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Os lugares d a psicologia* 

Gostaria d • .. ci a e m1c1ar agrade p r da abertura d cendo o convit 
de um tern este evento e a o . e para parti-
d a a que venh porturndad d 

a psicologia c o me dedicando h, e e falar 
nal; mais part· oml o area de saber e de t a anos: trata-se 1cu arm a uac;ao fi . 
um espac;o d d" ente, trata-se de . pro iss10-
tempo que e ispersao te6rica e p 't·cons1dera-la coma 

conserv 
I 

ra 1ca que 
uma plura11·d d a a guma unidade b . ' ao mesmo . a e ap , a nga em • 
refiro-me b . arentemente c , . seu se10 , o VIam t aotrca d tag6nicos . en e, aos diierent e ocupantes: s1stem . es e m ·t as ps1col6gic ur as vezes an-

A convi ~ . os. 
d , venc1a for d a a perda das ~a a com esta m . . . e metod I' . esperan<;as de ult1phc1dade soma-

0 og1ca d que a u ·d d e a curto pra pu esse vir a ser I rn a e doutrinaria 
d . zo, se , a canrad uz,do muitos . : que um dia fo• :r a sem esfor~o 
mentos- melhps1c:>logos a uma ' alcan~ada, tern con

or d1zendo, de seu:procura de seus funda
ressup ostos-ea um 

• Paleslra 1 . man pro enda inic· as, l etras e Art ialmente no 1 g 

ra da Semana de Ps~~~~;. Sao Joao d!;;yntro Mineiro de c -- . 
ia da Unesp, em A e _reapresentad renc,as Hu-

ss1s, em setemb a na abertu-
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ho na reflexiio em torno da hist6ria dos saberes 
empen torno de suas implica,;6es no piano das pr8ticas 
ps1eern • · faz parte desse rnovirnento, hoje bastante gene-
5oc1a1s. d , d 

[
. do 

O 
trabalho que desenvolvi ao longo da eca a 

ra 12a , - I de 1980 e q ue veio a ser publi ca~o. em 1991 com o t1tu ? 
{'1atrizes do pensamento psico/og1co 0f ozes). Em segw
da enveredei por um outro caminho de pesquisa; to
m~ndo ainda como mote a problem8tica da psicologia 
contemporanea, passei a enfoce\-la a partir de um outro 
angulo, ja anunciado no trabalho anterior: o do processo 
hist6rico de constituic;ao do pr6prio espac;o psicol6gico, 
espa~o em que puderam ser formu!ados os projetos de 
psicologia como Brea sui generis de saberes e atividades; 
tratava-se, tarnbern, de ver como este espac;o, na segun
da metade do seculo XIX, se estruturou na forma de "Iu
gares" que vierarn a ser ocupados pelas diversas teorias, 
sistemas e rnodelos de atuac;ao hoje disponfveis. Essa 
pesquisa foi pub Ii cad a em 1992 com o tftulo A invenr.;ao 
do psicol6gico - Quatro seculos de subjetivar.;ao (1500-

1900) (Escuta/Educ). 
Hoje gostaria de retornar brevemente alguns aspec

tos deste_trajeto, sublinhando algumas das conclus6es a 
que ~e v1 conduzido. Urna delas, talvez a mais important: d12 respeito ao meu progressivo desinteresse pelas 
c lamadas quest6es epistemo16gicas (e metodol6gicas) 
pe o menos nos t d ' mologia· d . er~os e uma versao forte da episte-
si a resp~n:=~~~; :ss1m uma epistemologia que tome a 
conhec· a _e pela normatizac;ao ea avalia~ao do 

imento func1onand ra e jufza do conh . . o como uma especie de recto-
ec1mento que m . como valido· 

1 1 
' erecena ser tornado 

' para e amente minh t -cando e se conce t d , . a a enc;ao foi-se <lesio-
n ran o na dim - - · ensao et1ca das praticas 
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d S discursos psicol6gicos. Mas para me f azer e o . enten 
d sera necessario passar, amda que brevement • er - . e, Por algumas considera<;oes de ordem mats geral. 

0 projeto epistemol6gi:o da modernidade e a 
gesta<;ao do espa~o psi 

Nossa cultura ocidental esteve desde o sec:ulo XVII 
ate, pelo menos, mea_dos do.~ec:ul_o XX o_bc:ec:ada com as 
"quest6es do conhec1mento : ma1s pr~c1sa~ente, com a 
questao da produc;ao e com a da valldac;ao das nossas 
cren<;as. Ora, a centralidade das quest6es epistemol6gi
cas e, em seguida, metodol6gicas na filosofia moderna 
nao ocorreu por acaso nem foi sem consequencias para · 
0 conjunto de nosso regime existencial. 

Conviria, inicialmente, considerar o contexto hist6ri
co-cultural em que se instaurou o projeto epistemol6gico , 
da modemidade como instancia hegemonica e decisiva 
para a legitimac;ao de todas as nossas cren<;as e f azeres. 
Atraves da luxuriante produ<;ao filos6fica, cientffica, teo
\6gica, artistica, musical e literaria dos seculos renascen
tistas e, em particular, do seculo XVI 1, podemos vislum
brar um movimento que foi o da abertura de novos e in
fmitos espac:;os e perspectivas para a existencia do ho
mem. Mas, ao mesmo tempo, com a falencia das "tradi
<;oes hist6ricas" (Feyerabend) e das formas de vida cole
t\va regu\adas pe\as tradic:;6es e pela obediencia a autori-
dades intang1veis, assistimos tambem a perda de raizes e 

~~~~~ ~-t~or;~~~~lJ~a sant~ ca!61_ica na idade da polifonia", e~ ~igu~it,soo.,900) 'E. ~ao do ps,colog,co -Quatro seculos de subJet1va1;ao \ SCU\a/E.duc, 1992). 
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, . bre os quais se pudessem assen-. . s estave1s so . d s referenc1a1 . tencias relativamente apaz1gua a 
d nvolver exis l m tar e ese . , dios catastr6ficos que co ocasse 

e protegidas de ep1t~o ·dades e suas identidades. Nesse 
· suas con mui · d' ·d r em nsco - eriencias subjetivas m iv1 ua t-recurso as exp . contexto, o , . ativo passou a ser tanto umaposst-de carater pnv t · zadas e . encia na tarefa de recons ruir . 'd de como uma exig , . d . -bilt a d ao valores e critenos de ec1sao s e regras e a<; , d' -crenc;a fi , . . a que os dispositivos da tra i<;ao ros e con 1ave1s, J -

1 •t· segu . s aptos a manuten<;ao e a eg1 I-- e mostravam ma1 , . nao ~ d . te~ ncias individuais e coletivas. 0 exerc1c10 mac;ao as ex1s . 
1 . frequente e indispensavel deste capita au-cada vez ma1s 't I d to erado e autoadministrado por cada um - o cap1 a a 

g . ~ nc·,a reflex.iv a - marcou e acentuou uma crescen-consc1e · d te separa<;ao entre cada sujeito e os seus obJetos ~ :xa-
·t ra-0 e entre os indivfduos e suas colet1v1dame e cog1 a"S 

d Na verdade, os saberes da tradi<;ao e os modos cole~ - 'd . do tivistas e hierarquicos de vida social, o que e es1gna. 
pelo antrop6logo Louis Dumont como "sociedade hoh~
ta", nao apenas haviam restringido o leque das pers_pe~t~
vas individualizantes, soldando estreitamente os md1vt
duos a seus grupos, coma haviam enraizado profunda
mente dos homens a seus mundos, limitando o uso de pro
cedimentos distanciadores e objetivantes, isto e, de proce
dimentos que separam nitidamente os sujeitos de seus 
objetos para que estes possam ser contemplados a uma 
certa distancia e com o maximo de objetividade. Em 
contraposic:;ao, a dominancia, tipicamente moderna, das 
tradi<;6es te6ricas e epistemol6gicas, em que emergem e 
avultam as questoes da fundamentac;ao e do metodo, re
flete uma nova posic;ao do homem diante das coisas e no 
seio das coletividades: agora, cada vez mais entregue a 
si, cada individuo defronta-se com um mundo no qua! ja 
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nao se sente plenamente em casa e de onde lhe s 
fenomenos dotados de uma certa estranheza urgern 
gem o maxima empenho em procedimentos dee que e)(i. 

sera esta a func;ao das representa<;6es claras e ~~n~role: 
capazes de se integrar em sistemas coesos e 

1st
mtas 

, . d '/ I , . - aptos ao exerc1c10 o ca cu o e as preVJsoes exatas o 1·d I d · ea e I' 
guagem e, ao mesmo tempo, o pressuposto de tod in-

d. t . 1 o este 
empreen 1men o representac1ona esta contido no . 

d . - b I ·1 · pro1e-to e matemattzac;ao a so uta e 1 1mitada do un,·v erso2, 
trata-se de matematiza-lo no piano do conhecimento · 

I 
, . , . d por-

que e e e por pnnc1p10 e natureza matematica. 

Contudo, para converter o mundo num estoque de 
objetos representaveis, acumulaveis de forma sistemati- ' 

ca, previsfveis, manipulaveis e exploraveis enquanto "re
cursos naturais", o sujeito da modernidade devia come
~ar por impor a si mesmo a autodisciplina de um meto
do. De fato, e pr6prio da modernidade que o homem se ' 
descubra nao apenas senhor de direito de todas as coi

sas, mas que tambem se reconhec;a como fonte primor- , 
dial de seus pr6prios erros e desatinos. Oaf a necessida
de de uma autodisciplina. Dessa discip!ina esperava-se . 
uma especie de ascese: ao metodo caberia a tarefa de ' 
expurgar de cada sujeito tudo aquilo que o tornasse sus- · 
peito, nao confiavel, irregular e idiossincratico de forma a · 
constituir a partir desta exclusao uma subjetividade puri- 1 

ficada e elevada (ou reduzida) ao exercicio da razao e da : 
experiencia na sua · • - . . I'd d 1 

, mvananc,a e na sua urnversa , a e. 1 
Do metodo em t ' ou ras palavras, esperava-se a constru- ! 

2. Um aprofundamento d 
sos trabalhos de M, H .d essas quostoes pode ser enconlrado em diver· 
mon~e:·, ~hemins qui~~ ;:2:r tais como "L'epoque des conceplions du 1 

et med1tat1on", Essais t ~nr nu/le par/ (Gallimard 1990) e ''Science . 
e conferenc (G . • 1 

es alhmard, 1986), entre outros. , 
l 

P~~el 
' -

· ito epistemico pleno, sede, fundamento e 
ao de um suJe . . 1· 

<; d t das as certezas. Ora, esta plenitude imp 1ca 
fiador e o A • 

• - ia radical de autonomia, autotransparenc1a, 
uma ex1genc . . A • 

n . d flexividade. O suje1to ep1stem1co plenamente 
unida e e re . d 

. 'd deveria ser o sujeito plenamente consc1ente e 
constItU1 o 
. • ·d nt·e consigo mesmo e senhor absoluto de sua 

51 coIncI e 
' ,A ·a e de sua vontade um sujeito qualificado para 

consc1enc1 ' . 
a func;ao de fundamento autofundante dos s1stemas re-

presentacionais e de assento seguro para ~ mund~ das re
presenta~6es. Tratava-se, enfim, de prodUZir met~d1camen~ 
te um sujeito capaz de trazer o mundo para dta~te de SL 

(de represenla-lo), de forma a poder_ co~t~mpla-lo co".1 
toda a isen<;ao e sem qualquer medra<;ao mterposta, h

vre, portanto, de qualquer risco de ilusao. 

O metodo deveria, portanto, operar uma cisao: de 
um lado, uma subjetividade ascetica e expurgada - a do 
conhecedor ideal -, de outro, tudo aquilo que compro
metesse a confiabilidade do sujeito epistemico, tudo que 
o tornasse variavel, singular, desejante, padecente, afeta
vel, em outras palavras, tudo que o encarnasse e o mun
danizasse trazendo para ele as marcas da finitude; en
fim, era preciso neutralizar tudo que o pudesse colocar 
na condi<;ao de fonte de suas pr6prias ilus6es e encegue
cimentos. Nao e dificil perceber que es ta mos fa Ian do da 
separac;ao, a ser idealmente institufda pelo metodo, en
tre a menle, na sua suposta liberdade, e o corpo, na pri
sao dos seus determinismos naturais e condicionamen
tos sociais. Boa parte da hist6ria do projeto epistemol6-
gico moderno em suas sucessivas versoes atesta o reite
rado fracasso dessa cisao. Nao obstante, esses fracassos 
nao impediram que o projeto tivesse uma certa eficacia e 
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que um dos resultados desta eficada viesse a ser 
d . ·t . - d ' algu~ tempo epo1s, a consti u1~ao o espa~o psicofo i 

3 
• '1 

. - . d" g co No , entanto, ,sto nao ocorreu 1me 1atamente e e prec· · · 
. ISO que prossigamos ma1s um pouco nesse breve historic 

. rt t ~ . o. No momento 1mpo a, ao con rano, compreender por 
, ub. · t d t d · que O ' carater s yetcs a e o o o pro3eto epistemol6gi· 

coda 
modernidade - que pretendia fazer assentar no SUjeito e 
nos seus poderes tudo que poderia haver de certo e , 

se
guro - nao era capaz de gerar uma psicologia cientffi 

h ca. 
De fato, embora tenha avido uma especie de flerte do ' 
pensamento empirista desde o final do seculo xvm e ao 
longo do seculo XIX com as quest6es da psicologia tal 
como hoje a entendemos4, e embora tenha havido tam
bem um tJerte ainda mais comprometedor do pensamen- ' 
to romantico com diversos temas privilegiados pelas psi- , 
cologias do seculo XX5

, nada de semelhante as psicolo-

3. Colocando-se em um nivel um pouco diferente, vale a pena ver, por 
exemplo, a interessante leitura comparativa que Frangoise Carasso faz 
da medicina experimental de Cl. Bernard e Charcot e da terapeutica psi
canalitica. Atraves dessa leitura a autora chega a hip6tese de que os 
avan9os de uma medicina cienlifica sobre o corpo ajudaram a conslituir e 
a delimitar o terril6rio pr6prio em que se inslala uma investiga9ao do sujei- , 
to do/ao sofrimento (Carasso, F. Freud medecin. lnserma/Actes Sud, 
1992). Esta analise hist6rica pode ser reteita por qualquer um que se de· 
dique a ana.lise das relai;oes entre a ordem medica e a escuta psicanalfli-
ca no contexlo de um hospital geral. Da mes ma form a, um psicol6gico se 
revela como o que e constituido pelo projeto epistemol6gico moderno e 
coma o que o ultrapassa e oferece resistencia a e/e. 

4. Ver a pr~p6sito o excelente capftulo Ill de La filosolia de la ilustraci6n, 
de E. Cassirer (Fonda de Cultura Econ6mica, 1984; ha tradu9ao brasilei
r~ pela Unesp). Ver tambem de P. Gay The en/inhtenment (The Norton Library, 1977). • ::s 

5. Para o aprofundament d 
obra enciclopecf d G O esse ponto dispomos dos diversos tomos ?a 
sance de la con;~~ e eorge~ Gusdort dedicados ao Romantismo: NaIs
romantique, Fond:;:;;:anllqu~ au siec/~ des lumieres (1976), L 'h~mme 
nature dans le savoirrom r, savo,r romant,que (1982), L 'homme, 01eu, la 
voir romantique (1986) a~ique (1985), Les sciences humaines dans le sa-

, pu icados Pela Editions Payot. 
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raneas poderia se constituir enquanto a 
• 5 contempo . . • d · -

gia . d suieito epistemico e a V1ab1hdade a c1sao 
Premac1a o ~ . 'd d -

su . t efetuada na esfera da subjet1v1 a e nao metod1camen e - . . . 
d. almente postas em questao: o su3e1to ep1s-

fossem ra ic . I , . 6 t 
. , . eralmente avesso ao olhar ps1co ogtco ; es e, temrco e vise . 

como veremos adiante, vai-se caracterrzar 
Por sua vez, d · · 

. t de desvendar exatamente o avesso o suJec-pelo proJe O d 
l mentepleno. 0 que se pode afirmar, contu o, tosupos a - · I 

, t ha ocorrido como que uma gesta~ao margma e que en . _ . 
1 
, • D 

do espac;o psi na esteira da trad1c;ao_ ep1stemo ?g1c~. e 
I do a psicologia nao teria surg1do como area mde

~:d:nt~ de saberes e cuidados se nao se tivesse instituf-

d uma radical cisao corpo-mente em que esta se con-o -
vertia numa realidade sui generis a atrair atenc;oes es~e-
ciais1. De outro, e facil perceber que o lugar do exclucdo 
ou do expurga.uel pelo metodo, que se constitufa como o 
negativo do sujeito pleno e que retornava na for~a, ~e 
sintomas e mal-estar, veio a ser precisamente o temtorro 
de eleic;ao de todas as psicologias. Em outras palavras, a 
psicologia nascera de um processo hist6rico-social que, 
simultaneamente, institufa cis6es na experiencia subjeti
va e fracassava na manuten~ao destas mesmas cis6es. 

6. Em outro trabalho, "A militancia como modo de vida. Um capilulo dos 
(maus) costumes contemporaneos" ( Cadernos de Subjetividade, 2: 295-
216 ( 1993), desenvolvi este argumento enfocando um_~ das encarnagoes 
mais encarnit;adas do ideal de sujeilo soberano, o de mi/Jtante, e sua espes
sa resistencia ao olhar e a escuta psicol6gica. 

7. Em outro trabalho "O silencio e as falas do corpo", mostro coma esta 
cisao e tipicamente ,;,oderna e nao se confu~de com _algumas_~osi96es 
antigas e medievais em que se opunham razao e dese;o ou espmto e c~r
ne. A esta palestra proferida no simp6s_io _''Corpo ~ me~t~: uma f~onte1ra 
m6vel" promovido pela Sociedade Bras1le1ra de Ps1canahst::, de S~o Pau
lo, o leitor interessado podera recorrer para uma elaboragao maIs deta
lhada deste tema. 
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As vicissitudes do projeto epistemotog· 
. , tco ea 

inven~ao do ps1cologo 

o que assistimos a partir da segunda rn t 

b •, . e ade d 
culo XIX, em ora Ja se anuncIassem fenorne o se. 

d . , nos co 
neres des e mu1to antes, e a perda da Vigen,..· d nge. 

-...1a o su· 
como fundamento autofundante das represent _ ~eita 

. . d ac;oesv 
dadeiras; ou seJa, torna-se ca a vez mais difkiJ er. 

nas virtudes asceticas de qualquer metodo 
9
conservar 

como missao constituir um sujeito plenarnent~e tenha 

de sua pr6pria consciencia e vontade, capaz de u~en~or 

· d b. t· ·ct d a dis. 
ciplina_ estnta e _ e u_m~ ~ ~e JVI a e sem macuta. Ha 

uma serie de razoes h1storicas (fatores econ6micos 
1
, 

. . ) . d d t . , Po i-
ticos e soc1a1s assoc1a as ou e ermmantes dessa Cr' 

no processo de subjetivac;ao, crise que p6e em questa~se 

que durante alguns seculos foi o ideal dominante do vi; 
a-ser-sujeito: o ideal de um sujeito autonomo e unifica. 

do. lnevitavelmente, uma perturbac;ao de tal monta nas 

condi<;6es e vias da subjetivac;ao moderna irnplica, rnais 

cedo ou mais tarde, na f alencia do projeto epistemol6gi

co e na abertura de um espac;o sui generis para as psico

logias8, Estee o contexto psicossocial ern que emergem 

pensadores como Nietzsche, Bergson e os pragmatistas 

americanos. 0 impacto dos pensamentos desses fil6so

fos, alguns mais contundentes que outros, somou-se as 

incidencias dissolventes das psicologias ditas cientfficas 

e das c:iencias sociais no campo epistemol6gico gerando 

! Is\~ de 
101

ma alguma significa o desaparecimento destes valores, o 

n~e;u~:i\ado pela P:rmane~cia de fortes vestfgios da ideologia liberal 

ideal de ait~~::~~ra~~o, e e esta ideologia a verdadeira guardia deste 

l1ente. e o,ue es\e ,
nd

,v_,d_ual.? que se passa contudo, como veremos a 
espui\as com ele:_ve

sti
g,os nao sobrevivem sem o amparo de aliarn,:as 

me t , .. entos contract·1 · · Q 
n e, nas alian1,as e I r . 1 onos. ue se pense, muito simples-

recen\e do neo\\bera\i~~e ibera,s ~ "linha dura" que marcaram a hist6ria 

o no Brasil e no mundo. 
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- naturalismos e historicismos. Os re-

riadas versoe~ d: s a esses ataques, que gross~ mAod~ 

v~d s epistemolog1co d utonomia do sujeito epLStemz
v, e perda e a d · arao 
. licavam na - natural e na sua mun arnz '3: . 

tJTlP na sua encarna<;~O conhecimento da sua ftnz-
co, . l enftm no re . 

hist6rico-socLa , m es , erar: o positivismo I6gico, e, maIs 

tude, nao se fizera l ia husserliana nasceram com a fi-

·nda a fenomeno og . to epistemol6gico da moder-
at , gatar o proJe d 

nalidade de res o conhecimento a sua for<;a e 

nidade e recuperar par~ da sorte de ceticismo naturalis

convicc;ao abalada por o desde entao, um radical mal-
. - ·sta Gera-se, . d 

ta e h1stonc1 . . t mologias e psicolog1as. Tu o se 

d·do entre ep1s e . d o 

enten ' ·stemologias estivessem am a n 
omo se as ep1 . d. 

passa c , . de suas velhas func;oes legislativas e JU I-

pleno exerc1c10 d ma posic;ao altiva e sobranceira para 

ciarias, ocupan o u por que meios o conhecimento 

1 , 5 dizerem como e 
de a no stituir como conhecimento valido; no entan

pode se con d f · a· nem 
d f t elas estao historicamente na e ensIv . 

:~• ci:n~i~~ mais consolidadas precisam delas para ~~a 
I ·t· arao que se da cada vez mais no piano da eficac1a 

egi tm -s ' • · - sustenta 
tecnol6gica, nem o modo de subJet1va<;ao que . A . -

va os projetos epistemol6gicos conserva s~a ;•~encIa e 

credibilidade diante dos saberes psico e soc1olog1cos. No 

entanto, continua-se frequentemente a~~istind_o a um pa

tetico pedido de reconhecimento e leg~t~~a<;ao por pa~

te das chamadas ciencias humanas, dmg1do, ne~ ma,_s 

nem menos, a quern ve seu espa<;o e seu tempo mvadt

dos por novos modos de pensar o sujeito, oriund?s pre

cisamente das mesmas humanidades. Quando nao pro

curam se sujeitar aos veredictos da epistemolo~ia e~ Aal

guma das suas vers6es contemporaneas, as d1tas cIen

cias humanas vao frequentemente se empenhar em pa

teticas tentativas de elaborar uma "epistemologia pr6-

pria". O que parece realmente estar faltando e uma com-
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preensao do radical desencontro hist6rico entr 

to epistemo/6gico moderno e os novos sabere: 0 ~roje. 

socio/6gicos: os segundos entram em cena no e Psico e 

. . " . )(ato mo 
mento em que o pnme1ro ,raque1a e esta entrada · 

- do livro Matrizes do pensa

Quando da elabor~Ja~rcebia as dificuldades de lidar 

nto psicol6gico e~ J~ ~s disponfveis na nossa area a 

me s corpos doutnnan oes fiortes da epistemolo-

cena nao s6 testemunha, mas apressa 
O 

dec/f . el'I'} 

modo de subjetiva~ao que poderia sustentar urna 0 '0

1 
do 

regulada pe o I ea ep1s emo og1co. I "d I . t I , . cu tura 

com 
O uma das vers 

r+ir de qualquer rsa-o que conservasse as pre-

pa, u d alquer ve 
d. 

ia, vale dizer, ~ qu e ·udicativas sobre nossos proce _1-

g o-es legislativas J J , entao percebia que havia 

No miolo deste mal-entendido, o que se Passa 

torno da psicanalise e paradigmatico. Provavelrnente en, 

, ne. 

nhum dos outros saberes contemporaneos expresso 

melhor e mais profundamente a falencia do sujeito d tJ 

- d a 

modernidade com suas pretensoes e autonornia, refle. 

xividade e autocentramento. Nenhum sistema te6rico foi 

mais /onge que a psicanalise no descredito do autodomf. 

nio, no descentramento e na disso/u~ao da unidade do 

sujeito, na impugna~ao da suposta transparencia de sua 

consciencia, na contesta~ao da forc;a de sua vontade, 

etc. Nao obstante, desde Freud ate os dias de hoje, urna 

preocupa~ao da psicanalise tern sido a de ser reconheci- i 

da como ciencia diante de a/gum tribunal epistemo/6gi

co. Submete-se de born grado e sponte sua as mais irn

p/acaveis condena,oes - venham e/as dos positivistas 16-
1 

gicos, venham dos popperianos, venham, enfim, de qua/

quer das inumeras vers6es remanescentes da ve/ha epis

temologia - sem se dar conta de que o que /he cabe nao 

e particular desse martirizante lava-pes, mas contrapor a 

sua compreensao da subjetividade as visoes ingenuas e 

idealizadas de subjetividade que impregnam em maior 
1 

ou menor medida os pensamentos epistemo/6gicos. 0 

que se discute em torno do estatuto do conhecimento 

psicanalftico deveria nos servir de lic;ao, de forma a aban

donarmos definitivamente esta posic;ao deferente e de

fensiva que, historicamente, nao e a nossa. 

tens ren~as. a, • 

mentos e nossas _c 16 icas suficientes cliferen~as quanto 

ntre as teorias ps1co I~ . os e quanta aos pressupostos 

e t s onto ogIc 
- , 

aos pressupos o . quanta as compreensoes pre-

I , · os - ou seJa, 
du 

epistemo o~1c fdade a ser estudada e de coma pro -

vias do que e a rea I hecimento - para que se tomasse 

zir sobre ela algum ~don tarefa de submeter o conjunto 

, m sent1 o a . 'fi . 

inviavel e se ·t , ·os e normas que se 1ust1 canam 

. as a en en 
N 

dessas doutrrn as para algumas delas. essa 

"ti amente apen 
- d 

cabal e leg1 m . t'·d querer decidir uma questao o 

'd -0 faz1a sen I o 

med, a, na . 'ft Rogers ou Jung? Ou uma ou-

, mais c,enti ,co, 
. 

1 

tipo: que~ e . uem f az verdadeiramente psIco o

tra questao tal c~mo. ~ E outras palavras, e preciso re-

p. et ou Skinner· m 
, do 

gia, 1ag 
a delimitarao urnvoca 

nem temos um ~ , 

conhecer que - rt1"/hada do que e funda-

compreensao pa 
, 

campo, uma . to nem, muito menos, ha entre 

mentalmente nosso obJe ' al,.dar conhecimentos. 

b como gerar e v 
, 

n6s consenso so re senso quanta ao que e 

- ha nem mesmo con 

De fato, nao . . b·I,·zava definitivamente o 

C t do O que Invia 1 
, 

conhecer. on u , I . i rte tinha a ver com a pro-

recurso a uma epistemo og1,a bo ra-o dos saberes psico-

d mpo· a ea ora~ 

pria natureza o ca : d' . a uma epistemolo-

- d fios ,rrespon we,s 

16gicos impoe esa ' ompleta separa~ao en-

d fundar numa c 

gia que preten a se . "to (pura atividade) e um 

. ·t plenamente su1e1 
. 

tre um su1e1 o . . ura passividade); ou seJa, o 

objeto puramente obJetivo ~p , e do ponto de vista 

· olog1as e o qu , 

campo pr6prio das_ ps,c t to de dfjeto do expurgo ope-

epistemol6gico, tena o esta u . , . 

Da epistem4Jogia a et1ca 



' 
rado pe/o metodo no processo de constitu· _ 

jeito purificado9• A considera<;ao dessa di~ao de urn s _ 

d 
, . s irnen - lJ 

postamente escartave1s e exclufdas da sub. soes sw 

· d d · ~etividad -
~1g~as e est~ ~• o _reconhec1mento de sua for e C:orn0 

c1a mcontornave1s e mcontrolaveis sao in ~a e efic:a 
cornpatfv . -

a manutenc;ao da cren<;a numa subjetividade su eis c:on, 

dana, desencarnada e infinita, capaz de contern Prarnun. 

teressadamente seus objetos. plar desin. 

Foi preciso, entao, recolher-me a trinch . 
. I . r, e1ra de u 

ep1stemo og1a 1raca, ou seja, de uma episte 1 . rna 
t ' . 1· . d , mo og1a c:u· 
are,a estaria 1m1ta a a elucida<;ao das condi - Ja 

sibilidade das diferentes teorias, procurand <;oes de P0 s-

d
. - o essas c:on 
1<;oes nos seus pressupostos implicitos M d ' · 

- h ~ . . . e iante ess 
opera<;ao ermeneut1ca fo, possivel descob · . a 
d . nr, ou intro 

uzir, udma certa ~rdem submersa ao caos aparente ~ 

esta or em aparec,a no desenho formado pela . 
d . , . s matnzes 

o pensamento ps1colog1co a partir das quais sao en-

gendradas as teorias e sistemas hoje disponiveis· a . 
de d , ' partJT 

ssa or em era poss,vel reagrupar e confrontar teo . 
d b. d nas, 

_es~o rm o,_ P?r e~emplo, entre elas afinidades insuspei-

taveis e opos1<;oes 1mprevisiveis. 

Embora este trabalho me tenha trazido um razoiivel 

ganho em termos da compreensao da area, ele ainda me 

parece bastante ins fl · A 
d u ciente. compreensao conquista-

t al era, sem ~uvida, util tanto para justificar uma atitude 
o erante e nao do , . . 

gmat,ca d1ante das teorias como para 

9. Sou tambem levado 
quando reflito nao mais a pen~ar que aos psic61ogos cabem os deietos 
mas a part· d a part1r de con 'd - ' 

. ir as lugares q _ s, erac;oes culturais mais amplas 
amb1entes r · ue sao ass· d ' 

Po 1s1cos e em muito igna os aos psic61ogos em muitos 
r exemplo com s espac;os im . , . , 

/ho geram el~s O a ordem medica, a aginanos. E interessante ver, 

uma eventual .. m~smas um "lixo" qu ~rdem escolare a ordem do traba-
reciclagem". e e encaminhado ao psic6logo para 
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I ti. smo facil e irresponsaveL Em outras pala-
·tar urn ece 

eVJ vedava a pretensao de alguem se arvorar em 
vras tanto se . . . 'fi 
, . ' 1 ftimo representante da ps1colog1a c1ent1 1ca -
unico e eg - . 'fi -

do tudo o mais como ou nao c1ent1 1co ou nao 
descartan b' - . d. 

• 
1 
, • 

0 
_ como se vedavam com ma<;oes m 1ges-

psico og1c , . . 

t e Corpos doutrinanos CUJOS pressupostos esta
tas en r 

em franca oposi<;ao uns aos outros. 0 que ficava em 

:~:rto, porem, era a questao da escolha e da avalia<;ao. 

E bem verdade que a questao da escolha e, em parte, 

uma falsa questao. Os movimentos de aproxima<;ao e 

afastamento que os psic61ogos e estudantes de psicolo

gia realizam diante das teorias e sistemas psicol6gicos 

estao muito distantes do que poderia ser chamado de 

"escolha". Na verdade, o que parecia estar ocorrendo 

nestes casos e atra<;ao e repulsao acionadas por afinida

des e simpatias que dizem mais de ressonancias afetivas 

do que de exercfcio racional. E como se, muito antes de 

estarmos em condi<;6es de escolher, ja tivessemos sido 

escolhidos, como que fisgados por dimens6es muito 

pouco visfveis e objetiviiveis das teorias nas suas relac;oes 

subterraneas com aspectos tambem obscuros de n6s 

mesmos. No entanto, mesmo que a escolha seja sem

pre, em primeira instancia, algo ilus6rio nao estamos dis

pensados de refletir sobre ela, de entende-la, na medida 

do possfvel; nao estamos dispensados, enfim, de nos po

sicionar e nos justificar. Ora, se as epistemologias fortes 

nao se sustentam, e apenas delas poderfamos esperar al

gum criterio de decisao, a epistemologia fraca exercida, 

par exemplo, nos estudos das matrizes, nao e, por defini

<;ao, capaz de nos conduzir a escolhas nem a justificati

vas racionais a posteriori. Sera, entao, que o abandono 

do projeto epistemol6gico moderno e das vers6es nor-
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mativas da epistemologia nos deixaria imersos . 
· ·b·1·d d I na tnd · 

sao e na 1mposs1 1 1 a e comp eta de justific ec,, 
- , . ar racio 

mente nossas op<;oes teoncas e praticas? E na1, 

d
. - , . d . nesta co 

juntura que a 1mensao et1ca os discursos e r, . n, 

das psicologias emerge coma o piano no qual u p aticas 

racionalidade podera ser exercida. rna nova 

Uma cultura p6s-epistemol6gica e os lugare d 
. . s a 

ps1colog1a 

A transi<;ao de uma cultura regida pelo tribun I . 

t I
, . a ep1s-

emo og1co para uma cultura em que a etica 
. - a~ume 

uma pos1c;ao central vem sendo marcada par em 

d. fil , fi preen-
1mentos I oso 1cos de variadas procedencias· te , , mos a, 

desde os trabalhos de Wittgenstein, das decadas de 1930 

e 1940, aos de Heidegger, para tomar apenas alguns ex

tremos (que e~ varios aspectos se tocam ... ). Um pensa

dor contemporaneo e em plena atividade como Richard 

Ro~ vem s~ notabilizando seja pela crftica explfcita ao 

ep1stemo\og~s~~ da modernidade, seja pela procura de 

um refer~nc1al etico inspirado tanto nas obras dos velhos 

pragmat,stas, em especial John D d 
tores como Heide . ewey, como na e au-

p
\o N \ G gger, Wittgenstein, e outros (por exem

, e son oodema ) 10 E 
Foucault Deleuz Dn . · ntre os autores franceses, 

' e e ernda p rt· · 
dos desse mesmo a 1c1pam de variados mo-

processo N Al · a emanha, a Escola de 

10. Rorty, independentem 
interpreta"oes · ente de conco d ' 

• ¥ • e, atualmente u r armos com suas teses e suas 
sa virada cultural inc\ . • ma referenc· b • , 
portando a todos ~s ~si~e Porque ele e ti_a O rigatoria no estudo des· 

Pnnc1pais s a perman t t 
comenda-se a leitura d . autores qu t • en emen e, se re-

University Press, 1979)~ ;h,tosophy and ~hrata~ dessas quest6es. Re• 

versity Press, 1982); Obje o~sequences of e mtrror of nature (Princeton 

ger and other (ambos pe\ c~,ty, relativism Pragmatism (Minnesotta Uni-

a arnbridge Univ:~~t~u~ e Essays on Heideg· 

p ' ress, 1991 e 1991a). 
arte I 
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kf rte em particular, as obras mais recentes de Ha-
Fran u ' . . 

S e K -0 Appel tomam, em lmhas gera1s, uma 
berrna · · 

d
. a-

0 
semelhante, embora ainda mais comprometi-

ire~ . 
da corn alguns ideais da moderrndade. 

o que, no conjunto, caracteriza este multifacetado 

movimento - que nao comporta nenhuma sfntese facil e 

ao mesmo tempo fie! - e, fundamentalmente, a supera

~ao da hegemonia do pensamento representacional e 

da no~ao de verdade par adequa<;ao ou corresponden

cia. As Iinguagens - tanto as te6ricas e especializadas 

como as cotidianas - deixam de ser concebidas coma 

meros instrumentos para a representa<;ao, mais ou me

nos fiel, de uma realidade para se converterem em dispo

sitiuos constitutivos da experiencia. Ha, entre os auto

res mencionados, posi<;6es mais nitidamente construti

uistas do que outras; ha diferen<;as significativas tambem 

quanto ao estudo da linguagem e - mais ainda - quanta 

ao estatuto da f ala e de suas implica<;6es ontol6gicas; 

contudo, que as linguagens, e principalmente as Ifnguas 

no seu uso, enquanto falas, sejam o meio universal da 

experiencia 11 na qua I objetos e sujeitos se constituem -

vindo a ser - e se encontram uns com os outros, nao 

achando estes autores nenhuma oposi~ao. 

Ora, e a eficacia constitutiva da f ala que da a todas 

as lfnguas - a todos os jogos de linguagem - uma di

mensao etica: por exemplo, cada uma das diferentes dou

trinas psicol6gicas - independentemente do que delas 

11. Acerca dessa no9ao e de suas amplas repercuss6es em diversos 

problemas classicos da filosofia e da cultura, recomenda-se a leitura 

de M. Kush, Language as calculus vs. language as universal medium. A 

study on Husserl, Heidegger and Gadamer (Kluwer Academic, Publi

shers, 1989). 
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pode derivar em termos tecnol6gicos, ernbora este as 
I. . , I - , b . Pee:. 

to nao seja neg 1gen_c1av: .- nao e asIca~ente urn rnodo 

de representar o ps1colog1co, mas um d1spositivo apto 

propiciar, configurar, formar e constituir tanto os ho~ 

mens como seus mundos - suas moradas, tanto os SUjei

tos coma seus objetos, tanto as experiencias sociais corno , 

as experiencias privadas e "subjetivas" de cada individuo• 

' sao, em outras palavras, instala<;6es do humano. 

Contudo, o reconhecimento de que a cada doutrina 

corresponde um ethos - uma morada e um destino para 

o homem - nao e suficiente para uma avaliac;ao etica das 

psicologias. E necessario para tal que as teorias e siste

mas sejam compreendidos no e pelo lugar que ocuparn 

no espac;o sociocultural contemporaneo. 

0 espa~o psicol6gico e os lugares das psicologias 

Na reconstituic;ao que empreendi dos modos de sub- , 

jetivac;ao modernos desde o final do seculo XV ate o final 

do seculo XIX fui acompanhando e procurando descre

ver alguns dos momentos da gesta<_;ao do espa<_;o psico

l6gico tal como hoje ele se mostra a n6s: ele se mostra 

como o coryunto daqueles aspectos da "experiencia " 

que de uma forma ou outra sendo, ao Longo da hist6ria, 

exclu{dos do campo das representac;oes idenlitarias que 

elaboramos sabre n6s mesmos tanto para nos apresen

tannos aos outros coma para nosso pr6prio uso. Trata

va-se, assim, de realizar uma especie de genealogia do 

psicol6gico; para tal foi precise partir do seculo XVI e das 

suas ricas experiencias de abertura do campo existe · I 
b _ d , 1 . ncIa , 

mas, tam em, os mu tIplos ensaios de reform d _ 
d . .d. d as or e 

na oras mc1 m o nas esferas polftica teolo' · - • 
, g1ca, art,sti-
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. os lanos dos costumes e mo~os 
cientffica, e amda ~os·ppassar, em seguida, pelas VJas 

ca, civilidade, entre ou io de identidades e representa-

~:rninantes d:. con~tr~~letivas e nacionais) e pela cres-

-o de si (ind1v1dua1s, esferas publica e privada da 
~a - entre as 

nte separac;ao XVII e XVIII· acompanhar o pro-
ce eculos ' 
existencia, nos s . to da esfera privada, mas tam-

durec1men I u 
gressivo ama - e o a rofundamento dos contra es p -

bern a penetrac;ao ~ I XIX a forma<_;ao do que de-
. ate chegar no secu o A • " 

bhcos, ·t , ri·o da 1·gnoranc1a . • · "o tern o 
nornmei . , · qual ainda 

. racterizar este terntono, no A 

0 que va1 ca d e' a presenc;a conjunta de tres 
. t 05 planta os, d 

hoJe es am . l - . os balizando e modelan o os 
. os axw ogle , I 

polos ou etx n . ao das subjetividades: ha um po o 

processos de con: l l~~~forma Liberal, em que dominam 

representado pel p I d ma identidade claramente 
• A • 5 e os va ores e u 

as extgen~1a t6noma autocontida e autotransparen-

~~bhe~e~~~u~~o polo r~presentado pela plataform: Ro

;ii~tica, em que dominam as exi~encias ~ valorei~a~=s~ 
taneidade impulsiva, autent1c1dade, singular . 

~~:r ao oraanica nos movimentos das forc;as natura1s 

~n his~6ricas~3; e, ainda, um terceiro polo representado 

12. Trata-se aqui dos vestigios da modern, a e na s "d d ua forma dominante, 

a do individualismo ilustrado. "d d 

t sao da moderrn a e, que 
13. Temos aqui a presenc:;:a de uma ou_ ra v~r n cum rimento de al· 

floresce em resposla aos fra~~ss~s do llb~rahsmo o_eto fultural do Oci
gumas das promessas e excgenc,~s. con!idas n~ p~oJ retoma ela raiz o 

dente moderno. 0 modelo de s_ubJetcv~c:;:~o rom~~~~fando-a :Orem, dos 
impulso na dire9ao da autonom~a do ~uJeito des - de enio do roman

limites impastos pelo individual~smo hbe~al. ~/~9~~ gen!f o e singularida• 
tismo condensa esta nova versao da mo em~ a i;

0 
postas a disposic;ao 

de, espontaneidade e imp~l~ivid~de em e~~\~! pr6prias leis); contudo, 

da cria9ao autonoma (o gerno cna ~eg~n de marcar uma separa9ao, tes
esta singulariza9ao extrem~da, ao Ain~es 

O 
fluxo das for<;as naturais e his

temunha e propicia a imersao do ~erno n ecie e do seu tempo. 
t6ricas, tornando-o um porta-voz a esp 
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pelas novas tecnicas de poder, sejarn as q 
I I d ue sea 1. molecular e ca cu a amente sob re cad a indi -d P •tarr, 

pretensa independencia (trata-se do Poder ; ~o na S1.Jc1 

te, administrativo e burocratico), sejarn as ac:ionaliza
11
_ 

' d ·1· - d ( que se ap1· 
cam a oc1 1za<;;ao as massas trata-se aqui do 1-

. , . ) t . d POder c: 
nsmat1co ; para es e conJunto e procedirnent a-

o nome de Disciplinas14
• 0 que ha de tipicarn:stadotei 

~ , n econ 
temporaneo neste espac;:o e a dominancia disfar · 

mas progressiva do eixo disciplinar sabre os dois ~ada 

. , outros 
que ora se aham para dar combate as disciplinas r 

d I . ••O~ 
man o, por exemp o, os moVImentos de contracultur 

ora se aliam a elas de forma quase sempre carnuflada 1~' 

Ora, o que importa e ver que entre estes polos formam-s~ 

relac;:6es ambf guas marcadas por alianc;:as e confiitos. 

Em uma analise mais detalhada seria possfvel mostrar 

como cada um desses eixos subsiste apenas nas suas re

lac;oes ambivalentes com os dais outros. Ocorre que este 

padrao autocontradit6rio estabelece como que um inter

dito cognitivo: desde qualquer um dos lugares possfveis 

desse espac:;;o havera sempre partes do territ6rio que se 
conservarao na sombra. 

E neste contexto que o psic6logo se mostrara como 

o impensa.vel, como o que opera no registro subterra

neo da exclusao, tanto como o excluido quanto como o 

excludente, vale dizer, como o que resiste ativamente a 

uma incorporac:;;ao ao universe das identidades e repre-

14. Termo que me veio_ da leitura de Foucault (Vigiar e punir. Vozes, 

1977), embora seja aqu, adotado com um escopo um tanto diferente. 

15. ~m rela9ao '.3 _isto, conviria_ ap~ofundar a analise dos fenomenos da 

soc,edade admm,strada peculiar as democracias ocident · _ 
d. · 1· I·b 1· - • a,s em que 

1sc1p mas e , era 1smo estao art,culados - e dos fenom 
1 

... 

- em que se assiste a articula"a-0 das d' . 
1
. enos tota Itanos 

-r 1scIp inas com O 
· • . 

Para tal, porem, seria necessario ocupar um esp eIxo romantrco. 

uma nota de pe de pagina. a9o que extrapola o de 
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---- ue comp6em este espac:;;o e ?e 

- Os lugares q temporaneos de subJe-
<;oes. essos con 

senta ergem os proc . coma solu<;;6es de com-
de ern - tos ass1m, 

1 on - devem ser VIS,. ' . desde cada um destes u-
-va<;ao tres polos, . 

tt rnisso entre os a identidade coma um mcons

pro era-se tanto um_ . m campo de representa-
gares g . onst1tu1-se u 

. te· vale d1zer, c . to de aspectos que se man-
c1en , . m conJun . t' 

- possfve1s e u entarao e do expenmen a-
c;oes O da repres '5 b 

"rn fora do camp . dos (mas cujas vozes aca am 
te t 5 silenc1a 
vel - sao aspec _o -o interpretadas, por exemplo, no 

Se fazendo ouVIr e s~. , ·o" e no discurso medico como 
1 coma v1c1 

discurso mora . l ' ·co" constitui-se, porta.nto, co-
")16 o "psLco ogL d" 

"sintoma . l e detem o segredo das con L-
renomena qu , r.-

mo um meta,, .d daquilo que se da e se con,1-
tros sent1 os . 

qoes e dos ou .... cia Por metafenomenal estou des1gnan-

gura na expenen . ct que embora constitutivos da 
- queles aspe os ' ... -

do, entao, a na pr6pria experienc1a e 
. ... . ao se mostram 

expenenc1a, n d partir da experiencia, mas 
d ser busca os a 

nem evem . , logos em primeiro lugar, 

para alem dela. Cabe aos ps1co da' clfnica, os ouvidos 
th s para ver e no caso , 

ter os o o t . terditado11_ Sera preciso, tambem, 
para escutar es e m 

. . {mico s6 se tornam possiveis 
16. Tanto o vicio como o si~t~ma ps,~o1 'das pelo quadro de alian9a~ 

coma positividades nas c~
nci11;o_es eSla e :n~\smo e disciplina; mais p~rt,

e conflitos que envolvem hberahsmo, r~m d m elemento romantico, ,m

cularmente, eles represent~m a irrupc;ao r e u as civilizadas com os polos 

pulsivo e compulsivo desart1c_u!ando as a_,an~ constitui9ao hist6rica da 

liberal e disciplinar. Uma anahse ~ug~st,v~ a r encontrada no livro As 

positividade do vici~ e_ d~ dependen~~~~n~ ~~nesp, 1993). 

transformar;oes da mt1m1dade, de A. . . 'da quando tal como 

. d · ·ncta ma,s exI9I ' • 
17. Esta escuta do interd1ta o e a, d' nto a uma popula9ao que 

· I no aten ,me · 
ocorre no Brasil e em part,cu ar . • da conserva-se enra,za-

derrndade e am 'd . 
esta apenas ingressando na mo _ 

1 
m voz audivel pelo ouv, o ,~s-

da numa cultura pre-moderna, o 9ue nao ~ cultura e que nao se encaIxa 

titucionalizado e tudo o que pro~em ~aiy~:dos pelas institui96es moder

no quadro de demandas e servi90s g 
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elaborar uma linguagem que nos remeta 
, a este 

nomenal: esta sera a tarefa das metapsicolo . rnetafe. 

d
. t ,, . . . , 9la.sia 
1scursos me a1oncos, mev1tavel e indis , CUjo8 

" h " , . A • ' pensavelrn 
estran os a expenenc1a, 1azem o exdufd . ente 

campo do experimental. 
0 

irrornper no 

Isto nos conduz, na analise das teorias e 5-

I 
, . d isternas P . 

co og1cos, a uma segun a solu<;ao de compro . s,. 
alem de ocupar um lugar precise no espar-o d . rnis~o: 
. . I , . I "3' a ignoran 

c1a, no espa<;o ps1co og1co, ta como qualque 'd . • 
, d r I ent1dad 

que a, se engen re, uma teoria psicol6gica d e eve ser c 
paz de estabelecer uma ponte entre O feno a
" " t i I . menal e o 

d
~eu me a e~omena '. ou seJa, ?artir da experiencia ime. 
tata, mas nao se det:~r f ascmar par ela, enveredand 

pela busca das condu;oes de possibilidade e dos ~ 
d It d 

•A • • • sent1-
os ocu os a expenencta tmedtata (Figueiredo) 19. Ern 

outras palavras, em cada teoria da psicologia deve . . mos, 
pnmeIr~men~e, procurar as alianc:;as e conflitos basic:os 
entre L1berahsmo, Romantismo e disciplinas; contudo 
devemos, alem disso, investigar coma ela vislumbra ' 

- A , e 
propoe o translto entre o campo das representa<;6es 
e das experiencias em que alguem pode se reconhecer e 
o campo do vedado, resistente e obscuro a esta mesma 
existencia. Sera a solu<;ao especffica que uma dada teo
ria p~icol6gica consegue articular neste contexto que ira 
defimr o seu ~thos, ou seja, a morada que oferece ao ho
mem neste final de seculo. 

nas. Nestes casos, porem h. . . . 
cluido; para evita-lo e r' ~ um rtsco de ps1colog1zar e patologizar o ex-
formada tambem nos P eciso que a escuta do psic6Iogo tenha sido 

18 
E t campos da antropologia e da sociologia 

. • s ou usando aqui O term ., . . · 
hse freudiana, para designar 

1
~ metaps!colog1a", proveniente da psicana-

tafenomenal, tais como d dos os discursos que nos remetem ao me
correntes da psicolog,·a po em ser encontrados em muitas outras das 

contempora 
19. Figueiredo LC p . . nea. 

• · • s1cofog,a _ u . 
ma mtrodu9ao (Educ, 1991). 
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duplicidade na questao etica: por 
, rtanto uma . t Ha, po ' 'derar no compromIsso en re os 

h , que se cons1 d 
urn Jado a . A tfcos e disciplinares consagra os 
vaJores Libera.LS, r~":anem exame a forma precisa das ali-

. psicologIca . 
pela teona 

1 
-

5 
e 05 pesos relativos de cada mgre-

das exc usoe , . 
an<;as e misso se refletira em anahse, na sua 

Este compro ' 
diente. _ b , . a do que seja O campo metafenome-

preensao as1c . , . d 
corn . do pensamento pslcologtco po em, 

a120, as matnzes "d - . , 
n ' nsadas a partir destas cons1 erac;oes, Ja 

rtanto, ser repe . d d 
po -

5 
fontes de onde provem e a partir e on e 

que elas sao a t ' 
fi m as teorias que enfocam o campo me a1e-

se con 1gura . A • 

I as suas relar6es com o campo da expenenc1a. 
nomena n -s 

Com isso, poderemos avanc;ar na identificac;ao do 

ethos da teoria, mas ainda nao est~remo: preparados 
ara urna avaliac;ao etica. Para tal, ha tambem que aten-

p h . 
tar para, de uma parte, como se efetua o recon ectmen-
to e O acolhimento da experiencia Lal coma se dii ao su-
jeito, e, de outra, como se cumpre a tarefa de descor:5-
trw;a.o do reino das identidades e das representa<;oes 
desde o angulo do metafenomenal tal como teorizado. 
Esta seria a ta ref a desilusionadora das psicologias. 

Podemos identificar facilmente duas formas contras
tantes de renunciar a esta tarefa. Porum lado, uma teoria 
psicoI6gica incapaz de estabelecer contato com o cam
po fenomenal contribui claramente para a desqualifica
<;ao das experiencias e, assim, para a desautorizac;a.o dos 
sujeitos; isto implica, portanto, uma certa legitima<;ao 

20. Por exemplo, o metafenomenal pode ser tornado coma condi9oes or
ganfsmicas (abrindo o campo das psicobiologias), coma condi96es ambi
entais, como significados /atentes, etc. e em cada caso os ingredientes 
excluidos do territ6rio da ignorancia poderao promover diferentes con
cepc;:oes do metafenomenal. 
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das formas de poder discipHnares que sob 
re eles . 

dem. Esta parece ser, por exempJo, a tenden . 1nc;. 

t b h . . . , c1a doh-,• 
nan e nos e avwnsmos, CUJa mdole disciplin d . .,1. 

a ora -
escapa a um observador atento. Em contraposi _ nao 

. d , . A • 
~ao, Ull) 

teona que conce a a expenenc,a um acoJhin, a 

tensamente integral, mas que seja incapaz de nento Pre. 

os Colo 
car em cantata com o que, do ponto de Vista dessa · 

• A • d J 
expe. 

nenc,a e esse ugar, permanece coma o seu irn.p _ 

l . . ensa. 
ve , claramente contnbu, para a conservac:;ao das iluso 

narcisicas, sejam as da autonomia liberal, sejam as ;s 
espontaneidade e da singularidade romanticas - esta rn: 

parece ser a tendencia dominante das psicologias auto. 

proclamadas humanistas e "fenomeno/6gicas"21_ 

Se os lugares das psicanalises22 me parecem para

digmaticos do que podem ser as novas moradas do ho

mem, e porque vejo em todas elas, para alem de suas di

ferenc:;as doutrinarias, um movimento permanente de tra.n

sito entre o fenomenal e o metafenomenal, entre o que 

se mostra e o que resiste, entre a representac:;ao e seus 

avessos (suas condic:;6es e seus outros sentidos), entre as 

identidades e seus subterraneos, entre o discurso elf nico 

21. Esta denomina9ao, diga-se de passagem, quase nunca corresponde 

a um uso preciso do termo e muito menos a ado9ao de uma perspectiva 

husserliana ou de algum dos seus derivados. De qualquer maneira, e dis

cutivel que uma psicologia estrita e exclusivamente fenomenol6gica, no 

sentido de Husserl, pudesse se encarregar das tarefas que a configura-

9ao cultural contemporanea assigna a psicologia. 

22. O espa90 n_ao permit~ ~ma exposi9ao cabal dessa ideia; que fique 

~elo m~nos reg1strada a hrpotese de que as diferentes esco/as psicanalf

t1cas d1ferE:n:i•. fund~ment~/°'.ente'.. pe/o fato de ocuparem /ugares distin

tos no terntono da 1gnoranc1a. Nao obstante, e/as ainda se distinguem , 

das outras corrent~s do pensamento psico/6gico pe/as razoes que serao 

dadas logo a segu1r. 
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. l , . o2J Nas psicanalises o psico-

t ps1co og1c . . . . b. 

d·scurso me a ·damente esta ftswnomLa L-

e o J , re e assum1 . . I A 

, . 0 tera semp h m os comprom1ssos s1mu ta-
fogLC econ ece d 

ronte em que se r da experiencia e com os pianos e 

fi os com o piano sentidos e, mais profundamen

nue as condic:;6es_ e ou~ros ltaneo com o "piano do signifi-

s m1sso simu ·b·1·d d 
0 compro .. ,, sem qualquer poss1 1 1 a e 

te, das forc:;as , 

cado" e com o . -es e heterogeneidades possam ser 
estas oposic:;o 24 

de que lvidas ou ignoradas • 
. amente reso 

magic 

. , . lftica como o Projeto de psi~ol?gia para 

23 Numa obra arn~? pre-_p~rcana ma compreensao das exigenc,as a que 

ne~r6logos, Fre~d Ja_ ~xpllcrt~va ~tisfazer: esta, "alem dos resultados que 

uma psicologia c1ent1f1ca d~~~aia ciencia natural, deve satisfaz~: um re

possa obter do ponto de v f ·1 tera de nos explicar tudo o qu~ Ja conhe

quisito fundamen!a'- C~m e_ ~, o, atraves de nossa 'conscienc,a'; e uma 

cemos, de maneira __ ern~ma ,ca, do ue ate agora estivemos pre~su-

vez que essa consc1enc1a nada sabe • . qs tambem tera de nos expllcar 

t'd des e neurorno - . b 

pondo - quanto a qu?n , a " ora Freud neste texto se refrra a~s-su -

essa falta de conhec,mento . Emb . encia se aplica a toda a espec,e de 

terraneos fisiol6gicos, a mesma e~,g nos ai·udar a entender tanto o al-

.• . a. eles prec1sam . . d m 

acessos da consc1enc1 . . t - I A respeito dessa rdera e u 

I. ·1 s do expenmen ave . - . I a 

cance como os ,m, e . 1- . os e metapsicolog,cos va e 

transito permanente entre drscur~o_s c ,~,c de um transito facil e fluente, 

pena assinalar qu~ na~ se . trat~~~~:~!vera trombadas e descarrilha

mas que, ao contrano, ,ne~,t~ve das coisas tal como modela es

mentos decorrentes da propna nature~a p choanalysis and ethics (Yale 

ses dois niveis de fala. Ver E. Wall~f~The 5,rmeneutical problem of rea

University Press, 1991 ), em especra 

ding Freud", p. 19-48. . , . nificado e for9as (pu/-

24. E esta heterogeneidade ,rredut,v:I e:trims~~ao-representavel" que 

soes), entre o campo da~ representac;:oesma ru tura com toda a tradic;:ao 

faz do inconsciente freudrano re~lm7nte u a re r~senta9ao - de que a fe· 

da filosofia do sujeito: da consc1enc1a ~d~ o cferradeiro momenta._ Ver a 

nomenologia husserhana parece ter s H Ricoeur et Freud. entre 

respeito o elucidativo tra?alho _de ~J i:rs•che & R. Kearney _(o_r~s.). 

psychanalyse et phenomenolog,e. In. ," . on hermeneutique (Ed1t1ons 

Paul Ricoeur - Les metamorph?ses i~,: ~~!s indicac;:6es acerca dessa 

du Cert, 1991 , p. 127-143). Ha tam e Garcia-Roza que aponta para_um 

heterogeneidade em um te~to de l.~~s representac;:oes"; nesta med1da, 

"lugar das pulsoes" fora do espac;:o 
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Aqui reside, creio eu, uma plat & 

I b - d a1orma b, . 
e a ora<;ao e uma etica na m d.d as1c:a P 

b. . _ , e I a dos n arc1 

su ~etiva<;ao: e melhor uma te . ovos mod a 

d ona que t . osd 

o que uma que nos mantenha na ilu - eonze a Cisa.o e 

de do sujeito e de uma soberania sao de urna lJnid ... 

consciencia - e e melhor uma t . e transparencia da. 

. " eona que te . a 
c1e o transito _ ao inves de onze e pr . 

d 
uma que se estab op,. 

amente em um dos lug=>res d. , e/e<;a ri . 
t;.(J, Lsponweis · 9t-

o cantata com todos os impensa . , tmpedindo-se 

sao conslituidos. ve1s que deste lu.ga, 

o lugar das pulsoes estaria . 

nos na leitura lacaniana do ~ara alem do pr6prio inconsc· 

s~"· Revista de Psico/o i utor, ~m "A desnaturali _,ente, pelo me

le1tur'7 nao lacaniana degF~e: de Ps1cana/ise, 3: 67-B~acao da psicanali

tambem acentua a hetero d,_ em Freud e as Psic . C.S. Katz, numa 

dade das pulsoes ao cam~~n;1da~e do aparelho Pite~ (XENON, 1994) 

os s1gnificados e r qu1co e a irredutibili~ 
epresentacoes. 
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3 
Quern e O psic61ogo clf nico?* 

Creio que poderfamos tomar co~o ponto ~: p~rtida 

um fen6meno inumeras vezes descnto: a dommanc1a da 

clf nica tanto nas representa<;6es sociais do psic6logo como 

nas preferencias dos estudantes de psicologia. A esta do

minancia corresponde o elevado status do elf nico em 

compara~ao com as outras "identidades profissionais" do 

psic61ogo. A questao e: sera que isso esta completamente 

equivocado e e um modismo, resultado de preconceitos 

ou de simples ignorancia, etc.? Contrariando as respostas 

mais usuais, eu tentarei aqui dizer que nao, que isto e 

compreensfvel e de uma certa forma e justo. 

No entanto, para que a minha posi~ao possa ser en

tendida seria necessario comec;ar desfazendo algumas 

confus6es a respeito do psic6logo elf nico e da elf nica psi

col6gica. 

A primeira confusao diz respeito ao lugar (o clfnico e 
0 que atende em consult6rio particular); a esta confusao 

• Notas para uma palestra na mesa-redonda "O que e o psic6Iogo clini

co?" na Semana da Psicologia da PUC-SP, out./1993. 
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