus de I'Arl Aceaermaue. J tJioetrutt I'anneau 
de I'horizon et suis sorli du cercle des choses, a 
parlir de I'anneau de I'horizon dans lequel sont 
inclus Ie peintre et les formes de la nature. Ce 
maudit anneau, en decouvrent des choses 
toujours nouvelles, emmene Ie peintre loin du 
but de sa perle. Et seules la conscience couarde 
et /'indigence des formes creetices chez Ie peintre 
se laissent aller a/'illusion et etablissent leur arl 
sur les formes de la nature, en craignant a'etre 
privees des fondations sur lesquelles ont base 
leur arlle sauvage et I'academie. Reproduire les 
objets et les petits coins de nature sur lesquels 
on a jete son devotu. c'est comme un voleur qui 
admirerait ses pieds enchetnes. Seuls les 
peintres obtus et impuissants dissimulent leur arl 
sur la stncetite. En arl on a besoin de Verite et 
non de sincerite. Les objets ont disparu comme 
de la iumee: pour une nouvelle culture de I'arl 
celui-ci va aussi vers I'autonomie de la creation, 
vers la domination des formes de la nature. ''20 

Essa autonomia da criacao postulada por Malevich, Mondrian e 
Kandinsky ja se encontra na Critica da Faculdade de Julgar. Apenas, 
nao sendo Kant urn artista, nao podia dar-Ihe forma como 0 fizeram 
esses artistas. Tao pouco, vivendo no momenta hist6rico em que viveu, 
podia sequer imaginar a possibilidade de uma arte nao figurativa. Este 
assunto e entretanto objeto de uma outra pesquisa, ja em andamento. 
Neste artigo, esperamos tao somente ter demonstrado de modo 
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suficiente a condicao de possiblidade do nexo entre Kant e os artistas 
abstracionistas, e queremos conclui-Io reforcando os seguintes pontos: 

1. Kant demonstrou que e atraves da liberdade moral que 0 

homem dita a si pr6prio 0 "tu deves". Foi por este caminho, 0 da 
Liberdade, que os artistas nao figurativos puderam empreender a tarefa 
de ditarem a si pr6prios 0 que a arte deveria exprimir. ( Inclusive as 
tdelas-arquetipos e as ldeias estetlcas, ainda que supra-sensiveis). 

2. Para eles, mesmo que nao tenham tido essa intencao, a 
Faculdade de Julgar permaneceu como a "ponte"possivel entre 0 

entendimento e a razao, ponte esta capaz de realizar a "passagem" 
pelo menos do modo de pensar de acordo com os principios do 
entendimento, ao modo de pensar segundo os principios da razao. 

3. Esta passagem continuou a ser operacionalizada por urn 
principio pr6prio da Faculdade de Julgar, paralelo ao principio da 
finalidade da natureza. Este principio paralelo seria 0 principio da 
finalidade da erie. 

Deste modo, a Faculdade de Julgar poderia ter dois principios 
pr6prios: 

a ) - 0 da finalidade da natureza, 
b ) - e 0 da finalidade da erie; 
sendo entretanto 
a ) - 0 da finalidade da natureza Iigado a faculdade de 
julgar reflexionante; 
b ) - enquanto que 0 da finalidade da erie seria Iigado a 

faculdade de julgar determinante . 
4. Isto seria possivel porque Kant reconhece a exlstencia do 

sentimento de prazer e desprazer previemente determinado pela 
faculdade de desejar superior, produzido pelo conceito de Liberdade 
(Iigado aRazao Pura e a Faculdade de julgar determinante) . 

A partir dai e mesmo sem lntencao, os artistas abstracionistas 
vao abrir a perspectiva da validade de ser colocado ao lade do prazerl 
desprazer (dor) moralligado ao Bem no campo da Faculdade de Julgar, 
o prazer/desprazer (dor) moralligado aVerdade, igualmente no campo 
da Faculdede de julgar; previemente determinado pela Faculdade de 
desejar superior e igualmente produzido pelo conceito de Liberdade ( 
ligado a Razao Pura e aFaculdade de Julgar determinante ) . 

5. Este seria tambern urn julgamento ainda estetlco, na medida 
em que seu fundamento de deterrnlnacao encontra-se na Darstellung. 
Isto porque Kant coloca como fundamento de deterrnlnacao do 
julgamento estetico uma "sensetio", mas tamMm urn fundamento a 
priori de validade universal, que e encontrado na relacao do objeto 
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com a faculdade de conhecer . Ora, 0 prazer estetico da arte abstrata 
s6 pode serencontrado na Darstellung (nao ha qualquer possibilidade 
de realizacao na Zusammenfassung pois nao se pede realizar uma 
apperceptio comprehensiva da arte nao figurativa); Enquanto que a 
Darstellung e justamente 0 momenta que permite sair do meramente 
subjetivo da "senseiio" para 0 universal do gosto; 

6. Os artistas abstracionistas fazem justamente por al a 
"passagem" para 0 supra - sensivel, que a Liberdade do homem vai 
trazer de algum modo, na forma de fenOmeno, para 0 mundo sensivel. 
E isto pela condicao de possibilidade da sua dualidade natural: coisa
em-si/fenOmeno ; absolutamente livre/absolutamente determinado. 
Essa sua dualidade natural faz do homem, digamos assim, urn "cidadao 
dos dois mundos", 0 unico ser portanto capaz de, pela faculdade de 
julgare atraves do gosto , unir os dominios da natureza e da liberdade 
pelo principio da finalidade da erie. 

7. Este principio da finalidade da erie "mesmo que n80 tenha 
nenhum campo onde possa exercer seu dominio, pode entretanto ter 
algum terreno, e neste uma tal constituicao que somente esse principio 
possa ter valor", da mesma forma que 0 principio da finalidade da 
natureza. 

8. Por fim, nossa conclusao e de que na esteira de Kant ( por sua 
influencia direta, indireta ou reflexa) e mesmo sem possivelmente terem 
tido esta lntencao, os artistas abstracionistas possibilitaram 0 
reconhecimento do principio da finalidade da erie. que vai se colocar 
ao lade do principio da finalidade da natureza, como este apontado 
pela faculdade de julgar, principio este que tarnbern nao produz 
qualquer conhecimento ( nem te6rico nem pratico) nem se constitui 
em qualquer acrescirno afilosofia transcendental enquanto doutrina 
objetiva, servindo apenas de elemento de ligay80 entre as outras duas 
faculdades de conhecer (Entendimento e Raz30); e que vai 
desempenhar identico papel: 0 de principio regulador da faculdade de 
conhecer, tendo por instrumento a Liberdade. 

N;OTAS 

,	 Premiere Introduction, I, XX, 197, "a possibilidade das coisas a partir das leis da natureza difere 
essencialmente quanto a seus principios da possibilidade das coisas a partir das leis da Iiberda
de". 

2	 Introduction, II, V 174, "Os concenos, na medida em Que silo relacionados com os objetos. sem 
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considerar se um conhecimento a possivel ou nao, tem seu campo, que apenas a determinado de 
acordo com a rela<;iio que seu objeto tem com a nossa faculdade de conhecer em geral. A parte 
deste campo no qual a para nos possivel um conhecimento a um territorio (territorium) para esses 
conceitos e para a faculdade de conhecer necessaria a esse efeno. A parte do territono sobre a 
qual esses conceitos sao legisladores a 0 dominic (ditio) desses conceitos e das faculdades de 
conhecimento que Ihes convern. Os conceitos da experiencia tern tarnoern seu terrnario na natu
reza,como conjunto de todos os objetos dos sentidos, mas nao tem um dominio (eles tllm somen
te uma morada (dorniciliurn): isto porque se eles sao certamente produzidos de uma forma legal, 
nao sao em decorrencia legisladores, e as regras sobre eles fundadas sao empiricas, portanto 
contingentes." (esta passagem nao constava da primeira Introdul;iio). 

3	 Premiere Introduction,V, XX, 211, "Podemos encarar a faculdade de julgar seja como um simples 
poder de refletir, a partir de um certo principio, sobre uma dada representa<;iio, com vistas a 
ootencao de um conceito possivel, seja como um poder de determinar um concejto que esteja no 
fundamento por meio de uma dada representacaoempfrica. No primeiro caso, trata-se da faculda
de de julgar reflexionante, e no segundo caso da faculdade de julgar determinate." 

4	 Introduction, IV, V 179, "Se 0 universal (a regra, 0 principio, a lei) a dado, entao a faculdade de 
julgar que subsume 0 particular sob 0 universal, a determinante. (a a mesma coisa quando, como 
faculdadede julgar transcendental, ela indica a priori as condtcoesem conformidade com as quais 
apenas podemos subsumir sob este universal). Mas se apenas 0 particular adado, para 0 qual a 
faculdade de julgar deve encontrar 0 universal, entao a faculdade de julgar a simplesmente 
reflexionante". 

5	 Premiere Introduction, VIII, XX, 222. "....Desde multo tempo temos 0 habito de chamar estetlco, 
isto a, sensivel, um modo de representacaoque quer dizer igualmente que entendemos por ele a 
relacao de uma representacao nao ao poder de conhecer, mas ao sentimento de prazer e de 
desprazer'. 

•	 XX, 221, "porque 0 termo estetica significa entao que a forma da sensibilidade (a maneira pela 
qualo sUjenoaafetado)adere necessarlamentea uma tal representacao,e que em conseqiiAncia 
esta forma a lnevitavelmente transferida ao objeto (mas simplesmente como fen6meno". 

7	 "Portanto um julgamento estetico a aquele cujo fundamento de determina<;iio encontra-se em 
uma sensacao que esta ligada de forma imediata ao sentimento de prazer e de desprazer." 

•	 Introduction,VII, V, 190. "Se 0 prazer esta Iigado a simples apreensao (apprehensio) da forma de 
um objeto da intui<;iio, sem rela<;iio desta com um conceito em vista de um determinado conheci
mento, entao a representacao por este meio nao se relaciona com 0 objeto, mas apenas com 0 

sujeito: e 0 prazer nao pode exprimir nada mais que a conformidade desse objeto com as faculda
des de conhecer que estao em jogo na faculdade de julgar reflexionante,e nessa mesma medida, 
existe portanto apenas uma finalidade subjetiva formal do objeto. Porque esta apreensao das 
formas na imagina<;ao nao pode jamais acontecer sem que a faculdade de julgar reflexionante, 
mesmo sem mtencao, nao as compare ao menos com seu poder de relacionar as intui<;6es aos 
conceitos. Ou se, nesta cornparacao, a imagina<;ao (como faculdade das intui<;6es a prion) atra
vas de uma dada representacao se pOe de acordo nao intencionalmente com 0 entendimento, e 
se por este meio a suscltado um sentimento de prazer,entao 0 objeto deve ser a seguir conside
rado como final para a faculdade de julgar reflexionante. Um tal julgamento a um julgamento 
estetlco sobre a finalidade do objeto, que nao se fundamenta em nenhum concelto existente do 
objeto, e nao fornece nenhum concejto do objeto." 

9	 A 320, "Uma percepr;§o que se refere simplesmente ao sujeito, como modifica<;lio do seu estado, 
asensar;§o (sensatio)." 

10	 " Se consideramos que a razao do prazer ligadoarepresentacao do objeto a a forma deste ( e nao 
a parte material de sua representacao enquanto sensacao) na simples reflexao sobre esta forma 
(sem visar a obter um conceito deste objeto) , este prazer a igualmente julgado como 
necessariamente ligado a representacao desse objeto, nao apenas pelo sujejto que apreende 
esta forma, mas tarnbem em geral para todo sujeito que julga. Assim, 0 objeto achamado belo: e 
o poder de julgar gra<;as a um tal prazer (e portanto de modo universalmente valido) chama-se 
gosto." 

t Preface, V, 170. 

12 Premiere Introduction,XI, XX, 244. "...a critica do gosto, que sem isto apenas serve para melhorar 
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ou firmar 0 pr6prio gosto, abre, se a tratarmos numa inten~o transcendental, na medida em que 
ela preenche uma lacuna no sistema dos nossos poderes de conhecer, abre, digo, uma perspec
tiva muilo importante, e ao que me parece multo promissora. sobre um sistema integral de todas 
as faculdades do espirito, na medida em que, na sua oesnnacao.elas nao sao apenas relaciona
das com 0 sensivel, mas tarnberncom 0 suprasensivel, sem que desloquemos por este motivo os 
lim~es que uma critica inflexivel assinalou para este ultimo uso." 

'3	 " Mas se OS fundamentos de deterrninacao segundo 0 conceito de liberdade ( e da regra pratica 
que ele ccntem) nao sao mesmo comprovados na natureza, e se 0 sensivel nao pode determinar 
o suprasensivel no suje~o, 0 inverso e entretanto posslvel (certamente que nlio no que diz respei
to ao conhecimento da natureza, mas enlretanto no que diz respeito as consequenclas do primei
ro sobre esta linima) e jli esta contido no conceao de uma causalidade por liberdade, cujo efe~o 

deve ocorrer no mundo de acordo com suas leis formals, se bem que a palavra causa, utilizada a 
proposito do suprasensivel, significa somsnte 0 fundamento que deve determinar a causalidade 
das coisas da natureza com vistas a um efe~o, de acordo com suas pr6prias leis naturais, mas em 
harmonia contudo com 0 principio formal das leis da razao, do que nao podernos certamente 
percebera possibilidade,se bem que possamosrefutarsuficientementea obje~o de uma pretensa 
contradicao que at se encontraria." 

14	 "0 efeito segundo 0 conceito de Iiberdade e 0 objetivo final que tem 0 dever de existir ( ou cu]o 
renomsno tem 0 dever de existir no mundo sensivel), e para que se fa98 a condh,aode possibili
dade e pressuposta na natureza (do sujeito como ser sensivel, isto e. enquanto homem). 

15 ver KANT (3:A312-B377) 

16	 Introduction, II, V, 175. "Existe portanto para 0 conjunto da nossa faculdade de conhecer um cam
po i1imitado, mas igualmente inacessivel, que e 0 campo do supra-sensivel, no qual nlio encontra
mos para n6s nenhumterreno, e portantosobre 0 qual naopodemoster um dominio com vistas ao 
conhecimentote6rico, nem para os conceitos do entendimento, nem para aqueles da razao: e um 
campo que devemos ocupar com Ideias tanto para 0 usa teonco quanta para 0 usa pratlco da 
razao, Idelasas quais nao podernosencontrar,em rela~o as leis saidas do conceito da Iiberdade, 
outra realidade que nlio seja pranca, pela qual nosso conhecimento te6rico nlio se eslende 
minimamente ao supra-sensivel". 

17	 V, 196 (nota de rodape). "A reslstsncia ou a prornocao nlio eentre a naturezaou a Iiberdade,mas 
entre a primelra como fenomeno e os efeitos da segunda como fenomeno no mundo sensivel; e 
mesmo a causalidade da liberdade ( da razao pura e pratica ) e a causalidade de uma causa 
natural subordinada a Iiberdade( aquela do sujeito considerado enquanto homem e em seguida 
enquanto fenomeno)." 

1B Texto escrito em 1914, para urna conrerenctaem Colonia, naAlemanha, mas nao pronunciada, e 
publicado por EICHENER, J., in Wassily Kandinsky una Gabrielle Manter, Bruckmann, Munique, 
1957; publicado em portuques in Do espiritual na Arte. 

"	 (publicado originalmente como "de nieuwe beelding in de schilderkunst", na revista De 5tijl 
(Amsterdam) I, 1919)traducao para 0 ingllis de Michel Seuphor.in HERSCHEL B. Chipp, Theories 
of ModernArt. "Aarte tomar-se-a 0 produlo de uma outra dualidade no homem: 0 produto de uma 
exteriorldade cultivada e uma interioridade profunda e mais consciente. Como uma pura repre
sentacao da mente humana, a arte expresser-se-a ela propria esteucarnente pUrificada, 0 que 
significa dizer, de forma abstrata.O artista verdadeiramente moderno sabe que a abstracao e uma 
ernecaoda beleza; ele e consciente do fato de que a ernocaoda beleza ealgo c6smico, universal. 
Este reconhecimento consciente tem como seu corol8rio um plasticismo abstrato, pelo qual 0 

homem adere s6mente ao que euniversal." 
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