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Cap��tulo 1Como Vejo o Mundo
1.1 Como vejo o mundoMinha ondi�~ao humana me fasina. Conhe�o o limite de minha existênia e ignoro por que estounesta terra, mas �as vezes o pressinto. Pela experiênia otidiana, onreta e intuitiva, eu me desubrovivo para alguns homens, porque o sorriso e a feliidade deles me ondiionam inteiramente, masainda para outros que, por aaso, desobri terem emo�~oes semelhantes �as minhas.E ada dia, milhares de vezes, sinto minha vida - orpo e alma - integralmente tribut�aria dotrabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto reebo e n~ao paro de reeber. Masdepois experimento o sentimento satisfeito de minha solid~ao e quase demonstro m�a onsiênia aoexigir ainda alguma oisa de outrem. Vejo os homens se difereniarem pelas lasses soiais e sei quenada as justi�a a n~ao ser pela violênia. Sonho ser aess��vel e desej�avel para todos uma vida simplese natural, de orpo e de esp��rito.Reuso-me a rer na liberdade e neste oneito �los�o�o. Eu n~ao sou livre, e sim �as vezesonstrangido por press~oes estranhas a mim, outras vezes por onvi�~oes ��ntimas. Ainda jovem, �queiimpressionado pela m�axima de Shopenhauer: \O homem pode, �e erto, fazer o que quer, mas n~aopode querer o que quer"; e hoje, diante do espet�aulo aterrador das injusti�as humanas, esta moralme tranquiliza e me edua. Aprendo a tolerar aquilo que me faz sofrer. Suporto ent~ao melhor meusentimento de responsabilidade. Ele j�a n~ao me esmaga e deixo de me levar, a mim ou aos outros, as�erio demais. Vejo ent~ao o mundo om bom humor. N~ao posso me preoupar om o sentido ou a�nalidade de minha existênia, nem da dos outros, porque, do ponto de vista estritamente objetivo,�e absurdo. E no entanto, omo homem, alguns ideais dirigem minhas a�~oes e orientam meus ju��zos.Porque jamais onsiderei o prazer e a feliidade omo um �m em si e deixo este tipo de satisfa�~aoaos indiv��duos reduzidos a instintos de grupo.Em ompensa�~ao, foram ideais que susitaram meus esfor�os e me permitiram viver. Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se n~ao me identi�o om outras sensibilidades semelhantes �a minhae se n~ao me obstino inansavelmente em perseguir este ideal eternamente inaess��vel na arte e naiênia, a vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se apaixona por �nalidadesirris�orias que têm por nome a riqueza, a gl�oria, o luxo. Desde mo�o j�a as desprezava.Tenho forte amor pela justi�a, pelo ompromisso soial. Mas om muita di�uldade me integroom os homens e em suas omunidades. N~ao lhes sinto a falta porque sou profundamente um solit�ario.Sinto-me realmente ligado ao Estado, �a p�atria, a meus amigos, a minha fam��lia no sentido ompletodo termo. Mas meu ora�~ao experimenta, diante desses la�os, urioso sentimento de estranheza,de afastamento e a idade vem aentuando ainda mais essa distânia. Conhe�o om luidez e sempreven�~ao as fronteiras da omunia�~ao e da harmonia entre mim e os outros homens. Com issoperdi algo da ingenuidade ou da inoênia, mas ganhei minha independênia. J�a n~ao mais �rmo uma3



opini~ao, um h�abito ou um julgamento sobre outra pessoa. Testei o homem. �E inonsistente.A virtude republiana orresponde a meu ideal pol��tio. Cada vida enarna a dignidade dapessoa humana, e nenhum destino poder�a justi�ar uma exalta�~ao qualquer de quem quer que seja.Ora, o aaso brina omigo. Porque os homens me testemunham uma inr��vel e exessiva admira�~aoe venera�~ao. N~ao quero e n~ao mere�o nada. Imagino qual seja a ausa profunda, mas quim�eria,de seu sentimento. Querem ompreender as pouas id�eias que desobri. Mas a elas onsagrei minhavida, uma vida inteira de esfor�o ininterrupto.Fazer, riar, inventar exigem uma unidade de onep�~ao, de dire�~ao e de responsabilidade.Reonhe�o esta evidênia. Os idad~aos exeutantes, por�em, n~ao dever~ao nuna ser obrigados epoder~ao esolher sempre seu hefe.Ora, bem depressa e inexoravelmente, um sistema autor�atio de dom��nio se instala e o idealrepubliano degenera. A violênia fasina os seres moralmente mais fraos. Um tirano vene porseu gênio, mas seu suessor ser�a sempre um rematado analha. Por esta raz~ao, luto sem tr�eguase apaixonadamente ontra os sistemas dessa natureza, ontra a It�alia fasista de hoje e ontra aR�ussia sovi�etia de hoje. A atual demoraia na Europa naufraga e ulpamos por esse naufr�agioo desapareimento da ideologia republiana. A�� vejo duas ausas terrivelmente graves. Os hefesde governo n~ao enarnam a estabilidade e o modo da vota�~ao se revela impessoal. Ora, reio queos Estados Unidos da Am�eria enontraram a solu�~ao desse problema. Esolhem um presidenterespons�avel eleito por quatro anos. Governa efetivamente e a�rma de verdade seu ompromisso.Em ompensa�~ao, o sistema pol��tio europeu se preoupa mais om o idad~ao, om o enfermo e oindigente. Nos meanismos universais, o meanismo Estado n~ao se imp~oe omo o mais indispens�avel.Mas �e a pessoa humana, livre, riadora e sens��vel que modela o belo e exalta o sublime, ao passo queas massas ontinuam arrastadas por uma dan�a infernal de imbeilidade e de embruteimento.A pior das institui�~oes greg�arias se intitula ex�erito. Eu o odeio. Se um homem puder sentirqualquer prazer em des�lar aos sons de m�usia, eu desprezo este homem . . . N~ao meree um �erebrohumano, j�a que a medula espinhal o satisfaz. Dever��amos fazer desapareer o mais depressa poss��veleste âner da iviliza�~ao. Detesto om todas as for�as o hero��smo obrigat�orio, a violênia gratuita eo naionalismo d�ebil. A guerra �e a oisa mais desprez��vel que existe. Preferiria deixar-me assassinara partiipar desta ignom��nia.No entanto, reio profundamente na humanidade. Sei que este âner de h�a muito deveria tersido extirpado. Mas o bom senso dos homens �e sistematiamente orrompido. E os ulpados s~ao:esola, imprensa, mundo dos neg�oios, mundo pol��tio.O mist�erio da vida me ausa a mais forte emo�~ao. �E o sentimento que susita a beleza e averdade, ria a arte e a iênia. Se algu�em n~ao onhee esta sensa�~ao ou n~ao pode mais experimentarespanto ou surpresa, j�a �e um morto-vivo e seus olhos se egaram. Aureolada de temor, �e a realidadesereta do mist�erio que onstitui tamb�em a religi~ao. Homens reonheem ent~ao algo de impenetr�avela suas inteligênias, onheem por�em as manifesta�~oes desta ordem suprema e da Beleza inalter�avel.Homens se onfessam limitados e seu esp��rito n~ao pode apreender esta perfei�~ao. E este onheimentoe esta on�ss~ao tomam o nome de religi~ao. Deste modo, mas somente deste modo, soa profundamentereligioso, bem omo esses homens. N~ao posso imaginar um Deus a reompensar e a astigar o objetode sua ria�~ao. N~ao posso fazer id�eia de um ser que sobreviva �a morte do orpo. Se semelhantesid�eias germinam em um esp��rito, para mim �e ele um frao, medroso e estupidamente ego��sta.N~ao me anso de ontemplar o mist�erio da eternidade da vida. Tenho uma intui�~ao da extraor-din�aria onstru�~ao do ser. Mesmo que o esfor�o para ompreendê-lo �que sempre desproporionado,vejo a Raz~ao se manifestar na vida.
4



1.2 Qual o sentido da vida?Tem um sentido a minha vida? A vida de um homem tem sentido? Posso responder a tais perguntasse tenho esp��rito religioso. Mas, \fazer tais perguntas tem sentido?" Respondo: \Aquele que onsi-dera sua vida e a dos outros sem qualquer sentido �e fundamentalmente infeliz, pois n~ao tem motivoalgum para viver".1.3 Como julgar um homem?De aordo om uma �unia regra determino o autêntio valor de um homem: em que grau e om que�nalidade o homem se libertou de seu Eu?1.4 Para quê as riquezas?Todas as riquezas do mundo, ainda mesmo nas m~aos de um homem inteiramente devotado �a id�eia doprogresso, jamais trar~ao o menor desenvolvimento moral para a humanidade. Somente seres humanosexepionais e irrepreens��veis susitam id�eias generosas e a�~oes elevadas. Mas o dinheiro polui tudoe degrada sem piedade a pessoa humana. N~ao posso omparar a generosidade de um Mois�es, de umJesus ou de um Gandhi om a generosidade de uma Funda�~ao Carnegie qualquer.1.5 Comunidade e personalidadeAo reetir sobre minha existênia e minha vida soial, vejo laramente minha estrita dependêniainteletual e pr�atia. Dependo integralmente da existênia e da vida dos outros. E desubro serminha natureza semelhante em todos os pontos �a natureza do animal que vive em grupo. Como umalimento produzido pelo homem, visto uma roupa fabriada pelo homem, habito uma asa onstru��dapor ele. O que sei e o que penso, eu o devo ao homem. E para omuni�a-los utilizo a linguagemriada pelo homem. Mas quem sou eu realmente, se minha fauldade de pensar ignora a linguagem?Sou, sem d�uvida, um animal superior, mas sem a palavra a ondi�~ao humana �e digna de l�astima.Portanto reonhe�o minha vantagem sobre o animal nesta vida de omunidade humana. Ese um indiv��duo fosse abandonado desde o nasimento, seria irremediavelmente um animal em seuorpo e em seus reexos. Posso onebê-lo, mas n~ao posso imagin�a-lo.Eu, enquanto homem, n~ao existo somente omo riatura individual, mas me desubro membrode uma grande omunidade humana. Ela me dirige, orpo e alma, desde o nasimento at�e a morte.Meu valor onsiste em reonheê-lo. Sou realmente um homem quando meus sentimentos,pensamentos e atos têm uma �unia �nalidade: a omunidade e seu progresso. Minha atitude soialportanto determinar�a o ju��zo que têm sobre mim, bom ou mau.Contudo, esta a�rma�~ao primordial n~ao basta. Tenho de reonheer nos dons materiais,inteletuais e morais da soiedade o papel exepional, perpetuado por in�umeras gera�~oes, de algunshomens riadores de gênio. Sim, um dia, um homem utiliza o fogo pela primeira vez; sim, um diaele ultiva plantas aliment��ias; sim, ele inventa a m�aquina a vapor.O homem solit�ario pensa sozinho e ria novos valores para a omunidade. Inventa assimnovas regras morais e modi�a a vida soial. A personalidade riadora deve pensar e julgar por simesma, porque o progresso moral da soiedade depende exlusivamente de sua independênia. A5



n~ao ser assim, a soiedade estar�a inexoravelmente votada ao malogro, e o ser humano privado dapossibilidade de omuniar.De�no uma soiedade sadia por este la�o duplo. Somente existe por seres independentes, masprofundamente unidos ao grupo. Assim, quando analisamos as iviliza�~oes antigas e desobrimos odesabrohar da ultura europ�eia no momento do Renasimento italiano, reonheemos estar a IdadeM�edia morta e ultrapassada, porque os esravos se libertam e os grandes esp��ritos onseguem existir.Hoje, que direi da �epoa, do estado, da soiedade e da pessoa humana? Nosso planeta hegoua uma popula�~ao prodigiosamente aumentada se a omparamos �as ifras do passado. Por exemplo,a Europa enerra três vezes mais habitantes do que h�a um s�eulo. Mas o n�umero de personalidadesriadoras diminuiu. E a omunidade n~ao desobre mais esses seres de que tem neessidade essenial.A organiza�~ao meânia substituiu-se parialmente ao homem inovador. Esta transforma�~ao se operaevidentemente no mundo tenol�ogio, mas j�a em propor�~ao inquietadora tamb�em no mundo ient���o.A falta de pessoas de gênio nota-se tragiamente no mundo est�etio. Pintura e m�usia degene-ram e os homens s~ao menos sens��veis. Os hefes pol��tios n~ao existem e os idad~aos fazem pouo asode sua independênia inteletual e da neessidade de um direito moral. As organiza�~oes omunit�ariasdemor�atias e parlamentares, privadas dos fundamentos de valor, est~ao deadentes em numerosospa��ses. Ent~ao apareem as ditaduras. S~ao toleradas porque o respeito da pessoa e o senso soialest~ao agonizantes ou j�a mortos.Pouo importa em que lugar, em quinze dias, uma ampanha da imprensa pode instigaruma popula�~ao inapaz de julgamento a um tal grau de louura, que os homens se pronti�ama vestir a farda de soldado para matar e se deixarem matar. E seres maus realizam assim suasinten�~oes desprez��veis. A dignidade da pessoa humana est�a irremediavelmente aviltada pela obriga�~aodo servi�o militar e nossa humanidade ivilizada sofre hoje deste âner. Por isso, os profetas,omentando este agelo, n~ao essam de anuniar a queda iminente de nossa iviliza�~ao. N~ao fa�oparte daqueles futur�ologos do Apoalipse, porque reio em um futuro melhor e vou justi�ar minhaesperan�a.A atual deadênia, atrav�es dos fulminantes progressos da eonomia e da t�enia, revela aamplid~ao do ombate dos homens por sua existênia. A humanidade a�� perdeu o desenvolvimentolivre da pessoa humana. Mas este pre�o do progresso orresponde tamb�em a uma diminui�~ao dotrabalho. O homem satisfaz mais depressa as neessidades da omunidade.E a partilha ient���a do trabalho, ao se tornar obrigat�oria, dar�a a seguran�a ao indiv��duo.Portanto, a omunidade vai renaser. Imagino os historiadores de amanh~a interpretando nossa �epoa.Diagnostiar~ao os sintomas de doen�a soial omo a prova dolorosa de um nasimento aelerado pelasbrusas muta�~oes do progresso. Mas reonheer~ao uma humanidade a aminho.1.6 O estado diante da ausa individualFa�o a mim mesmo uma antiqu��ssima pergunta. Como proeder quando o Estado exige de mim umato inadmiss��vel e quando a soiedade espera que eu assuma atitudes que minha onsiênia rejeita?�E lara minha resposta. Sou totalmente dependente da soiedade em que vivo. Portanto terei desubmeter-me a suas presri�~oes. E nuna sou respons�avel por atos que exeuto sob uma imposi�~aoirreprim��vel. Bela resposta! Observo que este pensamento desmente om violênia o sentimento inatode justi�a. Evidentemente, o onstrangimento pode atenuar em parte a responsabilidade. Mas n~aoa suprime nuna. E por oasi~ao do proesso de Nuremberg, esta moral era sentida sem preisar deprovas.Ora, nossas institui�~oes, nossas leis, ostumes, todos os nossos valores se baseiam em sentimen-tos inatos de justi�a. Existem e se manifestam em todos os homens. Mas as organiza�~oes humanas,6



aso n~ao se apoiem e se equilibrem sobre a responsabilidade das omunidades, s~ao impotentes. Devodespertar e sustentar este sentimento de responsabilidade moral; �e um dever em fae da soiedade.Hoje os ientistas e os t�enios est~ao investidos de uma responsabilidade moral partiularmentepesada, porque o progresso das armas de exterm��nio mai�o est�a entregue �a sua ompetênia. Poristo julgo indispens�avel a ria�~ao de uma \soiedade para a responsabilidade soial na Ciênia".Eslareeria os problemas por disuti-los e o homem aprenderia a forjar para si um ju��zo independentesobre as op�~oes que se lhe apresentarem. Ofereeria tamb�em um aux��lio �aqueles que têm umaneessidade imperiosa do mesmo. Porque os ientistas, uma vez que seguem a via de sua onsiênia,est~ao arrisados a onheer ru�eis momentos.1.7 O bem e o malEm teoria, reio dever testemunhar o mais vivo interesse por alguns seres por terem melhorado ohomem e a vida humana. Mas interrogo-me sobre a natureza exata de tais seres e vailo. Quandoanaliso mais atentamente os mestres da pol��tia e da religi~ao, ome�o a duvidar intensamente dosentido profundo de sua atividade. Ser�a o bem? Ser�a o mal? Em ompensa�~ao, n~ao sinto a menorhesita�~ao diante de alguns esp��ritos que s�o prouram atos nobres e sublimes. Por isto apaixonamos homens e os exaltam, sem mesmo o pereberem. Desubro esta lei pr�atia nos grandes artistas edepois nos grandes s�abios. Os resultados da pesquisa n~ao exaltam nem apaixonam. Mas o esfor�otenaz para ompreender e o trabalho inteletual para reeber e para traduzir transformam o homem.Quem ousaria avaliar o Talmude em termos de quoiente inteletual?1.8 Religi~ao e iêniaTodas as a�~oes e todas as imagina�~oes humanas têm em vista satisfazer as neessidades dos homense trazer lenitivo a suas dores. Reusar esta evidênia �e n~ao ompreender a vida do esp��rito e seuprogresso. Porque experimentar e desejar onstituem os impulsos prim�arios do ser, antes mesmo deonsiderar a majestosa ria�~ao desejada. Sendo assim, que sentimentos e ondiionamentos levaramos homens a pensamentos religiosos e os initaram a rer, no sentido mais forte da palavra? Desubrologo que as ra��zes da id�eia e da experiênia religiosa se revelam m�ultiplas. No primitivo, por exemplo,o temor susita representa�~oes religiosas para atenuar a ang�ustia da fome, o medo das feras, dasdoen�as e da morte. Neste momento da hist�oria da vida, a ompreens~ao das rela�~oes ausais mostra-se limitada e o esp��rito humano tem de inventar seres mais ou menos �a sua imagem. Transfere paraa vontade e o poder deles as experiênias dolorosas e tr�agias de seu destino. Aredita mesmo poderobter sentimentos prop��ios desses seres pela realiza�~ao de ritos ou de sarif��ios. Porque a mem�oriadas gera�~oes passadas lhe faz rer no poder propiiat�orio do rito para alan�ar as boas gra�as deseres que ele pr�oprio riou.A religi~ao �e vivida antes de tudo omo ang�ustia. N~ao �e inventada, mas essenialmente es-truturada pela asta saerdotal, que institui o papel de intermedi�ario entre seres tem��veis e o povo,fundando assim sua hegemonia. Com frequênia o hefe, o monara ou uma lasse privilegiada, deaordo om os elementos de seu poder e para salvaguardar a soberania temporal, se arrogam asfun�~oes saerdotais. Ou ent~ao, entre a asta pol��tia dominante e a asta saerdotal se estabeleeuma omunidade de interesses.Os sentimentos soiais onstituem a segunda ausa dos fantasmas religiosos. Porque o pai, am~ae ou o hefe de imensos grupos humanos, todos en�m, s~ao fal��veis e mortais. Ent~ao a paix~ao dopoder, do amor e da forma impele a imaginar um oneito moral ou soial de Deus. Deus-Providênia,ele preside ao destino, soorre, reompensa e astiga. Segundo a imagina�~ao humana, esse Deus-7



Providênia ama e favoree a tribo, a humanidade, a vida, onsola na adversidade e no malogro,protege a alma dos mortos. �E este o sentido da religi~ao vivida de aordo om o oneito soial oumoral de Deus. Nas Sagradas Esrituras do povo judeu manifesta-se laramente a passagem de umareligi~ao-ang�ustia para uma religi~ao-moral. As religi~oes de todos os povos ivilizados, partiularmentedos povos orientais, se manifestam basiamente morais. O progresso de um grau ao outro onstitui avida dos povos. Por isto deson�amos do preoneito que de�ne as religi~oes primitivas omo religi~oesde ang�ustia e as religi~oes dos povos ivilizados omo morais. Todas as simbioses existem mas areligi~ao-moral predomina onde a vida soial atinge um n��vel superior. Estes dois tipos de religi~aotraduzem uma id�eia de Deus pela imagina�~ao do homem. Somente indiv��duos partiularmente rios,omunidades partiularmente sublimes se esfor�am por ultrapassar esta experiênia religiosa. Todos,no entanto, podem atingir a religi~ao em um �ultimo grau, raramente aess��vel em sua pureza total.Dou a isto o nome de religiosidade �osmia e n~ao posso falar dela om failidade j�a que se tratade uma no�~ao muito nova, �a qual n~ao orresponde oneito algum de um Deus antropom�or�o.O ser experimenta o nada das aspira�~oes e vontades humanas, desobre a ordem e a perfei�~aoonde o mundo da natureza orresponde ao mundo do pensamento. A existênia individual �e vividaent~ao omo uma esp�eie de pris~ao e o ser deseja provar a totalidade do Ente omo um todo perfei-tamente intelig��vel. Notam-se exemplos desta religi~ao �osmia nos primeiros momentos da evolu�~aoem alguns salmos de Davi ou em alguns profetas. Em grau in�nitamente mais elevado, o budismoorganiza os dados do osmos, que os maravilhosos textos de Shopenhauer nos ensinaram a deifrar.Ora, os gênios-religiosos de todos os tempos se distinguiram por esta religiosidade ante o osmos.Ela n~ao tem dogmas nem Deus onebido �a imagem do homem, portanto nenhuma Igreja ensinaa religi~ao �osmia. Temos tamb�em a impress~ao de que os hereges de todos os tempos da hist�oriahumana se nutriam om esta forma superior de religi~ao. Contudo, seus ontemporâneos muitas vezesos tinham por suspeitos de ate��smo, e �as vezes, tamb�em, de santidade. Considerados deste ponto devista, homens omo Dem�orito, Franiso de Assis, Spinoza se assemelham profundamente.Como poder�a omuniar-se de homem a homem esta religiosidade, uma vez que n~ao podehegar a nenhum oneito determinado de Deus, a nenhuma teologia? Para mim, o papel maisimportante da arte e da iênia onsiste em despertar e manter desperto o sentimento dela naquelesque lhe est~ao abertos. Estamos ome�ando a oneber a rela�~ao entre a iênia e a religi~ao deum modo totalmente diferente da onep�~ao l�assia. A interpreta�~ao hist�oria onsidera advers�ariosirreonili�aveis iênia e religi~ao, por uma raz~ao f�ail de ser perebida. Aquele que est�a onvenido deque a lei ausal rege todo aonteimento n~ao pode absolutamente enarar a id�eia de um ser a intervirno proesso �osmio, que lhe permita reetir seriamente sobre a hip�otese da ausalidade. N~ao podeenontrar um lugar para um Deus-ang�ustia, nem mesmo para uma religi~ao soial ou moral: de modoalgum pode oneber um Deus que reompensa e astiga, j�a que o homem age segundo leis rigorosasinternas e externas, que lhe pro��bem rejeitar a responsabilidade sobre a hip�otese-Deus, do mesmomodo que um objeto inanimado �e irrespons�avel por seus movimentos. Por este motivo, a iênia foiausada de prejudiar a moral. Coisa absolutamente injusti��avel. E omo o omportamento moraldo homem se fundamenta e�azmente sobre a simpatia ou os ompromissos soiais, de modo algumimplia uma base religiosa. A ondi�~ao dos homens seria lastim�avel se tivessem de ser domados pelomedo do astigo ou pela esperan�a de uma reompensa depois da morte.�E portanto ompreens��vel que as Igrejas tenham, em todos os tempos, ombatido a Ciêniae perseguido seus adeptos. Mas eu a�rmo om todo o vigor que a religi~ao �osmia �e o m�ovel maispoderoso e mais generoso da pesquisa ient���a. Somente aquele que pode avaliar os gigantesosesfor�os e, antes de tudo, a paix~ao sem os quais as ria�~oes inteletuais ient���as inovadoras n~aoexistiriam, pode pesar a for�a do sentimento, �unio a riar um trabalho totalmente desligado davida pr�atia. Que on�an�a profunda na inteligibilidade da arquitetura do mundo e que vontadede ompreender, nem que seja uma parela min�usula da inteligênia a se desvendar no mundo,devia animar Kepler e Newton para que tenham podido expliar os meanismos da meânia eleste,por um trabalho solit�ario de muitos anos. Aquele que s�o onhee a pesquisa ient���a por seus8



efeitos pr�atios vê depressa demais e inompletamente a mentalidade de homens que, rodeados deontemporâneos �etios, indiaram aminhos aos indiv��duos que pensavam omo eles. Ora, elesest~ao dispersos no tempo e no espa�o. Aquele que devotou sua vida a idêntias �nalidades �e o�unio a possuir uma imagina�~ao ompreensiva destes homens, daquilo que os anima, lhes insua afor�a de onservar seu ideal, apesar de in�umeros malogros. A religiosidade �osmia prodigaliza taisfor�as. Um ontemporâneo delarava, n~ao sem raz~ao, que em nossa �epoa, instalada no materialismo,reonhee-se nos s�abios esrupulosamente honestos os �unios esp��ritos profundamente religiosos.1.9 A religiosidade da pesquisaO esp��rito ient���o, fortemente armado om seu m�etodo, n~ao existe sem a religiosidade �osmia.Ela se distingue da ren�a das multid~oes ingênuas que onsideram Deus um Ser de quem esperambenignidade e do qual temem o astigo - uma esp�eie de sentimento exaltado da mesma natureza queos la�os do �lho om o pai -, um ser om quem tamb�em estabeleem rela�~oes pessoais, por respeitosasque sejam. Mas o s�abio, bem onvenido da lei de ausalidade de qualquer aonteimento, deifrao futuro e o passado submetidos �as mesmas regras de neessidade e determinismo. A moral n~aolhe susita problemas om os deuses, mas simplesmente om os homens. Sua religiosidade onsisteem espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligêniat~ao superior que todos os pensamentos humanos e todo seu engenho n~ao podem desvendar, diantedela, a n~ao ser seu nada irris�orio. Este sentimento desenvolve a regra dominante de sua vida, desua oragem, na medida em que supera a servid~ao dos desejos ego��stas. Indubitavelmente, estesentimento se ompara �aquele que animou os esp��ritos riadores religiosos em todos os tempos.1.10 Para��so perdidoAinda no s�eulo XVII, os ientistas e os artistas de toda a Europa mostram-se ligados por um idealestreitamente omum de tal forma que sua oopera�~ao mal se via inueniada pelos aonteimentospol��tios. O uso universal da l��ngua latina ajudava a onsolidar esta omunidade. Pensamos hojenesta �epoa omo um para��so perdido. Depois, as paix~oes naionais destru��ram a omunidade dosesp��ritos, e o la�o unit�ario da linguagem desapareeu. Os ientistas, instalados, respons�aveis portradi�~oes naionais exaltadas ao m�aximo, hegaram mesmo a assassinar a omunidade.Hoje estamos envolvidos numa evidênia atastr�o�a: os pol��tios, estes homens dos resultadospr�atios, se apresentam omo os ampe~oes do pensamento internaional. Criaram a Soiedade dasNa�~oes!1.11 Neessidade da ultura moralSinto neessidade de dirigir �a vossa \Soiedade para a ultura moral", por oasi~ao de seu jubileu,votos de prosperidade e de suesso. N~ao �e, na verdade, a oasi~ao de reordar om satisfa�~ao aquiloque um esfor�o sinero obteve no dom��nio da moral, no espa�o de setenta e ino anos. Porque n~aose pode sustentar que a forma�~ao moral da vida humana seja mais perfeita hoje do que em 1876.Predominava ent~ao a opini~ao de que tudo se podia esperar da explia�~ao dos fatos ient���osverdadeiros e da luta ontra os preoneitos e a supersti�~ao. Sim, isto justi�ava plenamente a vidae o ombate dos melhores. Neste sentido, muito se adquiriu nestes setenta e ino anos, e muito sepropagou gra�as �a literatura e ao teatro.Mas, fazer desapareer obst�aulos n~ao onduz automatiamente ao progresso moral da existênia9



soial e individual. Esta a�~ao negativa exige, al�em disso, uma vontade positiva para a organiza�~aomoral da vida oletiva. Esta dupla a�~ao, de extrema importânia, arranar as m�as ra��zes e implantarnova moral, onstituir�a a vida soial da humanidade. Aqui a Ciênia n~ao pode nos libertar. Creiomesmo que o exagero da atitude ferozmente inteletual, severamente orientada para o onreto eo real, fruto de nossa edua�~ao, representa um perigo para os valores morais. N~ao penso nos ris-os inerentes aos progressos da tenologia humana, mas na prolifera�~ao de interâmbios inteletuaismedioremente materialistas, omo um gelo a paralisar as rela�~oes humanas.A arte, mais do que a iênia, pode desejar e esfor�ar-se por atingir o aperfei�oamento morale est�etio. A ompreens~ao de outrem somente progredir�a om a partilha de alegrias e sofrimentos. Aatividade moral implia a edua�~ao destas impuls~oes profundas, e a religi~ao se vê om isto puri�adade suas supersti�~oes. O terr��vel dilema da situa�~ao pol��tia explia-se por este peado de omiss~ao denossa iviliza�~ao. Sem ultura moral, nenhuma sa��da para os homens.1.12 Fasismo e iêniaCarta ao ministro Roo, em RomaSenhor e mui digno olega,Dois homens, dos mais not�aveis e mais afamados dentre os ientistas italianos, dirigem-se amim em sua ang�ustia moral e rogam-me que vos esreva a �m de evitar a ruel iniquidade que amea�aos s�abios da It�alia. De fato, deveriam prestar um juramento em que se exalta a �delidade ao sistemafasista. Eu vos pe�o, portanto, que aonselheis o Senhor Mussolini no sentido de que se evite estahumilha�~ao para a nata da inteligênia italiana.Apesar das diferen�as de nossas onvi�~oes pol��tias, um ponto fundamental, eu sei, nos re�une:ambos onheemos e amamos, nas obras-primas do desenvolvimento inteletual europeu, os valoressupremos. Eles exigem liberdade de opini~ao e liberdade de ensino porque a luta pela verdade deveter preedênia sobre todas as outras lutas. Sobre este fundamento essenial, nossa iviliza�~ao pôdenaser na Gr�eia e elebrar sua ressurrei�~ao no tempo da Renasen�a na It�alia. �E um Bem supremo,pago pelo sangue dos m�artires, estes homens ��ntegros e generosos. A It�alia hoje �e amada e honrada,gra�as a eles.N~ao �e minha inten�~ao disutir onvoso os danos ausados �a liberdade humana e as possibi-lidades de justi�a�~ao pela raz~ao de Estado. Mas o ombate pela verdade ient���a, afastado dosproblemas onretos da vida otidiana, deveria ser onsiderado into�avel pelo poder pol��tio. N~aoser�a de bom aviso deixar que os servidores sineros da verdade vivam em paz o tempo neess�ario?N~ao ser�a tamb�em este o interesse do Estado italiano e de sua reputa�~ao no mundo?"1.13 Liberdade de ensino . . . a respeito do aso GumbelH�a muitas �atedras, mas pouos professores prudentes e generosos. H�a muitos grandes an�teatros,mas pouos jovens sineramente desejosos de verdade e de justi�a. A natureza fornee muitos pro-dutos med��ores e raramente produtos mais �nos.Bem o sabemos, que adiantam queixas? Sempre foi assim e assim ser�a sempre. �E preisoaeitar a natureza omo �e. Mas, ao mesmo tempo, ada �epoa e ada gera�~ao elaboram sua maneirade pensar, transmitem-na e onstituem, assim, as maras arater��stias de uma omunidade. Poristo ada um deve partiipar na elabora�~ao do esp��rito de seu tempo.Comparemos o esp��rito da juventude universit�aria alem~a de h�a em anos om a de hoje.10



Naquela �epoa areditava-se na melhoria da soiedade humana, julgava-se de boa f�e ada opini~ao epratiava-se aquela tolerânia, vivida nos onitos narrados por nossos autores l�assios. Ambiionava-se ent~ao maior unidade pol��tia, seu nome era a Alemanha. A juventude universit�aria e os mestresdo pensamento viviam destes ideais.Hoje, da mesma forma, tende-se para o progresso soial, aredita-se na tolerânia e na liber-dade, proura-se maior unidade pol��tia, a Europa. Mas hoje, a juventude universit�aria n~ao maisorresponde nem �as esperan�as e ideais do povo nem dos mestres do pensamento. Todo observadorde nossa �epoa, sem paix~ao nem preoneito, tem de reonheê-lo.Hoje estamos reunidos para nos interrogar sobre n�os mesmos. O motivo do enontro hama-seo aso Gumbel. Porque este homem, heio do esp��rito de justi�a, om um zelo inalter�avel, grandeoragem e exemplar objetividade, esreveu sobre um rime pol��tio n~ao expiado. Por suas obraspresta assim imenso servi�o �a omunidade. Mas hoje, sabemos que este homem foi ataado pelosestudantes e em parte pelo orpo doente de sua universidade.Tentam mesmo exlu��-lo. Desenadeia-se a paix~ao pol��tia. Ora, eu assumo a responsabilidadepelo que digo: quem quer que leia as obras de H. Gumbel om retid~ao de esp��rito, sentir�a as mesmasimpress~oes que eu pr�oprio senti. Temos preis~ao de personalidades omo a sua, se quisermos onstituiruma omunidade pol��tia sadia.Que ada um reita em sua alma e sua onsiênia, que hegue a uma id�eia baseada naspr�oprias leituras e n~ao nas onversas dos outros.Que se proeda assim, e o aso Gumbel, ap�os um in��io pouo glorioso, n~ao deixar�a de servir�a boa ausa.1.14 M�etodos modernos de inquisi�~aoO problema que os inteletuais desse pa��s têm de enfrentar paree muito grave. Os pol��tios re-aion�arios, agitando o espetro de um perigo externo, onseguiram sensibilizar a opini~ao p�ubliaontra todas as atividades dos inteletuais. Gra�as a este primeiro suesso, tentam agora proibir aliberdade do ensino e expulsar de seu posto os realitrantes. Isto se hama aniquilar algu�em pelafome. Que deve fazer a minoria inteletual ontra este mal? S�o vejo uma �unia sa��da poss��vel: arevoluion�aria, da desobediênia, a da reusa a olaborar, a de Gandhi. Cada inteletual, itadodiante de uma omiss~ao, deveria negar-se a responder. O que equivaleria a estar pronto a deixar-seprender, a deixar-se arruinar �naneiramente, em resumo, a sari�ar seus interesses pessoais pelosinteresses ulturais do pa��s.A reusa n~ao deveria fundar-se sobre o artif��io bem onheido de obje�~ao de onsiênia.Mas um idad~ao irrepreens��vel n~ao aeita submeter-se a uma tal inquisi�~ao, em total infra�~ao doesp��rito da onstitui�~ao. E se alguns inteletuais se manifestarem, bastante orajosos para esolhereste aminho her�oio, eles triunfar~ao. A n~ao ser assim, os inteletuais deste pa��s n~ao mereem oisamelhor do que a esravid~ao que lhes est�a prometida.1.15 Edua�~ao em vista de um pensamento livreN~ao basta ensinar ao homem uma espeialidade. Porque se tornar�a assim uma m�aquina utiliz�avel,mas n~ao uma personalidade. �E neess�ario que adquira um sentimento, um senso pr�atio daquilo quevale a pena ser empreendido, daquilo que �e belo, do que �e moralmente orreto. A n~ao ser assim,ele se assemelhar�a, om seus onheimentos pro�ssionais, mais a um ~ao ensinado do que a uma11



riatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a ompreender as motiva�~oes dos homens,suas quimeras e suas ang�ustias para determinar om exatid~ao seu lugar exato em rela�~ao a seuspr�oximos e �a omunidade.Estas reex~oes esseniais, omuniadas �a jovem gera�~ao gra�as aos ontatos vivos om osprofessores, de forma alguma se enontram esritas nos manuais. �E assim que se expressa e se formade in��io toda a ultura. Quando aonselho om ardor \As Humanidades", quero reomendar estaultura viva, e n~ao um saber fossilizado, sobretudo em hist�oria e �loso�a.Os exessos do sistema de ompeti�~ao e de espeializa�~ao prematura, sob o falaioso pretextode e��aia, assassinam o esp��rito, impossibilitam qualquer vida ultural e hegam a suprimir osprogressos nas iênias do futuro. �E preiso, en�m, tendo em vista a realiza�~ao de uma edua�~aoperfeita, desenvolver o esp��rito r��tio na inteligênia do jovem. Ora, a sobrearga do esp��rito pelosistema de notas entrava e neessariamente transforma a pesquisa em super�ialidade e falta deultura. O ensino deveria ser assim: quem o reeba o reolha omo um dom inestim�avel, mas nunaomo uma obriga�~ao penosa.1.16 Edua�~ao/eduadorMuito ara senhorita,Li era de dezesseis p�aginas de seu manusrito que me ausou prazer. Tudo ali, inteligente,bem apreendido, muito justo, em erto sentido independente, mas ao mesmo tempo t~ao feminino,quer dizer, dependente e eivado de ressentimentos. Eu tamb�em fui tratado de igual maneira pormeus professores, que n~ao gostavam de minha independênia e esqueiam-se de mim quando tinhamneessidade de assistentes. (Confesso mesmo que, estudante, era mais negligente do que a senhora.)Todavia n~ao seria �util esrever fosse o que fosse sobre este per��odo de minha vida e n~ao me agradariaassumir a responsabilidade de impelir algu�em a imprimi-lo ou a lê-lo. N~ao tem gra�a nenhumaqueixar-se de outrem, se o nosso pr�oximo enara a vida de modo bem diferente.Desista de ajustar ontas om um passado desagrad�avel e guarde o manusrito para seus �lhos.Eles se alegrar~ao e pouo lhes importar�a o que dizem ou pensam seus professores.En�m, estou em Prineton apenas para a pesquisa ient���a e n~ao para a pedagogia. Preoupam-se demais om ela, prinipalmente nas esolas amerianas. Ora, n~ao existe outra edua�~ao inteligentesen~ao aquela em que se toma a si pr�oprio omo um exemplo, ainda quando n~ao se possa impedir queesse modelo seja um monstro!1.17 Aos alunos japonesesMeus umprimentos a voês, alunos japoneses, e tenho raz~oes espeiais para fazê-lo. De fato, visiteipessoalmente o belo pa��s de voês, suas idades, suas asas, montanhas e orestas, e a�� vi as rian�asjaponesas desobrirem o amor da p�atria. Tenho sempre sobre minha mesa um grosso livro heio dedesenhos oloridos por voês.Quando reeberem esta arta, de t~ao longe, meditem simplesmente sobre esta id�eia. Nossa�epoa d�a a possibilidade da olabora�~ao entre homens de diferentes pa��ses, num esp��rito fraterno eompreensivo. Antigamente os povos viviam sem se onheerem mutuamente, tinham reeio uns dosoutros ou at�e mesmo odiavam-se reiproamente. Que o sentimento de ompreens~ao fraterna laneada vez maiores ra��zes nos povos. Eu, o velho, e de muito longe, sa�udo os alunos japoneses: possasua gera�~ao nos humilhar um dia! 12



1.18 Mestres e alunos Alou�~ao a meninos�E tarefa essenial do professor despertar a alegria de trabalhar e de onheer. Caros meninos,omo estou feliz por vê-los hoje diante de mim, juventude alegre de um pa��s ensolarado e feundo.Pensem que todas as maravilhas, objetos de seus estudos, s~ao a obra de muitas gera�~oes, umaobra oletiva que exige de todos um esfor�o entusiasta e um labor dif��il e impreter��vel. Tudo isto,nas m~aos de voês, se torna uma heran�a. Voês a reebem, respeitam-na, aumentam-na e, maistarde, ir~ao transmiti-la �elmente �a sua desendênia. Deste modo somos mortais imortais, porqueriamos juntos obras que nos sobrevivem.Se reetirem seriamente sobre isto, enontrar~ao um sentido para a vida e para seu progresso.E o julgamento que �zerem sobre os outros homens e as outras �epoas ser�a mais verdadeiro.1.19 Os ursos de estudos superiores de DavosSenatores boni viri, senatus autem bestia. Um professor su���o meu amigo esrevia um dia, destemodo engra�ado, a uma fauldade universit�aria que o havia irritado. As omunidades se preoupammuito menos om os problemas de responsabilidade e de onsiênia do que os indiv��duos. Ora,os aonteimentos, as guerras, as repress~oes de toda esp�eie traumatizam a humanidade sofredora,queixosa, exasperada.E no entanto, somente uma oopera�~ao para al�em dos sentimentos poderia estabeleer algode valor. A maior alegria para um amigo dos homens est�a aqui: �a usta de terr��veis sofrimentos,organiza-se um empreendimento oletivo om o �unio objetivo de desenvolver a vida e a iviliza�~ao.Esta alegria imensa foi-me ofereida quando ouvi falar dos ursos de estudos superiores emDavos, desta obra de salvamento, inteligentemente onebida e habilmente dirigida, que orrespondea uma grave neessidade n~ao perebida de imediato. Com efeito, muitos jovens vêm para aqui, paraeste vale maravilhosamente batido de sol para reenontrar a sa�ude. Afastado, por�em, dos estudose de sua disiplina forti�ante, entregue a desânimos depressivos, o doente perde paulatinamenteseu dinamismo mental, e o sentimento de sua fun�~ao essenial na luta pela vida. Torna-se de ertamaneira uma planta de estufa, e mesmo depois da ura do orpo, di�ilmente reenontra a via danormalidade. �E este o aso da juventude estudantil. A ruptura do treino inteletual em anos deisivospara a forma�~ao provoa um atraso, di�ilmente reuper�avel mais tarde.Contudo, em geral, um trabalho inteletual moderado n~ao prejudia a sa�ude. Chega mesmoa prestar servi�o, indiretamente, de erto modo �a semelhan�a de um exer��io f��sio razo�avel. Foramportanto estes ursos de ensino superior riados neste esp��rito. De aordo om esta onvi�~ao ambi-ionam para voês uma forma�~ao pro�ssional preparat�oria, mas tamb�em um novo est��mulo para aatividade. O programa inteletual prop~oe um trabalho, um m�etodo e regras de vida.N~ao se esque�am de que esta institui�~ao, em medida muito aprei�avel, ontribui para esta-beleer rela�~oes entre homens de na�~oes diferentes, para fortaleer o sentimento de pertenerem auma determinada omunidade. Neste sentido, a e��aia da nova institui�~ao se manifesta ainda maisproveitosa porque as irunstânias de sua ria�~ao sublinham bastante a reusa a qualquer posi�~aopol��tia. Serve-se mais �a ausa da ompreens~ao internaional na medida em que se partiipa de umaobra que promova a vida.Para mim �e uma alegria reetir sobre este programa. Porque a energia e a inteligênia presidi-ram �a ria�~ao dos Cursos de Ensino Superior de Davos e o empreendimento j�a ultrapassou o abo das13



di�uldades inerentes a ada funda�~ao. Possam eles prosperar, ofereer a muitos um enriqueimentointerior, e suprimir assim a severidade da vida no sanat�orio.1.20 Alou�~ao pronuniada junto ao t�umulo de H.A. Lo-rentz (1853-1928)Representando os s�abios do pa��s de l��ngua alem~a, de modo espeial a Aademia das Ciênias daPr�ussia, mas sobretudo dis��pulo e admirador entusiasta, eis-me diante do t�umulo do mais exepionale mais generoso de nossos ontemporâneos. Seu luminoso esp��rito eslareeu o la�o entre a teoriade Maxwell e as ria�~oes da f��sia atual, para a qual ontribuiu om importantes trabalhos em queimpôs resultados e sobretudo seus m�etodos.Viveu sua vida om uma perfei�~ao minuiosa, omo uma obra-prima de enorme valor. Inansa-velmente, sua bondade, magnanimidade e senso de justi�a, junto om uma intui�~ao fulgurante sobreos homens e as situa�~oes, �zeram dele, onde quer que trabalhasse, o Mestre. Todos o esutavamom alegria, pois ompreendiam que n~ao prourava impor-se, mas servir. Sua obra, seu exemploontinuar~ao a agir para eslareer e guiar as gera�~oes.1.21 A a�~ao de H.A. Lorentz a servi�o da oopera�~ao inter-naionalCom a enorme espeializa�~ao ausada pela pesquisa ient���a e imposta pelo s�eulo XIX, �e muito raroque individualidades de primeira plana em seu ampo espe���o tenham a possibilidade e a oragemde prestar eminentes servi�os �a omunidade no n��vel das instânias pol��tias internaionais. Poisisto implia uma grande apaidade de trabalho, inteligênia viva e reputa�~ao fundada em trabalhosde grande envergadura. Exige tamb�em uma independênia em rela�~ao a preoneitos naionais,bem rara em nossos dias e, por �m, grande devotamento �as metas omuns a todos. Jamais onheialgu�em que tivesse unido todas estas qualidades e de modo t~ao exemplar quanto H.A. Lorentz. Massua a�~ao espantosa revela ainda um outro m�erito: personalidades independentes e de temperamentodeidido, om frequênia as enontramos entre os s�abios; elas n~ao se inlinam om failidade diantede uma autoridade estranha e n~ao se deixam failmente omandar. Mas quando Lorentz exereas fun�~oes de presidente, estabelee-se ent~ao um lima de alegre oopera�~ao, mesmo se os homensreunidos se separam quanto �as inten�~oes e aos modos de pensar. O segredo deste suesso n~ao seexplia uniamente pela ompreens~ao imediata dos seres e dos feitos ou pelo absoluto dom��nio daexpress~ao; mas antes de tudo, perebe-se que H.A. Lorentz est�a todo entregue ao servi�o em quest~aoe uniamente preoupado om esta neessidade. Nada desarma tanto os intrat�aveis quanto agir dessemodo. Antes da guerra, a atividade de H.A. Lorentz a servi�o das rela�~oes internaionais limitava-se�as presidênias dos ongressos de f��sia. Reordemo-nos dos dois ongressos Solvay, realizados emBruxelas (1909-1911). Depois veio a guerra europ�eia, o golpe mais terr��vel que se podia oneberpara aqueles que se preoupavam om o progresso das rela�~oes humanas. J�a durante a guerra, e maisainda depois de terminada, Lorentz trabalhou pela reonilia�~ao internaional.Seus esfor�os visavam em partiular o restabeleimento das oopera�~oes proveitosas e amig�aveisde s�abios e de soiedades ient���as. Quem n~ao onhee uma empresa destas n~ao pode imaginar suadi�uldade. Os ranores, nasidos da guerra, se perpetuam, e muitos homens inuentes se aferram aposi�~oes, irreonili�aveis a que se deixaram levar pela press~ao dos aonteimentos. O esfor�o de Lo-rentz paree om o do m�edio: tem de tratar de um doente ind�oil que reusa tomar os mediamentos14



uidadosamente preparados para sua ura.Mas H.A. Lorentz n~ao desiste uma vez que reonheeu a exatid~ao de uma atitude. Imedi-atamente depois da guerra, partiipa da dire�~ao do \Conselho de Pesquisa" fundado pelos s�abiosdas potênias vitoriosas, om a exlus~ao dos s�abios e dos orpos ient���os das potênias entrais.Por esta medida, ritiada pelos s�abios das potênias entrais, ele tinha em vista inuir sobre estainstitui�~ao para que ela se tornasse, ao reser, real e e�azmente internaional. Ap�os repetidosesfor�os, onseguiu, junto om outros s�abios que aderiram �a mesma pol��tia, fazer suprimir dos es-tatutos do Conselho o tristemente �elebre par�agrafo da exlus~ao dos s�abios dos pa��ses venidos. Suameta, por�em, o restabeleimento de uma oopera�~ao normal e frutuosa dos s�abios e das soiedades i-ent���as, n~ao foi ainda atingida porque os s�abios das potênias entrais, ressentidos por haverem sidodurante dez anos eliminados de todas as organiza�~oes ient���as internaionais, tomaram por h�abitouma prudente reserva. H�a ainda uma esperan�a viva: os esfor�os de Lorentz, desejo de onilia�~aomas tamb�em ompreens~ao do interesse superior, ir~ao onseguir dissipar os mal-entendidos.Finalmente, H.A. Lorentz emprega suas for�as de outra maneira a servi�o dos objetivos in-teletuais internaionais. Aeita ser eleito para a omiss~ao de oopera�~ao inteletual internaionalda S.D.N. riada, h�a ino anos, sob a presidênia de Bergson. H�a um ano, H.A. Lorentz a est�apresidindo e, om o apoio e�az do Instituto de Paris, sempre sob sua dire�~ao, orienta uma media�~aoativa entre diversos entros ulturais no ampo inteletual e art��stio. Ainda aqui, a efetiva inuêniade sua personalidade inteligente, aolhedora e simples permitir�a manter o bom rumo. Sua divisa,sem disursos mas em atos, diz: \n~ao dominar, mas servir"!Que seu exemplo ontribua para que seja este o lima inteletual!1.22 H.A. Lorentz, riador e personalidadeNo in��io do s�eulo, H.A. Lorentz foi onsiderado pelos f��sios te�orios de todos os pa��ses omoum mestre e om toda a raz~ao. Os f��sios das novas gera�~oes n~ao hegam a pereber exatamenteo papel deisivo de H.A. Lorentz na elabora�~ao das id�eias fundamentais para a teoria f��sia. �Einompreens��vel, mas �e verdade! Insensivelmente, as id�eias fundamentais de Lorentz se nos tornaramt~ao familiares que nos esqueemos de sua for�a inovadora e da simpli�a�~ao das teorias elementares,tornada poss��vel gra�as a elas.Quando H.A. Lorentz ome�ou, a teoria do eletromagnetismo de Maxwell estava se impondo.Mas esta teoria apresentava uriosa omplexidade dos elementos de base, a ponto de esonder os tra�osesseniais. A no�~ao de ampo substitu��ra a de a�~ao a distânia, e os ampos el�etrio e magn�etion~ao eram ainda onsiderados realidades primitivas, mas antes omo momentos da mat�eria ponderalque se tratava omo ont��nuos. Por onseguinte, o ampo el�etrio pareia se deompor em vetorda for�a do ampo el�etrio e vetor da desloa�~ao diel�etria. Estes dois ampos eram, na hip�otesemais simples, ligados pela onstante diel�etria; foram, por�em, em prin��pio, onsiderados e tratadosomo realidades independentes. O mesmo aonteia om o ampo magn�etio. De aordo om estaonep�~ao fundamental, tratava-se o espa�o vazio omo um aso espeial da mat�eria ponderal em quea rela�~ao entre for�a de ampo e desloamento apareia partiularmente simples. Da�� a onsequêniade que o ampo el�etrio e o ampo magn�etio n~ao podiam ser onsiderados independentes do estadode movimento da mat�eria, vista omo portadora do ampo.Ap�os estudo da pesquisa de H. Hertz sobre a eletrodinâmia dos orpos em movimento,pereber-se-�a melhor e mais sintetiamente a onep�~ao da eletrodinâmia de Maxwell, que ent~aoprevaleia.�E a�� que a inteligênia de H.A. Lorentz se manifesta om toda a e��aia. Ajuda-nos a progredire a nos ultrapassar. Com uma l�ogia errada, ap�oia seu raio��nio nas seguintes hip�oteses: a sede do15



ampo eletromagn�etio �e o espa�o vazio. Neste espa�o somente h�a um �unio vetor do ampo el�etrioe um �unio vetor do ampo magn�etio. Este ampo �e produzido pelas argas el�etrias atômias sobreas quais o ampo exere, por sua vez, as for�as pôndero-motrizes. Uma liga�~ao do ampo eletromotorom a mat�eria ponderal somente se produz porque as argas elementares el�etrias est~ao rigidamenteligadas �as part��ulas atômias da mat�eria. Mas, para a mat�eria, a lei do movimento de Newtonontinua v�alida.Nesta base assim simpli�ada, Lorentz funda uma teoria ompleta de todos os fenômenoseletromagn�etios ent~ao onheidos, bem omo os da eletrodinâmia dos orpos em movimento. �Euma obra de l�ogia extrema, muito lara e muito bela. Resultados assim, em iênia experimental,raramente s~ao alan�ados. O �unio fenômeno n~ao expli�avel pela teoria, isto �e, sem hip�oteses suple-mentares, hama-se ent~ao a �elebre experiênia Mihelson-Morley. Ora, sem a loaliza�~ao do ampoeletromagn�etio no espa�o vazio, esta experiênia n~ao pode levar �a teoria da relatividade restrita.O progresso deisivo onsiste em apliar as equa�~oes de Maxwell ao espa�o vazio ou, omo se diziaent~ao, ao �eter.H.A. Lorehtz hegou mesmo a enontrar a transforma�~ao que tem seu nome, \transforma�~aode Lorentz", sem a�� observar arateres de grupo. Para ele, as equa�~oes de Maxwell para o espa�ovazio s�o eram apli�aveis em um determinado sistema de oordenadas, aquele que pareia distinguir-se por seu repouso em rela�~ao a todos os outros sistemas de oordenadas. Isto apresentava umasitua�~ao verdadeiramente paradoxal, porque a teoria pareia restringir o sistema de in�eria aindamais estreitamente do que a meânia l�assia. Essa irunstânia inexpli�avel do ponto de vistaemp��rio devia onduzir �a teoria da relatividade restrita.Gra�as ao onvite amigo da Universidade de Leyde, por v�arias vezes estive nesta idade esempre me hospedava em asa de meu aro e inesque��vel amigo Paul Ehrenfest. Tive assim aoportunidade de assistir �as onferênias de Lorentz para um pequeno ��rulo de jovens olegas,quando j�a se havia aposentado do ensino geral. Tudo quanto vinha deste esp��rito superior eralaro e belo omo uma obra de arte e tinha-se a impress~ao de que seu pensamento se expressava omfailidade e lareza. Jamais tornei a viver semelhante experiênia. Se n�os, os jovens, n~ao houv�essemosonheido H.A. Lorentz a n~ao ser omo um esp��rito partiularmente l�uido, nossa admira�~ao e estimaj�a seriam extremas. Mas o que eu sinto ao pensar em Lorentz �e oisa totalmente diferente. Paramim, pessoalmente, valia mais do que todos os outros que enontrei em minha vida.Ele dominava a F��sia e a Matem�atia e, de igual maneira, dominava-se a si mesmo semdi�uldade e om serenidade onstante. Nele a ausênia de fraqueza humana jamais deprimia seussemelhantes. Cada um sentia sua superioridade, mas ningu�em se aabrunhava por isso. Emborativesse grande intui�~ao dos homens e das situa�~oes, onservava extrema ortesia. Jamais agia poronstrangimento, mas por esp��rito de servi�o e de aux��lio m�utuo. Extremamente onsienioso,onedia a ada oisa a importânia devida, por�em n~ao mais. Seu temperamento muito alegre oprotegia. Olhos e sorriso se divertiam. Apesar de totalmente devotado ao onheimento ient���o,estava onvenido de que nossa ompreens~ao n~ao pode ir muito longe na essênia das oisas. Estaatitude, meio �etia, meio humilde, s�o vim a ompreendê-la verdadeiramente em idade mais avan�ada.A linguagem, ou pelo menos a minha, n~ao pode orresponder orretamente �as exigêniasdeste ensaio de reex~ao a respeito de H.A. Lorentz. Queria ent~ao tentar lembrar-me de duas urtassenten�as de Lorentz. Elas tiveram sobre mim profunda inuênia: \Sou feliz por pertener a umana�~ao pequena demais para ometer grandes louuras". Em onversa, durante a primeira guerramundial, om um homem que tentava persuadi-lo de que os destinos se forjam pela for�a e pelaviolênia, respondeu: \O senhor tem talvez raz~ao, mas eu n~ao gostaria de viver num universo assim".
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1.23 Joseph Popper-LynkaeusEra mais do que um engenheiro e um esritor. Fazia parte daquelas pouas personalidades marantes,alma e onsiênia de uma gera�~ao. Ele nos onveneu de que a soiedade �e respons�avel pelo destinode ada indiv��duo e nos mostrou omo onretizar esta obriga�~ao moral. A omunidade ou o Estadon~ao enarnam verdadeiros s��mbolos, porque um direito se fundamenta deste modo: se o Estadoexige uma abnega�~ao do indiv��duo, se tem este direito, em ompensa�~ao deve dar ao indiv��duo apossibilidade de um desenvolvimento harmonioso.1.24 Septuag�esimo anivers�ario de Arnold BerlinerGostaria de dizer aqui a meu amigo Arnold Berliner e aos leitores de sua revista As Ciênias daNatureza por que o apreio, a ele e a sua obra, de modo t~ao veemente; �e ali�as preiso que o digaaqui, sen~ao n~ao terei mais oasi~ao. Nossa edua�~ao objetiva tornou \tabu" tudo o que �e pessoal eum homem s�o em irunstânias exepionais, omo esta, pode transgredir essa regra.Ap�os ter-me justi�ado omo agora, volto �a terra no mundo objetivo. O ampo dos fatosienti�amente analisados estendeu-se prodigiosamente e o onheimento te�orio aprofundou-se al�emdo previs��vel. Mas a apaidade humana de ompreens~ao �e e sempre estar�a ligada a limites estreitos.Torna-se portanto inelut�avel que a atividade de um �unio pesquisador se reduza a um setor adavez mais restrito em rela�~ao ao onjunto dos onheimentos. Por onseguinte, toda espeializa�~aoimpossibilitaria uma simples ompreens~ao geral do onjunto da Ciênia, indispens�avel no entantopara o vigor do esp��rito de pesquisa, e, por onsequênia, afastaria inexoravelmente outros progressosda evolu�~ao. Desse modo se onstituiria uma situa�~ao an�aloga �aquela desrita na B��blia de modosimb�olio pela hist�oria da torre de Babel. Um pesquisador s�erio experimenta um dia ou outro estaevidênia dolorosa da limita�~ao. Malgrado seu, vê o ��rulo de seu saber ir apertando-se ada vezmais. Perde ent~ao o senso das grandes arquiteturas e se transforma em oper�ario ego num onjuntoimenso.Sentimos todos o esmagamento desta servid~ao; mas, que fazer para libertar-nos? Surge ArnoldBerliner e inventa para os pa��ses de l��ngua alem~a um instrumento de utilidade exemplar. Perebeque as publia�~oes populares existentes bastavam para a vulgariza�~ao e o est��mulo dos esp��ritosprofanos. Mas entende que uma revista, sistematiamente dirigida om o m�aximo uidado, se imp~oepara os onheimentos ient���os dos s�abios. Estes querem onheer e ompreender a evolu�~ao dosproblemas, os m�etodos e os resultados para poderem formar um ju��zo pessoal. Durante longos anos,persegue esta meta, inteligentemente, inansavelmente, e nos satisfez plenamente, a n�os e �a Ciênia.Jamais lhe seremos bastante reonheidos por este servi�o.Preisava obter a olabora�~ao de autores ient���os de renome, mas tamb�em obrig�a-los a exporseu assunto da forma mais aess��vel, mesmo para um n~ao-iniiado. Por v�arias vezes falou-me sobreos problemas que devia resolver para hegar a sua meta e, um dia, de�niu-me seu tipo de di�uldadepor esta adivinha�~ao: que �e que �e um autor ient���o? Resposta: \o ruzamento entre uma mimosa eum poro-espinho". A obra de Berliner existe. Porque tinha paix~ao pelas id�eias laras nos dom��niosmais vastos. Este desejo o estimulou durante toda a vida. Vontade apaixonada que o obrigou aompor om muita assiduidade, durante muito tempo, um tratado de f��sia do qual um estudante demediina dizia-me, h�a bem pouo tempo: \Sem este livro, n~ao sei omo teria podido ompreenderos prin��pios da f��sia nova, levando em onta o tempo de que dispunha."A luta de Berliner pelas s��nteses laras permitiu-nos, de maneira espeial, ompreender ao vivoos problemas atuais, os m�etodos e os resultados das iênias. Sua revista ontinua sendo indispens�avelpara a vida ient���a de nossos ontemporâneos. Tornar vivo, manter vivo este onheimento �e maisimportante do que resolver um aso partiular. 17



1.25 Sauda�~oes a G.B. ShawRaros s~ao os esp��ritos om su�iente dom��nio de si mesmos para ver as fraquezas e louuras deseus ontemporâneos sem air nas mesmas armadilhas. Estes solit�arios, por�em, depressa perdema oragem e a esperan�a de melhoria moral, porque aprenderam a onheer a dureza dos homens.Somente a um pequenino n�umero foi dado, por seu humor deliado, seu estado de gra�a, fasinar suagera�~ao e apresentar a verdade sob o aspeto impessoal da forma art��stia. Sa�udo hoje, om a maisviva simpatia, o maior mestre neste gênero. A todos n�os ele enantou e instruiu.1.26 B. Russell e o pensamento �los�o�oAo ser onvidado pela reda�~ao para esrever alguma oisa sobre Bertrand Russell, minha admira�~aoe estima por ele me impeliram a aeitar imediatamente. �A leitura de suas obras devo in�umerosmomentos de satisfa�~ao, o que - exe�~ao feita de Thorstein Veblen - n~ao posso dizer de nenhumoutro esritor ient���o ontemporâneo. Mas bem depressa veri�quei que era mais f�ail prometer doque umprir. Ora, prometi esrever algumas id�eias sobre Russell �l�osofo e te�orio do onheimento.E quando omeei a redigir, heio de on�an�a, veri�quei logo em que terreno esorregadio meaventurava. Porque sou um esritor inexperiente, s�o me arrisando om prudênia at�e aqui a falarsobre f��sia. Para o iniiado, portanto, a maior parte de meu artigo poder�a pareer pueril; reonhe�o-o de antem~ao. Mas um pensamento me onsola. Quem fez a experiênia de pensar em outro dom��niosobrepuja sempre aquele que n~ao pensa de modo algum ou muito pouo.Na hist�oria da evolu�~ao do pensamento �los�o�o atrav�es dos s�eulos, uma quest~ao vem sempreem primeiro lugar: que onheimentos o pensamento puro, independente das impress~oes sensoriais,pode ofereer? Ser�a que tais onheimentos existem? Do ontr�ario, que rela�~ao estabeleer entrenosso onheimento e a mat�eria bruta, origem de nossas impress~oes sens��veis? A estas quest~oes ealgumas outras estreitamente relaionadas orresponde uma desordem de opini~oes �los�o�as, abso-lutamente inimagin�aveis. Ora, nesta progress~ao de esfor�os merit�orios, mas relativamente ine�azes,uma linha indestrut��vel vai se tra�ando e se reonhee: um resente etiismo manifesta-se diantede qualquer tentativa de prourar expliar pelo pensamento puro \o mundo objetivo", o mundo dos\objetos" oposto ao mundo simpli�ado das \representa�~oes e dos pensamentos". Observemos aquique, para um �l�osofo l�assio, as aspas (\ ") s~ao empregadas para indiar um oneito �t��io, queo leitor momentaneamente aeita, apesar de refutado pela r��tia �los�o�a.A ren�a elementar da �loso�a em sua gênese reonhee no pensamento puro a possibilidadede desobrir todo o onheimento neess�ario. Era uma ilus~ao, ada qual pode ompreendê-lo omfailidade, se se esqueer provisoriamente das aquisi�~oes ulteriores da �loso�a e da iênia f��sia. Porque se admirar, se Plat~ao onede �a \Id�eia" uma realidade superior �a dos objetos empiriamenteexperimentados? Spinoza, Hegel inspiram-se no mesmo sentimento e raioinam fundamentalmenteda mesma forma. Poder-se-ia quase fazer a pergunta: sem esta ilus~ao ser�a poss��vel no pensamento�los�o�o inventar algo de grandioso? Mas deixemos de lado esta interroga�~ao.Diante da ilus~ao, bastante aristor�atia, do poder de perep�~ao ilimitada do pensamento,existe outra ilus~ao bem pleb�eia, o realismo ingênuo, segundo o qual os objetos \s~ao" a pura verdadede nossos sentidos. Ilus~ao que oupa a atividade di�aria dos homens e dos animais. Na origem, asiênias se interrogam deste modo, sobretudo as iênias f��sias.As vit�orias sobre as duas ilus~oes nuna se separam. Eliminar o realismo ingênuo �e relativamentef�ail. Russell de�ne de forma muito arater��stia este momento do pensamento na introdu�~ao a seulivro An inquiry into Meaning and Truth.\Come�amos todos om o realismo ingênuo, quer dizer, om a doutrina de que os objetoss~ao assim omo pareem ser. Admitimos que a erva �e verde, que a neve �e fria e que as pedras18



s~ao duras. Mas a f��sia nos assegura que o verde das ervas, o frio da neve e a dureza das pedrasn~ao s~ao o mesmo verde, o mesmo frio e a mesma dureza que onheemos por experiênia, mas algode totalmente diferente. O observador que pretende observar uma pedra, na realidade observa, sequisermos areditar na f��sia, as impress~oes das pedras sobre ele pr�oprio. Por isto a iênia pareeestar em ontradi�~ao onsigo mesma; quando se onsidera extremamente objetiva, mergulha ontraa vontade na subjetividade. O realismo ingênuo onduz �a f��sia, e a f��sia mostra, por seu lado, queeste realismo ingênuo, na medida em que �e onsequente, �e falso. Logiamente falso, portanto falso."�A parte sua perfeita formula�~ao, estas linhas expressam algo em que eu jamais pensara. Paraum olhar super�ial, o pensamento de Berkeley e de Hume paree o oposto do pensamento ient���o.Mas o enuniado aima de Russell revela uma rela�~ao. Berkeley insiste sobre o fato de que n~aoperebemos diretamente os \objetos" do mundo exterior por nossos sentidos, mas que os �org~aos denossos sentidos s~ao afetados por fenômenos ligados omo ausa �a presen�a dos \objetos". Ora, estareex~ao susita a onvi�~ao por j�a raioinar omo a iênia f��sia. Se n~ao se tem bastante on�an�ana maneira de pensar f��sia, mesmo em suas grandes linhas, n~ao h�a raz~ao alguma para impor qualqueroisa entre o objeto e o ato de ver que isola o sujeito em rela�~ao ao objeto e torna problem�atia \aexistênia dos objetos".A mesma t�enia de reex~ao em iênia f��sia e os resultados assim obtidos revoluionarama tradiional possibilidade de ompreender os objetos e suas rela�~oes pelo lado �unio do pensa-mento espeulativo. Aos pouos, se �rmava a onvi�~ao de que todo onheimento sobre os objetosera inexoravelmente uma transforma�~ao da mat�eria bruta ofereida pelos sentidos. Sob esta apre-senta�~ao geral (formulada intenionalmente em termos vagos), esta proposi�~ao �e aeita omumente.A onvi�~ao repousa assim sobre dupla prova: a impossibilidade de adquirir onheimentos reaispelo puro pensamento espeulativo, mas sobretudo a desoberta dos progressos dos onheimentospela via emp��ria. Primeiro, Galileu e Hume justi�aram este prin��pio om uma perspi�aia e umadetermina�~ao totais.Hume bem ompreendia que oneitos, julgados esseniais por n�os - por exemplo, a rela�~aoausal -, n~ao podem ser obtidos a partir da mat�eria forneida pelos sentidos. Esta ompreens~ao olevou ao etiismo inteletual diante de qualquer onheimento. Quando se lêem suas obras, �a-seespantado de que depois dele tantos �l�osofos, em geral bem onsiderados, tenham podido redigirtantas p�aginas t~ao onfusas e enontrado leitores gratos. Contudo Hume marou om sua inuêniaos seus melhores suessores. E n�os o reenontramos na leitura das an�alises �los�o�as de Russell: oestilo preiso e a express~ao simples s~ao os mesmos de Hume.O homem aspira profundamente ao onheimento erto. E por esta raz~ao, o sentido da obrade Hume nos omove. A mat�eria bruta sens��vel, �unia fonte de nosso onheimento, nos modi�a,nos faz rer, esperar. Mas n~ao pode onduzir-nos ao saber e �a ompreens~ao de rela�~oes que revelamleis. Kant ent~ao prop~oe um pensamento. Sob a forma em que foi apresentada �e indefens�avel, por�emmara um n��tido progresso para resolver o dilema de Hume. \O emp��rio, no onheimento, jamais�e erto" (Hume). Se queremos onheimentos ertos temos de base�a-los na raz~ao. Tal �e o aso dageometria, tal o do prin��pio de ausalidade. Estes onheimentos, mais alguns outros, formam umaparte de nosso instrumento-pensamento. Por onseguinte n~ao devem ser obtidos pelos sentidos. S~aoonheimentos a priori.Hoje todo o mundo sabe, evidentemente, que os famosos onheimentos nada têm de erto,nada de intimamente neess�ario, omo Kant areditava. Mas Kant oloou o problema sob o ângulodesta onstata�~ao. Temos um erto direito de pensar oneitos que a mat�eria experimental sens��veln~ao pode dar-nos, se permaneermos no plano l�ogio em fae do mundo dos objetos.Penso que �e preiso ainda superar esta posi�~ao. Os oneitos que apareem em nosso pensa-mento e em nossas express~oes lingu��stias s~ao - do ponto de vista l�ogio - puras ria�~oes do esp��rito en~ao podem provir indutivamente de experiênias sens��veis. Isto n~ao �e t~ao simples de admitir porqueunimos oneitos ertos e liga�~oes oneptuais (proposi�~oes) om as experiênias sens��veis, t~ao pro-19



fundamente habituais que perdemos a onsiênia do abismo logiamente insuper�avel entre o mundodo sens��vel e o do oneptual e hipot�etio.Por isto, inontestavelmente, a s�erie de n�umeros inteiros mara uma inven�~ao do esp��ritohumano, um instrumento riado por ele para failitar e ordenar algumas experiênias sens��veis.N~ao existe possibilidade alguma de tirar este oneito da pr�opria experiênia sens��vel. Esolho deprop�osito a no�~ao do n�umero porque pertene ao pensamento pr�e-ient���o e seu aspeto operat�orio�e failmente identi��avel aqui. Mas quanto mais nos aproximamos dos oneitos elementares navida otidiana, tanto mais o peso de h�abitos arraigados nos embara�a para reonheermos o oneitoomo ria�~ao original do esp��rito. Assim se elaborou uma onep�~ao fatal e gravemente errônea paraa ompreens~ao das rela�~oes reais e imediatas: os oneitos se onstituiriam a partir da experiênia eem seguida da abstra�~ao, mas om isto perdem uma parte de seu onte�udo. Desejo mostrar por queesta onep�~ao me paree t~ao errônea.Se se aeita a r��tia de Hume, formula-se logo a id�eia de que todo oneito ou toda hip�otesedevem ser rejeitados do esp��rito omo \metaf��sia", por n~ao serem extra��dos da mat�eria bruta sens��vel.Porque todo pensamento s�o reebe seu onte�udo material atrav�es da rela�~ao om o mundo sens��vel.Julgo perfeitamente exata esta id�eia; em ompensa�~ao, uma onstru�~ao que sistematiza dessa forma opensamento me paree falsa. Pois esta pretens~ao l�ogia, levada ao extremo, exluiria inevitavelmentequalquer pensamento omo metaf��sio.Para que o pensamento n~ao degenere em metaf��sia, quer dizer em parolie, �e preiso queum n�umero su�iente de proposi�~oes de um sistema oneptual esteja ligado de modo exato �asexperiênias sens��veis e que o sistema oneptual, na fun�~ao essenial de ordenar e de sintetizar ovivido sens��vel, revele a maior unidade, a maior eonomia poss��vel. A�nal, o \sistema" exprime umlivre jogo (l�ogio) de s��mbolos por meio de regras (l�ogias) arbitrariamente dadas. De igual maneira,tudo isto �e v�alido para traduzir o otidiano; e at�e para pensar as Ciênias, sob uma forma maisonsiente e mais sistem�atia.Aquilo que vou dizer torna-se ent~ao mais laro: Hume, por sua r��tia l�uida, possibilitaum progresso deisivo da �loso�a. Mas ausa, sem responsabilidade de sua parte, um real perigo,porque esta r��tia susita um \medo da metaf��sia" errado, por real�ar um v��io da �loso�a emp��riaontemporânea. Este v��io orresponde ao outro extremo da �loso�a nebulosa da antiguidade, quandoela pretendia poder dispensar os dados sens��veis, ou at�e mesmo desprez�a-los.Apesar de minha admira�~ao pela perspiaz an�alise apresentada por Russell em Meaning andTruth, tenho reeio de que tamb�em a��. o espetro do medo metaf��sio haja ausado alguns estragos.Esta ang�ustia me explia, por exemplo, o papel da raz~ao para oneber a \oisa" omo um \feixe dequalidades", qualidades que devem ser abstra��das da mat�eria pura sens��vel. Este fato (duas oisasdevem ser onsideradas uma �unia e a mesma oisa se se orrespondem respetivamente em suasqualidades) nos obriga a avaliar as rela�~oes geom�etrias dos objetos omo qualidades. (De outromodo, ser��amos obrigados, de aordo om Russell, a delarar serem \a mesma oisa" a Torre Ei�elem Paris e a torre de Nova Iorque.) Diante disto, n~ao vejo perigo \metaf��sio" em aolher o objeto(objeto no sentido da f��sia) omo um oneito independente no sistema ligado �a estrutura espaial-temporal que lhe pertene.Levando em onta esses esfor�os, estou ontente ainda por desobrir, no �ultimo ap��tulo, quen~ao se pode dispensar a \Metaf��sia". Minha �unia r��tia eslaree a m�a onsiênia inteletual quese sente atrav�es das linhas.
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1.27 Os entrevistadoresSe pedem publiamente a algu�em que dê as raz~oes de tudo quanto delarou, mesmo por brinadeira,num momento de apriho ou de despeito momentâneo, �e em geral oisa desagrad�avel, mas a�nal deontas normal. Mas se publiamente vêm pedir-lhe uma justi�ativa daquilo que outros disseram emnome do senhor, sem que pudesse proibi-lo, ent~ao sua situa�~ao seria aitiva. \Quem �e este oitado?"poder~ao perguntar. Na verdade, qualquer homem uja popularidade basta para justi�ar a visita dosentrevistadores! Podem n~ao areditar! Tenho tanta experiênia sobre este assunto, que n~ao hesitoem referi-la.Imaginem, uma bela manh~a, um rep�orter lhe faz uma visita e pede amavelmente que dê suaopini~ao sobre seu amigo N. A prin��pio o senhor sente alguma irrita�~ao diante desta pretens~ao. Masbem depressa perebe que n~ao h�a esapat�oria poss��vel. Porque se reusar uma resposta equivaler�a a:\Interroguei o homem que �e tido pelo melhor amigo de N., mas ele reusou prudentemente". Destaatitude, o leitor tirar�a inevit�aveis onlus~oes. Ent~ao, j�a que n~ao h�a nenhuma esapat�oria, o senhordelara:\N. tem um ar�ater alegre, frano, estimado por todos os amigos. Sabe ver o lado bom deada situa�~ao. Pode assumir responsabilidades e hega a realiz�a-las sem restri�~ao de tempo. Suapro�ss~ao �e sua paix~ao, mas ama a fam��lia e d�a �a esposa tudo quanto tem . . . "Isto signi�ar�a: \N. n~ao leva nada a s�erio. Possui o raro talento de se fazer amar por todos ese esfor�a para isto por um omportamento exuberante e am�avel. Mas �e de tal forma esravo de suapro�ss~ao que n~ao pode reetir sobre assuntos pessoais ou interessar-se por quest~oes estranhas a suapesquisa. Trata a esposa om exesso de uidados, esravo ab�ulio de seus desejos . . . "Um verdadeiro pro�ssional em reportagem diria tudo isto num estilo ainda mais inisivo. Maspara o senhor e seu amigo N., j�a �e bastante. Porque no dia seguinte, N. lê isto no jornal e outrasfrases do mesmo gênero e sua �olera ontra o senhor explode om f�uria, apesar do ar�ater alegre efrano. A ofensa que lhe �zeram fazem om que o senhor �que profundamente aborreido porquegosta realmente de seu amigo.Ent~ao?! que fazer nesta situa�~ao? Se desobrir um m�etodo, eu lhe suplio, ensine-me paraque possa apli�a-lo imediatamente.1.28 Feliita�~oes a um r��tioVer om os pr�oprios olhos, sentir e julgar sem suumbir �a fasina�~ao da moda, poder dizer o quese viu, o que se sentiu, om um estilo preiso ou por uma express~ao artistiamente inzelada, quemaravilha. Ser�a preiso ainda feliit�a-lo?1.29 Minhas primeiras impress~oes da Am�eria do NorteTenho de umprir a promessa de dizer em pouas palavras minhas impress~oes sobre a Am�eria doNorte. N~ao �e t~ao simples assim. Porque nuna �e simples julgar omo observador imparial, quandose foi aolhido om tanta afei�~ao e exagerada estima quanto o fui na Am�eria.Por isto, uma observa�~ao pr�evia:O ulto da personalidade �e a meus olhos sempre injusti�ado. �E laro, a natureza reparteseus dons de maneira muito diferente entre seus �lhos. Mas, gra�as a Deus, existe grande n�umero de�lhos generosamente dotados e, na maior parte, levam uma vida tranquila e sem hist�oria. Paree-me portanto injusto e at�e de mau gosto, ver umas pouas pessoas inensadas om exagero e, al�em21



do mais, grati�adas om for�as sobre-humanas de inteligênia e de ar�ater. �E este meu destino!Ora, existe um ontraste groteso entre as apaidades e os poderes que os homens me atribueme aquilo que sou e o que posso. A onsiênia deste estado de oisas falaioso seria insuport�avel,se uma soberba ompensa�~ao n~ao me onsolasse. Porque �e um sinal enorajador em nossa �epoa,tida por t~ao materialista, que transforme homens em her�ois, quando as �nalidades de tais her�ois semanifestam exlusivamente no dom��nio inteletual e moral. Isto prova que o onheimento e a justi�as~ao, para grande parte da humanidade, julgados superiores �a fortuna e ao poder. Minhas experiêniasme mostraram a predominânia desta estrutura ideol�ogia em grau elevado nesta Am�eria ausadade ser t~ao materialista. Depois desta digress~ao, vou falar de meu assunto, mas, pe�o, n~ao dêem aminhas modestas observa�~oes mais importânia do que têm.Para um visitante, a primeira e mais viva admira�~ao �e provoada pela assombrosa superio-ridade t�enia e raional deste pa��s. Mesmo os objetos de uso omum s~ao mais resistentes e maiss�olidos do que na Europa, e as asas t~ao mais funionais! Tudo �e alulado para eonomizar o tra-balho humano. Porque este �e aro, uma vez que o pa��s �e pouo povoado em ompara�~ao om osreursos naturais. Mas b pre�o elevado da m~ao-de-obra estimula e desenvolve de modo fabuloso osmeios t�enios e os m�etodos de trabalho. Por ontraste, pensa-se na �India ou na China, superpovoa-das, em que o irris�orio pre�o da m~ao-de-obra humana impediu o desenvolvimento dos meios t�enios.A Europa oupa posi�~ao intermedi�aria. Quando o maquinismo se desenvolve bastante, ele se tornarent�avel e usta menos do que a m~ao-de-obra humana. Na Europa, os fasistas deveriam reetirsobre isto! Porque, por motivos de pol��tia a urto prazo, trabalham por aumentar a densidade dapopula�~ao em suas respetivas p�atrias. Por outro lado, os Estados Unidos, mais reservados, se fehamsobre si mesmos por um sistema de imposto proibitivo sobre as meradorias estrangeiras. Pode-seexigir de um visitante inofensivo que quebre a abe�a? Pode-se realmente estar seguro de que adapergunta omporta uma resposta inteligente?Segunda surpresa para o visitante; presta aten�~ao na atitude ameriana feliz e positiva dianteda vida. Nas fotogra�as nota-se este sorriso dos seres, s��mbolo de uma das prinipais for�as dosamerianos. Mostra-se am�avel, onsiente de seu valor, otimista e sem inveja, ao passo que o europeujulga os ontatos om os amerianos inoentes e agrad�aveis.Em ompensa�~ao, o europeu demonstra esp��rito r��tio, forte onsiênia de si, falta de gene-rosidade e de aux��lio m�utuo, exige muito de seus divertimentos e de suas leituras, relativamente aosamerianos. Mas no �nal das ontas, revela-se bastante pessimista.A vida suave, o onforto têm um lugar importante nos Estados Unidos. Sari�am-lhes fadiga,preoupa�~ao e tranquilidade. O ameriano vive mais em fun�~ao de uma meta preisa e para o futurodo que o europeu. A vida, para ele, �e mais um devir, n~ao um estado. Neste sentido �e radialmentediferente do russo e do asi�atio, mais ainda do que do europeu.Todavia existe outro dom��nio em que o ameriano se assemelha mais ao asi�atio do que oeuropeu. Reonhee ser menos estritamente egotista do que o europeu, enarado psiologiamente en~ao eonomiamente.Fala-se mais \n�os" do que \eu". Sem d�uvida, isto resulta de que os usos e a onven�~aooupam lugar importante, o ideal de vida dos indiv��duos e sua atitude moral e est�etia pareemmais onformistas do que na Europa. Este fato explia em grande parte a superioridade eonômiaameriana sobre a Europa. Com efeito, om mais rapidez, mais failidade do que na Europa seorganizam o trabalho, sua reparti�~ao, e��aia na f�abria, na universidade ou at�e em um institutopartiular de bene�ênia. Esta atitude soial talvez provenha parialmente da inuênia inglesa.Violento ontraste, en�m, om os omportamentos europeus: a zona de inuênia do Estado�e relativamente fraa. O europeu admira-se de que o tel�egrafo, o telefone, as estradas de ferro, aesola perten�am na maioria a soiedades partiulares. J�a expliamos isso aima. A atitude maissoial do indiv��duo o permite. Al�em do mais, a reparti�~ao fundamentalmente desigual dos bens n~ao22



provoa as desigualdades insuport�aveis sempre pela mesma raz~ao. O senso de responsabilidade soialdos rios se revela mais vivo aqui do que na Europa. Aham muito natural onsagrar grande partede sua fortuna, e at�e mesmo de sua atividade, a servi�o da omunidade. Imperiosamente, a opini~aop�ublia (poderosa!) o exige deles. Aontee ent~ao que as fun�~oes ulturais mais importantes podemser on�adas �a iniiativa partiular e que o raio de a�~ao do Estado neste pa��s seja relativamentebastante reduzido.Contudo o prest��gio da autoridade do Estado diminuiu singularmente por ausa da Lei Sea.Nada �e mais prejudiial, para o prest��gio da lei e do Estado, do que promulgar leis sem ter os meiospara fazê-la respeitar. �E uma evidênia reonheida que o ��ndie resente de riminalidade nesteEstado depende estreitamente desta lei.Sob outro aspeto, a proibi�~ao ontribui, no meu entender, para o enfraqueimento do Estado.O botequim ofereia um lugar onde os homens tinham a oportunidade de troar suas ideias e opini~oessobre os neg�oios p�ublios. Oportunidade que aqui desaparee, a meu ver, a ponto de fazer om que aimprensa, ontrolada em grande parte pelos grupos interessados, exer�a uma inuênia determinantee sem ontraste sobre a opini~ao p�ublia.O ineg�avel valor do dinheiro neste pa��s se revela ainda mais forte do que na Europa, mas paree-me dereser. Aos pouos se substitui a id�eia de que uma grande fortuna n~ao �e mais indispens�avelpara uma vida feliz e pr�ospera.No plano art��stio, sinto a mais viva admira�~ao pelo gosto que se manifesta nas onstru�~oesmodernas e nos objetos da vida di�aria. Em ompensa�~ao, relativamente �a Europa, julgo o povoameriano menos aberto para as artes pl�astias e para a m�usia.Admiro profundamente os resultados dos institutos de pesquisa ient���a. Entre n�os, ommuita injusti�a, se interpreta a superioridade resente da pesquisa ameriana exlusivamente omofruto do poder do dinheiro. Ora, devotamento, tolerânia, esp��rito de equipe, senso da oopera�~aoontribuem de modo singular para seu suesso. Para terminar, uma observa�~ao! Os Estados Unidos,hoje, representam a for�a mundial teniamente mais avan�ada. Sua inuênia sobre a organiza�~aodas rela�~oes internaionais nem se pode medir. Mas a grande Am�eria e seus habitantes ainda n~aomanifestaram at�e agora profundo interesse pelos grandes problemas internaionais, e sobretudo poraquele, terrivelmente atual, do desarmamento. Isto deve mudar, no interesse mesmo dos amerianos.A �ultima guerra provou que n~ao h�a mais ontinentes isolados, mas que os destinos de todos os povosest~ao hoje estreitamente imbriados. Por onseguinte, ser�a preiso que este povo se onven�a deque ada habitante seu tem uma grande responsabilidade no dom��nio da pol��tia internaional. Estepa��s n~ao deve se resignar om a fun�~ao de observador inativo, esta fun�~ao om o orrer do tempo serevelaria nefasta para todos.1.30 Resposta �as mulheres amerianasUma liga de mulheres amerianas julgou dever protestar ontra a entrada de Einstein em sua p�atria.Reebeu a seguinte resposta:\Jamais enontrei, da parte do belo sexo, rea�~ao t~ao en�ergia ontra uma tentativa de apro-xima�~ao. Se por aaso isto aonteeu, jamais, em uma s�o vez, tantas mulheres me repeliram".N~ao têm raz~ao, estas idad~as vigilantes? Deve-se aolher um homem que devora os apitalistasalejados om o mesmo apetite, a mesma vol�upia om que, outrora, o Minotauro retense devoravaas deliadas virgens gregas e que, al�em do mais, se revela t~ao grosseiro que reusa todas as guerras,om exe�~ao do inevit�avel onito om a pr�opria esposa? Esutai portanto, v�os, mulheres prudentese patriotas; lembrai-vos tamb�em que o Capit�olio da poderosa Roma foi outrora salvo pelo aarejarde suas ��eis patas. 23



24



Cap��tulo 2Pol��tia e Pai�smo
2.1 Sentido atual da palavra pazOs gênios mais not�aveis das antigas iviliza�~oes sempre preonizaram a paz entre as na�~oes. Com-preendiam sua importânia. Mas hoje, esta posi�~ao moral �e reha�ada pelos progressos t�enios. Enossa humanidade ivilizada desobre o novo sentido da palavra paz: signi�a sobrevivênia. Domesmo modo, seria oneb��vel que um homem, em s~a onsiênia, pudesse fugir �a sua verdadeiraresponsabilidade diante do problema da paz?Em todos os pa��ses do mundo, grupos industriais poderosos fabriam armas ou partiipam desua fabria�~ao; em todos os pa��ses do mundo, eles se op~oem �a resolu�~ao pa���a do menor lit��giointernaional. Contra eles, por�em, os governos atingir~ao este objetivo, essenial da paz, quandoa maioria dos eleitores os apoiar energiamente. Porque vivemos em regime demor�atio e nossodestino e o de nosso povo dependem inteiramente de n�os.A vontade oletiva se inspirar�a nesta ��ntima onvi�~ao pessoal.2.2 Como suprimir a guerra?Minha responsabilidade na quest~ao da bomba atômia se limita a uma �unia interven�~ao: esreviuma arta ao Presidente Roosevelt. Eu sabia ser neess�aria e urgente a organiza�~ao de experiêniasde grande envergadura para o estudo e a realiza�~ao da bomba atômia. Eu o disse. Conheia tamb�emo riso universal ausado pela desoberta da bomba. Mas os s�abios alem~aes se enarni�avam sobreo mesmo problema e tinham todas as hanes para resolvê-lo. Assumi portanto minhas responsa-bilidades. E no entanto sou apaixonadamente um pai�sta e minha maneira de ver n~ao �e diferentediante da mortandade em tempo de guerra e diante de um rime em tempo de paz. J�a que as na�~oesn~ao se resolvem a suprimir a guerra por uma a�~ao onjunta, j�a que n~ao superam os onitos por umaarbitragem pa���a e n~ao baseiam seu direito sobre a lei, elas se vêem inexoravelmente obrigadas apreparar a guerra. Partiipando da orrida geral dos armamentos e n~ao querendo perder, onebeme exeutam os planos mais detest�aveis. Preipitam-se para a guerra. Mas hoje, a guerra se hama oaniquilamento da humanidade.Protestar hoje ontra os armamentos n~ao quer dizer nada e n~ao muda nada. S�o a supress~aode�nitiva do riso universal da guerra d�a sentido e oportunidade �a sobrevivênia do mundo. Daquiem diante, eis nosso labor otidiano e nossa inabal�avel deis~ao: lutar ontra a raiz do mal e n~aoontra os efeitos. O homem aeita luidamente esta exigênia. Que importa que seja ausado deanti-soial ou de ut�opio?Gandhi enarna o maior gênio pol��tio de nossa iviliza�~ao. De�niu o sentido onreto de uma25



pol��tia e soube enontrar em ada homem um inesgot�avel hero��smo quando desobre um objetivoe um valor para sua a�~ao. A �India, hoje livre, prova a justeza de seu testemunho. Ora, o podermaterial, em aparênia inven��vel, do Imp�erio Britânio foi submergido por uma vontade inspiradapor id�eias simples e laras.2.3 Qual o problema do pai�smo?Senhoras, Senhores,Meus agradeimentos por me permitirem exprimir minhas id�eias sobre este problema.Alegro-me por terem os senhores me proporionado a oasi~ao de expor brevemente o problemado pai�smo. A evolu�~ao dos �ultimos anos de novo pôs em foo omo temos pouas raz~oes para on�araos governos a responsabilidade na luta ontra os armamentos e as atitudes beliosas. Mas tamb�em aforma�~ao de grandes organiza�~oes, mesmo om muitos membros, n~ao pode por si s�o nos aproximar dameta. Continuo a a�rmar que o meio violento da reusa do servi�o militar �e o melhor. �E prolamadopor organiza�~oes que, em v�arios pa��ses, ajudam moral e materialmente os orajosos objetores deonsiênia.Por este meio podemos mobilizar os homens quanto ao problema do pai�smo. Porque estaquest~ao, posta assim t~ao direta e onretamente, interpela as naturezas ��ntegras sobre esse tipo deombate. Porque, na verdade, trata-se de um ombate ilegal, mas de um ombate pelo direito realdos homens ontra seus governos, j�a que estes exigem de seus idad~aos atos riminosos.Muitos bons pai�stas n~ao gostariam de pratiar o pai�smo desta maneira, invoando raz~oespatri�otias.Nos momentos r��tios, por�em, poder-se-�a ontar om eles. A guerra mundial provou-o abal-mente.Agrade�o-lhes sineramente por me terem dado a oasi~ao de lhes manifestar de viva voz minhaopini~ao.2.4 Alou�~ao na reuni~ao dos estudantes pelo desarmamentoGra�as �as desobertas da iênia e da t�enia, as �ultimas gera�~oes nos ofereeram um magn���opresente de valor: poderemos nos libertar e embelezar nossa vida omo nuna outras gera�~oes opuderam fazer. Mas este presente traz onsigo perigos para nossa vida, omo nuna antes.Hoje, o destino da humanidade ivilizada repousa sobre os valores morais que onsegue susitaiem si mesma. Por isto a tarefa de nossa �epoa de modo algum �e mais f�ail do que as realizadas pelas�ultimas gera�~oes.Aquilo de que os homens preisam omo alimenta�~ao e bens de uso orrente pode ser satis-feito ao abo de horas de trabalho in�nitamente mais reduzidas. Em ompensa�~ao, o problema dareparti�~ao do trabalho e dos produtos fabriados se mostra ada vez mais dif��il. Perebemos todosque o livre jogo das for�as eonômias, o esfor�o desordenado e sem freio dos indiv��duos para adquirire dominar j�a n~ao onduzem mais, automatiamente, a uma solu�~ao suport�avel deste problema. �Epreiso uma ordem plani�ada para a produ�~ao dos bens, o emprego da m~ao-de-obra e a reparti�~aodas meradorias fabriadas; trata-se de evitar o desapareimento amea�ador de importantes reursosprodutivos, o empobreimento e o retorno ao estado selvagem de grande parte da popula�~ao.Contudo, se na vida eonômia o ego��smo, \monstro sagrado", aarreta onsequênias nefastas,na vida pol��tia internaional ausa estragos ainda mais atrozes. Agora os progressos da t�enia26



militar tornam poss��vel o exterm��nio de toda a vida humana, a menos que os homens desubram, ebem depressa, os meios de se protegerem ontra a guerra. Este ideal �e apital e os esfor�os at�e hojeempregados para atingi-lo s~ao ainda ridiulamente insu�ientes. Proura-se atenuar o perigo peladiminui�~ao dos armamentos e por regras limitativas no exer��io do direito �a guerra. Mas a guerran~ao �e um jogo de soiedade onde os pareiros respeitam esrupulosamente as regras. Quando se tratade ser ou de n~ao ser, regras e ompromissos n~ao valem nada. Somente a rejei�~ao inondiional daguerra pode salvar-nos. Porque a ria�~ao de uma orte de arbitragem n~ao basta de forma algumanesta irunstânia. Seria preiso que tamb�em os tratados inlu��ssem a a�rma�~ao de que as deis~oesde semelhante orte seriam apliadas oletivamente por todas as na�~oes. Afastada esta erteza,jamais as na�~oes assumir~ao o riso do desarmamento.Imaginemos! Os governos ameriano, inglês, alem~ao, franês exigem do governo japonês aimediata essa�~ao das hostilidades ontra a China, sob pena de um boiote estrito de todas asmeradorias \made in Japan". Julgam os senhores que um governo japonês assumiria para seu pa��sum riso t~ao grande? Ora, ontra toda a evidênia isto n~ao se deu. Por quê? Cada pessoa, ada na�~aoreeia verdadeiramente por sua existênia. Por quê? Porque ada qual s�o tem em vista o pr�oprioproveito, imediato e desprez��vel, e n~ao quer onsiderar primeiro o bem e o proveito da omunidade.Por isso eu lhes delarei, logo de in��io, que o destino da humanidade repousa essenialmentee mais do que nuna sobre as for�as morais do homem. Se quisermos uma vida livre e feliz, ser�aabsolutamente neess�ario haver ren�unia e restri�~ao.Onde haurir for�as para semelhante modi�a�~ao? Alguns j�a desde a juventude tiveram apossibilidade de fortaleer o esp��rito pelo estudo e de manter um modo laro de julgar. S~ao osantigos, eles olham para os senhores e esperam que lutem om todas as energias om o �to de obtera�nal aquilo que nos foi reusado.2.5 Sobre o servi�o militarExtrato de uma artaEm vez de autorizar o servi�o militar na Alemanha, dever-se-ia proibi-lo em todos os pa��ses en~ao admitir um ex�erito a n~ao ser o dos meren�arios, podendo-se disutir sobre sua importânia earmamento. A Fran�a, por este meio, se tranquilizaria, mesmo que se satisfa�a om a ompensa�~aodada �a Alemanha. Deste modo se impediria o desastre psiol�ogio provoado pela edua�~ao militardo povo e a morte dos direitos do indiv��duo inerentes a esta pedagogia.Que vantagem evidente para dois Estados, de pleno aordo, em dirimir seus inevit�aveis onitospor um arbitramento, e que progresso poder uni�ar sua organiza�~ao militar de pro�ssionais em um�unio orpo de quadros mistos! Que eonomia �naneira e que aumento de seguran�a para os doispa��ses! Um arranjo assim poderia estimular uni~oes ada vez mais estreitas e at�e hegar a uma pol��iainternaional que se reduziria �a medida que a seguran�a internaional resesse.Querem disutir esta proposta-sugest~ao om nossos amigos? N~ao quero defendê-la de modoespeial. Mas julgo indispens�avel que nos apresentemos om programas onretos. Porque �ar s�oem posi�~ao de defesa n~ao oferee nenhum interesse estrat�egio.2.6 A Sigmund FreudMuito aro Senhor Freud,Sempre admirei sua paix~ao para desobrir a verdade. Ela o arrebata aima de tudo. O senhor27



explia om irresist��vel lareza o quanto na alma humana os instintos de luta e de aniquilamentoest~ao estreitamente relaionados om os instintos do amor e da a�rma�~ao da vida. Ao mesmo tempo,suas exposi�~oes rigorosas revelam o desejo profundo e o nobre ideal do homem que quer se libertarompletamente da guerra. Por esta profunda paix~ao se reonheem todos aqueles que, superandoseu tempo e sua na�~ao, foram julgados mestres, espirituais ou morais. Desobrimos o mesmo idealem Jesus Cristo, em Goethe ou em Kant! N~ao �e bastante signi�ativo ver que estes homens foramreonheidos universalmente omo mestres apesar de terem fraassado em sua vontade de estruturaras rela�~oes humanas?Estou persuadido de que os homens exepionais que oupam a posi�~ao de mestres gra�asa seus trabalhos (mesmo em ��rulo bem restrito) partiipam deste mesmo nobre ideal. N~ao têmgrande inuênia sobre o mundo pol��tio. Em ompensa�~ao, a sorte das na�~oes depende, ao queparee, inevitavelmente de homens pol��tios, sem nenhum esr�upulo e sem qualquer senso de respon-sabilidade.Tais hefes e governos pol��tios obtêm seu argo seja pela violênia seja por elei�~oes populares.N~ao podem se apresentar omo representantes da parte inteletual e moralmente superior das na�~oes.Quanto �a elite inteletual, n~ao exere inuênia alguma sobre o destino dos povos. Dispersa demais,n~ao pode nem trabalhar, nem olaborar quando se trata de resolver um problema urgente. Sendoassim, n~ao pensa o senhor que uma assoia�~ao livre de personalidades - garantindo suas apaidades ea sineridade da vontade por suas a�~oes e ria�~oes anteriores - n~ao poderia propor realmente um pro-grama novo? Uma omunidade de estrutura internaional, na qual os membros se obrigariam a �arem ontato por permanente interâmbio de suas opini~oes, poderia tomar posi�~ao na imprensa, massempre sob a responsabilidade estrita dos signat�arios, e exerer inuênia signi�ativa e moralmentesadia na resolu�~ao de um problema pol��tio. Evidentemente, tal omunidade se veria a bra�os omos mesmos inonvenientes que, nas aademias de iênia, provoam tantas vezes pesados malogros.S~ao os risos inerentes, indissoluvelmente ligados �a fraqueza da natureza humana. Apesar do que,n~ao seria preiso tentar uma assoia�~ao deste gênero? Para mim, julgo-a um dever imperioso.Se se hegasse a onretizar semelhante assoia�~ao inteletual, ela teria de prourar eduarsistematiamente as organiza�~oes religiosas no sentido de se baterem ontra a guerra. Daria for�amoral a muitas personalidades uja boa vontade se vê esterilizada por penosa resigna�~ao. Creio en�mque uma assoia�~ao om tais membros, inspirando imenso respeito bem justi�ado por suas obrasinteletuais, daria preioso apoio moral �as for�as da Soiedade das Na�~oes que realmente onsagramsuas atividades ao nobre ideal dessa institui�~ao.Submeto-lhe estas id�eias, ao senhor mais do que a qualquer outro, porque o senhor �e menosvulner�avel do que qualquer um �as quimeras e seu esp��rito r��tio se baseia em um sentimento muitoprofundo da responsabilidade.2.7 As mulheres e a guerraNa minha opini~ao, na pr�oxima guerra, dever-se-ia mandar para as primeiras linhas as mulheres patri-otas de preferênia aos homens. Isto seria pela primeira vez uma novidade neste mundo desesperadode horror in�nito e, al�em disso, por que n~ao utilizar os sentimentos her�oios do belo sexo de modomais pitoreso do que em ataar um ivil sem defesa?2.8 Três artas a amigos da paz1. Soube que, por inspira�~ao de seus nobres sentimentos e levado pelo amor dos homens e de seudestino, o senhor realiza quase seretamente maravilhas. Raros s~ao aqueles que olham om os pr�oprios28



olhos e sentem om a pr�opria sensibilidade. Uniamente estes poderiam evitar que os homens venhamde novo a mergulhar no lima de apatia, hoje proposto omo inelut�avel a uma desorientada massa.Possam os povos abrir os olhos, ompreender o valor da ren�unia naional indispens�avel paraevitar a mortandade de todos ontra todos! O poder da onsiênia e do esp��rito internaional ainda�e t��mido demais. No momento atual revela-se mais frao ainda, j�a que tolera um pato om ospiores inimigos da iviliza�~ao. Neste n��vel, a diplomaia da onilia�~ao se hama rime ontra ahumanidade, mesmo se a defendem em nome da sabedoria pol��tia.N~ao podemos desesperar dos homens, pois n�os mesmos somos homens. E �e um onsolo pensarque existem personalidades omo o senhor, vivas e leais.2. Devo onfessar que uma delara�~ao, do tipo da que vai junto, n~ao representa, a meu ver,valor algum para um povo que em tempo de paz se submete ao servi�o militar. Sua luta deve prourarter omo resultado a libera�~ao de qualquer obriga�~ao militar. O povo franês pagou terrivelmentearo sua vit�oria de 1918! E no entanto, apesar do peso desta experiênia, o servi�o militar mant�ema Fran�a na mais ign�obil de todas as esp�eies de servid~ao.Seja portanto infatig�avel nesta luta! O senhor tem mesmo aliados objetivos entre os rea-ion�arios e militaristas alem~aes. Porque se a Fran�a se aferra �a id�eia do servi�o militar obrigat�orio,n~ao lhe ser�a poss��vel, om o tempo, proibir a introdu�~ao desse servi�o na Alemanha. Ent~ao fatal-mente se hegar�a �a reivindia�~ao alem~a da igualdade dos direitos. Para ada esravo militar franês,haver�a dois esravos militares alem~aes. Ser�a que isto onordaria om os interesses franeses? S�o asupress~ao radial do servi�o militar obrigat�orio autoriza imaginar a edua�~ao da juventude no esp��ritode reonilia�~ao, na a�rma�~ao das for�as da vida e no respeito de todas as formas vivas.Creio que a reusa ao servi�o militar, pela obje�~ao de onsiênia simultaneamente a�rmadapor inquenta mil onvoados ao servi�o, teria um poder irresist��vel. Porque um indiv��duo sozinhon~ao pode obter muita oisa e n~ao se pode desejar que seres do maior valor sejam entregues ao ani-quilamento pelo abomin�avel monstro de três abe�as: estupidez, medo, obi�a.3. Em sua arta o senhor analisou um ponto absolutamente essenial. A ind�ustria dos arma-mentos representa onretamente o mais terr��vel perigo para a humanidade. Masara-se, poderosafor�a maligna, por tr�as do naionalismo que se estende por toda parte.A naionaliza�~ao do Estado poderia sem d�uvida ofereer alguma utilidade. Mas a delimita�~aodas ind�ustrias interessadas paree muito ompliada. Inluir~ao a ind�ustria aeron�autia? E em quepropor�~oes nelas entrar~ao a ind�ustria metal�urgia, a ind�ustria qu��mia?Quanto �a ind�ustria das muni�~oes e o om�erio do material de guerra, a Soiedade das Na�~oes,j�a h�a anos, se esfor�a por exerer um ontrole sobre este tr�a�o abomin�avel. Mas, quem ignora omalogro desta pol��tia? No ano passado, perguntei a um diplomata ameriano de renome por que,mediante um boiote omerial, n~ao se impedia o Jap~ao de perseverar em sua pol��tia de ataques?Resposta: \nossos interesses eonômios est~ao por demais impliados". Como ajudar a indiv��duosde tal forma egos por tais respostas? E o senhor rê que uma palavra minha seria su�iente paraobter um resultado neste ampo! Que engano! Enquanto n~ao os atrapalho, os homens me elogiam.Mas se tento defender uma pol��tia desagrad�avel a seus olhos, insultam-me e aluniam-me a �m deprotegerem seus interesses. Quanto aos indiferentes, eles se refugiam na maior parte do tempo numaatitude de ovardia. Ponha �a prova a oragem ��via de seus onidad~aos! A divisa taitamenteaeita se revela: \assunto tabu . . . nem um pio!" Pode estar erto, empregarei todas as for�as paraexeutar o que puder, no sentido que o senhor me india. Mas pela via direta, omo me sugere, n~ao29



h�a nada a tentar.
2.9 Pai�smo ativoConsidero-me muito feliz por assistir a esta grande manifesta�~ao pai�sta, organizada pelo povoamengo. Pessoalmente sinto neessidade de falar diante de todos os que aqui partiipam, emnome daqueles que pensam omo os senhores e têm as mesmas ang�ustias diante do futuro: \N�osnos sentimos profundamente unidos aos senhores nestes momentos de reolhimento e de tomada deonsiênia."N~ao temos o direito de mentir a n�os mesmos. A melhoria das ondi�~oes humanas atuais,onstrangedoras e desesperadoras, n~ao pode ser imaginada omo poss��vel sem terr��veis onitos.Porque o pequeno n�umero de pessoas deididas aos meios radiais pesa pouo diante da massa doshesitantes e dos reuperados1. E o poder das pessoas diretamente interessadas na manuten�~ao dam�aquina da guerra ontinua onsider�avel. N~ao reuar~ao diante de nenhum proesso para obrigar aopini~ao p�ublia a se dobrar diante de suas exigênias riminosas.Segundo todas as aparênias, os estadistas atualmente no poder têm por objetivo estabeleerde modo duradouro uma paz s�olida. Mas o inessante aumento das armas prova laramente que estesestadistas n~ao têm peso diante das potênias riminosas que s�o querem preparar a guerra. Continuoinabal�avel neste ponto: a solu�~ao est�a no povo, somente no povo. Se os povos quiserem esapar daesravid~ao abjeta do servi�o militar, têm de se pronuniar ategoriamente pelo desarmamento geral.Enquanto existirem ex�eritos, ada onito deliado se arrisa a levar �a guerra.Um pai�smo que s�o ataque as pol��tias de armas dos Estados �e impotente e permaneeimpotente.Que os povos ompreendam! Que se manifeste sua onsiênia! Assim galgar��amos nova etapano progresso dos povos entre si e nos reordar��amos do quanto a guerra foi a inompreens��vel louurade nossos antepassados!2.10 Uma demiss~aoAo seret�ario alem~ao da Soiedade das Na�~oesPrezado Senhor Dufour-Ferone,N~ao quero deixar sua am�avel arta sem resposta porque o senhor poderia se enganar aoonsiderar meu ponto de vista. Minha deis~ao de n~ao mais ompareer a Genebra baseia-se naevidênia adquirida por dolorosa experiênia: a omiss~ao em geral n~ao manifesta em suas sess~oesa �rme vontade de realizar os progressos indispens�aveis para as rela�~oes internaionais. Muito aoontr�ario, assemelha-se a uma par�odia do ad�agio ut aliquid �eri videatur2. Vista deste modo, aomiss~ao me paree at�e mesmo pior do que a Soiedade das Na�~oes em onjunto.Por ter querido me bater om todas as for�as pela ria�~ao de uma Corte Internaional de Ar-bitragem e de regulamenta�~ao oloada aima dos Estados, e porque este ideal representa muit��ssimopara mim, reio dever deixar esta Comiss~ao.1Reuperado. Do franês reupere, soldado reformado que �e rerutado para a guerra. (N. do E.).2\Para dar a impress~ao de que se faz algo." (N. do E.).30



A Comiss~ao aprovou a repress~ao das minorias ulturais nos v�arios pa��ses porque, nestes mesmospa��ses, ela onstituiu uma \Comiss~ao Naional", �unio la�o te�orio entre os inteletuais do Estadoe a Comiss~ao. Esta pol��tia deliberada afasta-a de sua fun�~ao pr�opria: ser um apoio moral para asminorias naionais ontra toda opress~ao ultural.Al�em disso, a Comiss~ao manifestou uma atitude de tal forma hip�orita em fae do problemada luta ontra as tendênias hauvinistas e militaristas do ensino nos diversos pa��ses, que n~ao se podeesperar tenha uma atitude deisiva nesse dom��nio essenial, fundamental.A Comiss~ao onstantemente se dispensou de ser o apoio de personalidades ou de organiza�~oesque, de modo irreus�avel, se empenharam por uma ordem jur��dia internaional e ontra o sistemamilitar.A Comiss~ao jamais tentou impedir a integra�~ao de membros que bem sabia serem representan-tes de orrentes de id�eias fundamentalmente diversas daqueles que tinha a obriga�~ao de representar.N~ao quero mais enumerar outras ausa�~oes, pois estas pouas obje�~oes d~ao su�iente motivopara se ompreender minha deis~ao. N~ao quero no entanto me arvorar em ausador. Mas deviaexplia�~oes sobre minha atitude. Se eu tivesse uma esperan�a, ainda que fosse m��nima, teria agidode modo diferente, pode rer.2.11 Sobre a quest~ao do desarmamentoA realiza�~ao de um plano de desarmamento era ainda mais ompliada porque, em geral, n~ao seenarava laramente a enorme omplexidade do problema. De ordin�ario a maioria dos objetivos seobt�em por esal~oes suessivos. Lembremo-nos por exemplo da transforma�~ao da monarquia absolutaem demoraia! Mas aqui o objetivo n~ao suporta nenhum esal~ao.Com efeito, enquanto a possibilidade da guerra n~ao for radialmente supressa, as na�~oes n~aoonsentir~ao em se despojar do direito de se equipar militarmente do melhor modo poss��vel paraesmagar o inimigo de uma futura guerra. N~ao se poder�a evitar que a juventude seja eduada om astradi�~oes guerreiras, nem que o rid��ulo orgulho naional seja exaltado paralelamente om a mitologiaher�oia do guerreiro, enquanto for neess�ario fazer vibrar nos idad~aos esta ideologia para a resolu�~aoarmada dos onitos. Armar-se signi�a exatamente isto: n~ao aprovar e nem organizar a paz, masdizer sim �a guerra e prepar�a-la. Sendo assim, n~ao se pode desarmar por etapas, mas de uma vez portodas ou nuna.Na vida das na�~oes, uma realiza�~ao de estrutura t~ao profundamente diferente implia umafor�a moral nova e uma reusa onsiente de tradi�~oes fundamente arraigadas. Aquele que n~ao est�apronto a entregar, em aso de onito e sem ondi�~oes, o destino de seu pa��s �as deis~oes de uma Corteinternaional de arbitragem e que n~ao est�a pronto a se omprometer solenemente e sem reservas aisto por um tratado, n~ao est�a realmente deidido a eliminar as guerras. A solu�~ao �e lara: tudo ounada. At�e este momento, os esfor�os empregados para onseguir a paz fraassaram, porque ambii-onavam somente resultados pariais insu�ientes.Desarmamento e seguran�a s�o se onquistam juntos, A seguran�a n~ao ser�a real a n~ao ser quetodas as na�~oes tomem o ompromisso de exeutar por ompleto as deis~oes internaionais.Estamos portanto na enruzilhada dos aminhos. Ou tomaremos a estrada da paz ou a estradaj�a frequentada da for�a ega, indigna de nossa iviliza�~ao. �E esta nossa esolha e por ela seremosrespons�aveis! De um lado, liberdade dos indiv��duos e seguran�a das omunidades nos esperam. Dooutro, servid~ao dos indiv��duos e aniquilamento das iviliza�~oes nos amea�am. Nosso destino ser�aaquele que esolhermos. 31



2.12 A respeito da onferênia do desarmamento em 19321. Consentem que omee por uma pro�ss~ao de f�e pol��tia? Ei-la. O Estado foi riado para oshomens, e n~ao o inverso. Pode-se apresentar o mesmo arrazoado tanto para a Ciênia quanto para oEstado. Velhas m�aximas buriladas por seres que situavam a pessoa humana no ume da hierarquiados valores! Eu teria vergonha de repeti-las, se n~ao estivessem sempre amea�adas de mergulharno esqueimento, sobretudo em nossa �epoa de organiza�~ao e de rotina. Ora, a tarefa prinipal doEstado onsiste nisto: proteger o indiv��duo, ofereer-lhe a possibilidade de se realizar omo pessoahumana riativa.O Estado deve ser nosso servidor e n~ao temos obriga�~ao de ser seus esravos. Esta lei fun-damental �e vilipendiada pelo Estado, quando nos onstrange �a for�a ao servi�o militar e �a guerra.Nossa fun�~ao de esravos se exere ent~ao para aniquilar os homens de outros pa��ses ou para preju-diar a liberdade de seu progresso. Consentir em ertos sarif��ios ao Estado s�o �e um dever quandoontribuem para o progresso humano dos indiv��duos. Estas proposi�~oes talvez pare�am evidentespara um ameriano, mas de modo algum para um europeu. Por este motivo, esperamos que a lutaontra a guerra desperte poderoso eo entre os amerianos.Falemos agora desta onferênia do desarmamento. Reetindo sobre ele, devemos sorrir, horarou esperar? Imaginem uma idade habitada por idad~aos iras��veis, desonestos e rixentos. Seriapermanente o riso de morrer e permanente, portanto, a terr��vel ang�ustia, neutralizando qualquerevolu�~ao normal. A autoridade da idade quer ent~ao suprimir estas ondi�~oes pavorosas . . .mas adamagistrado e onidad~ao n~ao aeita, sob nenhuma ondi�~ao, que lhe pro��bam trazer um punhal nointo! Depois de longos anos de prepara�~ao, a autoridade deide debater em p�ublio o problema eprop~oe este tema de disuss~ao: omprimento e orte do punhal individual autorizado a ser trazidono into durante os passeios?Enquanto os idad~aos onsientes n~ao tomarem a dianteira gra�as �a lei, �a justi�a e �a pol��iapara impedir as punhaladas, a situa�~ao �ar�a a mesma. A determina�~ao do omprimento e do ortedos punhais autorizados s�o favoreer�a os violentos e beliosos e lhes submeter�a os mais fraos. Ossenhores ompreendem todo o sentido desta ompara�~ao. Temos om efeito uma Soiedade dasNa�~oes e uma Corte de Arbitragem. Mas a Soiedade das Na�~oes mais se paree a uma sala dereuni~ao do que a uma assembl�eia e a Corte n~ao tem meios de fazer respeitar seus vereditos. Emaso de agress~ao, nenhum Estado enontrar�a seguran�a junto da Soiedade das Na�~oes. N~ao seesque�am, pois, desta evidênia quando avaliarem a posi�~ao da Fran�a e sua reusa de se desarmar,sem seguran�a. Os senhores julgar~ao ent~ao om menor severidade do que se ostuma fazer.Cada povo deve ompreender e querer as limita�~oes neess�arias a seu direito de soberania, adapovo deve intervir e assoiar-se aos outros povos ontra qualquer transgressor das deis~oes da Corte,o�ialmente ou seretamente. Sen~ao, manteremos o lima geral de anarquia, de amea�a. A soberaniailimitada dos diversos Estados e a seguran�a em aso de agress~ao s~ao proposi�~oes inonili�aveis,apesar de todos os so�smas. Haver�a ainda neessidade de novas at�astrofes para initar os Estados ase empenharem em exeutar todas as deis~oes da Corte Internaional de Justi�a? Nas bases de suareente evolu�~ao, nossa esperan�a para o pr�oximo futuro �e bem reduzida. Cada amigo da iviliza�~aoe da Justi�a, por�em, tem de se bater para onvener seus semelhantes da inevit�avel neessidade destaobriga�~ao internaional entre os Estados.Objetar-se-�a om raz~ao que esta id�eia valoriza demais o sistema jur��dio, mas negligenia aspsiologias naionais e os valores morais. Fazem ver que o desarmamento moral deveria preedero desarmamento material. A�rma-se tamb�em, om verdade, que o maior obst�aulo para a ordeminternaional onsiste no naionalismo exaerbado, denominado ilus�oria e simpatiamente de patrio-tismo. Com efeito, nos �ultimos ento e inquenta anos, esta divindade adquiriu um poder riminosoangustiante e extraordin�ario.Para vener esta obje�~ao, �e preiso entender que os fatores raionais e humanos se ondiionam32



reiproamente e onvener-se disto. Os sistemas dependem estreitamente de onep�~oes tradiionaissentimentais, e delas extraem as raz~oes de existir e de se proteger. Mas os sistemas elaborados, porsua vez, inueniam poderosamente as onep�~oes tradiionais sentimentais.O naionalismo, hoje espalhado por toda parte de maneira t~ao perigosa, se desenvolve perfei-tamente a partir da ria�~ao do servi�o militar obrigat�orio, ou, belo eufemismo, do ex�erito naional.Exigindo dos idad~aos o servi�o militar, o Estado se vê obrigado a neles exaltar o sentimento naio-nalista, base psiol�ogia dos ondiionamentos militares. Ao lado da religi~ao, o Estado deve glori�arem suas esolas, aos olhos da juventude, seu instrumento de for�a brutal.A introdu�~ao do servi�o militar obrigat�orio, eis a prinipal ausa, a meu ver, da deadêniamoral da ra�a brana. Assim se oloa a quest~ao da sobrevivênia de nossa iviliza�~ao e at�e mesmode nossa vida! Por isto o poderoso inuxo da revolu�~ao franesa traz in�umeras vantagens soiais,mas tamb�em a maldi�~ao que, em t~ao pouo tempo, aiu sobre todos os outros povos.Quem quer desenvolver o sentimento internaional e ombater o hauvinismo naional, tem deombater o servi�o militar obrigat�orio. As violentas persegui�~oes que se abatem sobre aqueles que,por motivos morais, reusam umprir o servi�o militar, ser~ao menos ignominiosas para a humanidadedo que as persegui�~oes a que se expunham nos tempos passados os m�artires da religi~ao? Ousar-se-�ahiporitamente prolamar a guerra fora da lei, omo o faz o pato Kellog, enquanto se entregamindiv��duos sem defesa �a m�aquina assassina da guerra em qualquer pa��s?Se, no esp��rito da onferênia do desarmamento n~ao quisermos nos limitar ao aspeto dosistema jur��dio, mas desejarmos tamb�em inluir, de modo pr�atio e leal, o aspeto psiol�ogio,ser�a preiso tentar ofereer, a ada indiv��duo, por via internaional a possibilidade legal de dizern~ao ao servi�o militar. Esta iniiativa jur��dia susitaria sem d�uvida alguma poderoso movimentomoral. Numa palavra. Simples onven�~oes sobre a redu�~ao dos armamentos n~ao d~ao absolutamenteseguran�a. A Corte de Arbitragem obrigat�oria deve dispor de um exeutivo garantido por todos osEstados partiipantes. Este interviria por san�~oes eonômias e militares ontra o Estado violadorda paz. O servi�o militar obrigat�orio tem de ser ombatido porque onstitui o prinipal foo deum naionalismo m�orbido. Aqueles que fazem obje�~ao de onsiênia devem portanto ser de modopartiular protegidos internaionalmente.2. O engenho dos homens nos ofereeu, nos �ultimos em anos, tanta oisa que teria podidofailitar uma vida livre e feliz, se o progresso entre os homens se efetuasse ao mesmo tempo que osprogressos sobre as oisas. Ora, o laborioso resultado se assemelha, para nossa gera�~ao, ao que seriauma navalha para uma rian�a de três anos. A onquista de fabulosos meios de produ�~ao n~ao trouxea liberdade, mas as ang�ustias e a fome.Pior ainda, os progressos t�enios forneem os meios de aniquilar a vida humana e tudo oque foi duramente riado pelo homem. N�os, os velhos, vivemos esta abomina�~ao durante a guerramundial. Por�em, mais ign�obil do que este aniquilamento, vivemos a esravid~ao vergonhosa a queo homem se vê arrastado pela guerra! N~ao �e pavoroso ser onstrangido pela omunidade a realizaratos que ada um, diante de sua onsiênia, onsidera riminosos? Ora, pouos foram aqueles querevelaram tanta grandeza de alma que se reusaram a ometê-los. No entanto, a meus olhos, s~ao osverdadeiros her�ois da guerra mundial.H�a uma luzinha de esperan�a. Tenho a impress~ao hoje de que os hefes respons�aveis dos povostêm sinera inten�~ao e vontade de abolir a guerra. A resistênia a este progresso absolutamenteneess�ario ap�oia-se nas tradi�~oes mals~as dos povos: transmitem-se de gera�~ao em gera�~ao, atrav�es dosistema de edua�~ao, omo um anro heredit�ario. A prinipal defensora de tais tradi�~oes �e a instru�~aomilitar e sua glori�a�~ao, bem omo aquela fra�~ao da imprensa ligada �as ind�ustrias pesadas ou dearmamento. Sem desarmamento, nada de paz duradoura. Inversamente, os armamentos militaresininterruptos, nas atuais normas, onduzem inevitavelmente a novas at�astrofes.Por isso a onferênia sobre o desarmamento de 1932 ser�a deisiva para esta gera�~ao e a33



seguinte. As onferênias preedentes terminaram por resultados, onfessemos, desastrosos. Poronseguinte, imp~oe-se a todos os homens perspiazes e respons�aveis que onjuguem todas as energiaspara ristalizar ada vez mais na opini~ao p�ublia o papel essenial da onferênia de 1932. Se, emseus pa��ses, os hefes de Estado enarnarem a vontade pa���a de uma maioria resoluta, ent~ao e s�oassim poder~ao realizar este ideal. Cada um, por suas a�~oes e palavras, pode ajudar na forma�~aodesta opini~ao p�ublia.O malogro da onferênia ser�a erto se os delegados ali se apresentarem om instru�~oes de�niti-vas, uja aeita�~ao se transformaria em quest~ao de prest��gio. Esta pol��tia paree ter sido desartada.Porque as reuni~oes de diplomatas, delega�~ao por delega�~ao, reuni~oes frequentes nos �ultimos tempos,foram onsagradas a preparar solidamente a onferênia por disuss~oes sobre o desarmamento. Esteproesso me paree muito feliz. Com efeito, dois homens ou dois grupos podem trabalhar om umesp��rito judiioso, sinero e sem paix~ao, se n~ao intervier um tereiro grupo que �e preiso levar emonta no debate. E se a onferênia for preparada seguindo este proesso, se os gestos teatrais foremexlu��dos e se uma verdadeira boa vontade riar um lima de on�an�a, somente ent~ao poderemosesperar uma sa��da favor�avel.Neste gênero de onferênias, o suesso n~ao depende da inteligênia ou da per��ia, mas dahonestidade e da on�an�a. O valor moral n~ao pode ser substitu��do pelo valor inteligênia e euaresentaria: Gra�as a Deus!O ser humano n~ao pode se ontentar om esperar e ritiar. Deve lutar por esta ausa, tantoquanto puder. O destino da humanidade ser�a o que prepararmos.2.13 A Am�eria e a onferênia do desarmamento em 1932Os amerianos est~ao hoje inquietos om a situa�~ao eonômia de seu pa��s e suas onsequênias.Os dirigentes, ônsios de suas responsabilidades, esfor�am-se prinipalmente por resolver a terr��velrise de desemprego em seu pr�oprio pa��s. A id�eia de estarem ligados ao destino do resto do mundo,partiularmente ao da Europa, m~ae p�atria, se enontra menos viva do que em tempo normal.Mas a eonomia liberal n~ao ir�a resolver automatiamente as pr�oprias rises. Ser�a preiso umonjunto de medidas harmoniosas vindas da omunidade, para realizar entre os homens uma justareparti�~ao do trabalho e dos produtos de onsumo. Sem isso, a popula�~ao do pa��s mais rio seas�xia. Como o trabalho neess�ario para as neessidades de todos diminuiu pelo aperfei�oamento datenologia, o livre jogo das for�as eonômias n~ao onsegue sozinho manter o equil��brio que permitao emprego de todas as for�as de trabalho. Uma regulamenta�~ao plani�ada e realista se imp~oe a �mde se utilizarem os progressos da tenologia no interesse omum.Se daqui em diante a eonomia n~ao pode mais subsistir sem rigorosa plani�a�~ao, esta �e aindamais exigida pelos problemas eonômios internaionais. Hoje, pouos indiv��duos pensam realmenteque as t�enias de guerra representam um sistema vantajoso, apli�avel �a humanidade para resolveros onitos humanos. Mas os outros homens n~ao têm l�ogia nem oragem para denuniar o sistemae impor medidas que tornem imposs��vel a guerra, este vest��gio selvagem e intoler�avel dos temposantigos. Ser�a preiso ainda uma reex~ao profunda para detetar o sistema e depois uma oragema toda prova, para quebrar as adeias desta esravid~ao, o que exige uma deis~ao irrevog�avel e umainteligênia muito l�uida.Aquele que deseja abolir de fato a guerra tem de intervir om energia para que o Estado doqual �e idad~ao renunie a uma parte de sua soberania em proveito das instânias internaionais.Deve preparar-se, no aso de algum onito de seu pa��s, para submetê-lo �a arbitragem da Corteinternaional de justi�a. Exige-se dele que lute om todas as for�as pelo desarmamento geral dosEstados, previsto at�e mesmo pelo lament�avel tratado de Versalhes. Se n~ao se suprime a edua�~ao do34



povo pelos militares e pelos patriotas beliosos, a humanidade n~ao poder�a progredir.Nenhum aonteimento dos �ultimos anos foi t~ao humilhante para os Estados ivilizados quantoesta suess~ao de malogros de todas as onferênias anteriores sobre o desarmamento. Os politiqueirosambiiosos e sem esr�upulos, por suas intrigas, s~ao os respons�aveis por esse fraasso, mas tamb�em,por toda parte, em todos os pa��ses, a indiferen�a e a ovardia. Se n~ao mudarmos, pesar�a sobre n�osa responsabilidade do aniquilamento da soberba heran�a de nossos antepassados.Reeio muito que o povo ameriano n~ao assuma sua responsabilidade nesta rise. Porqueassim se pensa nos Estados Unidos: \A Europa vai perder-se se se deixa levar pelos sentimentos de�odio e de vingan�a dos seus habitantes. O Presidente Wilson havia semeado o bom gr~ao. Mas aquelesolo europeu est�eril fez naser o joio. Quanto a n�os, somos os mais fortes, os menos vulner�aveis, et~ao edo n~ao reome�aremos a nos intrometer nas quest~oes dos outros".Quem pensa assim �e um med��ore que n~ao enxerga nada al�em da ponta do nariz. A Am�erian~ao pode lavar as m~aos diante da mis�eria europ�eia. Pela exigênia brutal do pagamento de suasd��vidas, a Am�eria aelera a queda eonômia da Europa e om isto tamb�em sua deadênia moral.Ela �e respons�avel pela balaniza�~ao europ�eia e partiipa tamb�em da responsabilidade por esta risemoral na pol��tia, initando assim o esp��rito de desforra j�a alimentado pelo desespero. A novamentalidade n~ao enontrar�a um dique nas fronteiras amerianas. Seria meu dever adverti-los: suasfronteiras j�a foram transpostas. Olhem ao redor de voês, tomem uidado!Basta de tanto palavreado! A onferênia do desarmamento signi�a para n�os, e para ossenhores, a �ultima oportunidade de salvar a heran�a do passado. Os senhores s~ao os mais poderosos,os menos atingidos pela rise, �e portanto para os senhores que o mundo olha, e on�a esperan�oso.2.14 A Corte de ArbitragemUm desarmamento plani�ado e r�apido n~ao ser�a poss��vel a n~ao ser que esteja ligado �a garantia deseguran�a de todas as na�~oes que o assinaram, ada uma em separado, sob a dependênia de umaCorte de Arbitragem permanente, ngorosamente independente dos governos.Inondiional ompromisso dos Estados-membros: aeitar os vereditos da Corte e pô-los emexeu�~ao.Três ortes separadas: Europa-�Afria, Am�eria e �Asia. A Austr�alia unida a alguma das três.Uma Corte de Arbitragem idêntia para os onitos n~ao resolvidos nas três.2.15 A Internaional da iêniaDurante a guerra, quando a louura naional e pol��tia atingia o auge, Emile Fisher, numa sess~aoda Aademia, exlamou om vivaidade: \Os Senhores n~ao podem nada, mas a Ciênia �e e ser�ainternaional". Os melhores s�abios sempre souberam disto e viveram om paix~ao, mesmo que em�epoas de rise pol��tia tenham �ado submersos no meio de seus onfrades de menor envergadura.Quanto �a multid~ao de indiv��duos, apesar de seu direito de voto, durante a �ultima guerra e nos doisampos, ela traiu o dep�osito sagrado que lhe fora on�ado! A Assoia�~ao internaional das Aademiasfoi dissolvida. Congressos se realizaram e ainda se realizam om a exlus~ao dos olegas dos pa��sesantes inimigos. Graves raz~oes pol��tias, apresentadas om um erimonial hip�orita, impedem que oponto de vista objetivo, neess�ario para o êxito deste nobre ideal, possa predominar.Que podem fazer as pessoas honestas, n~ao abaladas pelas agita�~oes apaixonadas do imediato,a �m de reuperar aquilo que j�a se perdeu? E at�e mesmo no momento presente, n~ao se podem maisorganizar ongressos internaionais de grande envergadura por ausa da extrema agita�~ao da maioria35



dos inteletuais. E os bloqueios psiol�ogios ontra o restabeleimento das assoia�~oes ient���asinternaionais se fazem sentir duramente, a ponto de uma minoria, heia de id�eias e sentimentosmais elevados, n~ao onseguir super�a-los. No entanto esta minoria oopera na meta suprema de resta-beleer as instânias internaionais no sentido de manter estreitas rela�~oes om os s�abios de mesmagenerosidade moral, e intervindo onstantemente na pr�opria esfera de a�~ao para preonizar medi-das internaionais. Mas o suesso, o suesso de�nitivo pode demorar. �E absolutamente neess�ario.Aproveito-me da oasi~ao para feliitar grande n�umero de meus olegas ingleses. Porque, durantetodos estes longos anos de fraassos, onservaram bem viva a vontade de salvaguardar a omunidadeinteletual.Em toda parte, as delara�~oes o�iais s~ao mais sinistras do que os pensamentos dos indiv��duos.As pessoas honestas têm de abrir os olhos, n~ao se deixarem manipular, enganar: senatores bani viri,senatus autem bestia3.Sou fundamentalmente otimista quanto aos progressos da organiza�~ao internaional geral, n~aopor me basear na inteligênia ou na nobreza dos sentimentos, por�em avalio a opress~ao impiedosado progresso eonômio. Ora, ele depende, em grau muito elevado, da apaidade de trabalho doss�abios, at�e dos s�abios retr�ogrados! Por isso, mesmo estes �ultimos ajudar~ao, sem o saber, a riar aorganiza�~ao internaional.2.16 A respeito das minoriasInfelizmente vai se tornando um lugar-omum: as minorias, partiularmente as de tra�os f��siosevidentes, s~ao onsideradas pelas maiorias no meio das quais vivem absolutamente omo lassesinferiores da humanidade. Este destino tr�agio se perebe no drama que vivem naturalmente, tantono plano eonômio quanto no soial, e sobretudo no fato seguinte: as v��timas de semelhante horrorse impregnam por sua vez, por ausa da perversa inuênia da maioria, do mesmo preoneito dera�a e ome�am a ver seus semelhantes omo inferiores. Este segundo aspeto, mais terr��vel e maism�orbido, deve ser suprimido por uma oes~ao maior e uma edua�~ao mais inteligente da minoria.A energia onsiente dos negros amerianos, tendendo a este �m, saibamos ompreendê-la,prati�a-la.2.17 Alemanha e Fran�aUma olabora�~ao on�ante entre a Alemanha e a Fran�a n~ao poder�a existir se a reivindia�~ao franesade uma garantia segura em aso de agress~ao militar n~ao for satisfeita. Mas, se a Fran�a �zer estasexigênias, esta posi�~ao ser�a inevitavelmente mal reebida na Alemanha.Julgo ser preiso agir de outro modo, reio mesmo que �e poss��vel. O governo alem~ao prop~oeespontaneamente ao governo franês submeter de omum aordo �a Soiedade das Na�~oes uma mo�~aoreomendando a todos os Estados partiipantes que se omprometam aera dos dois seguintes pontos:1. Cada pa��s se submete a toda deis~ao da Corte Internaional de Arbitragem.2. Cada pa��s, de aordo om todos os outros Estados membros da Soiedade das Na�~oes, e �a ustade todos os seus reursos eonômios e militares, intervir�a ontra qualquer Estado que violar apaz ou que rejeitar uma deis~ao internaional ditada pelo interesse da paz mundial.3\Os Senadores s~ao boas pessoas, mas o Senado �e um animal feroz", prov�erbio latino. (N. do E.).36



2.18 O Instituto de oopera�~ao inteletualNeste ano, pela primeira vez, os pol��tios europeus ompetentes tiraram as onsequênias de suaexperiênia. Compreendem en�m que nosso ontinente n~ao pode superar seus problemas a n~ao ser quesupere os tradiionais Conitos de sistemas pol��tios. A organiza�~ao pol��tia europ�eia se fortaleeriae a supress~ao das barreiras alfandeg�arias que di�ultam se intensi�aria. Objetivo superior quen~ao depende de simples onven�~oes do Estado. �E preiso, em primeiro lugar e antes de tudo, umapropedêutia dos esp��ritos. �E neess�ario, pois, que despertemos nos homens um sentimento desolidariedade que n~ao se det�em nas fronteiras, omo se faz at�e agora. Inspirando-se neste ideal,a Soiedade das Na�~oes riou a Comiss~ao de oopera�~ao inteletual. Esta omiss~ao deve ser umorganismo absolutamente internaional, afastado de toda pol��tia, preoupado exlusivamente omtodos os ampos da vida inteletual para pôr em omunia�~ao os entros ulturais naionais, isoladosdesde a guerra. Tarefa pesada! Porque, tenhamos a oragem de onfess�a-lo - pelo menos nos pa��sesque onhe�o melhor -, os s�abios e os artistas se deixam levar pelas tendênias naionalistas agrad�aveisom maior failidade do que os homens dotados para ideais mais generosos.At�e o momento esta omiss~ao se reunia duas vezes por ano. Para obter resultados mais satis-fat�orios, o governo franês deidiu riar e manter permanente um instituto de oopera�~ao inteletual.Aaba de ser inaugurado nestes dias. Este ato generoso do governo franês meree o reonheimentode todos.Tarefa simples e magiamente e�az, exaltar-se para oneder louvores ou sugerir um grandesilênio sobre aquilo que �e de se lamentar ou ritiar! Mas o progresso de nossos trabalhos s�o se fazpela retid~ao. Por isso n~ao reeio exprimir minha apreens~ao juntamente om minha alegria por estaria�~ao.Cada dia me onven�o mais que o pior inimigo de nossa omiss~ao est�a na ausênia de onvi�~aoem seu objetivo pol��tio. Dever-se-ia fazer tudo para fortaleer esta on�an�a e n~ao aeitar nada quepudesse atingi-la.J�a que o governo franês instala e sustenta em Paris, gra�as �as �nan�as p�ublias, um institutopermanente da Comiss~ao, tendo por diretor um idad~ao franês, aqueles que est~ao mais distaniadostêm a impress~ao de que a inuênia franesa nesta Comiss~ao �e preponderante. Impress~ao que aumentapor si mesma, porque at�e agora o seu Presidente era um franês. Mesmo que os homens em quest~aosejam estimados por todos e em todo lugar, mesmo que se bene�iem da maior simpatia, a impress~aose mant�em. Dixi et salvavi animam meam4. Espero de ora�~ao que o novo instituto onseguir�a, emperfeita e onstante harmonia om a Comiss~ao, aproximar-se melhor das metas omuns e ganhar aon�an�a e o reonheimento dos trabalhadores inteletuais de todos os pa��ses.2.19 Civiliza�~ao e bem-estarSe se quiser avaliar o desastre que a grande at�astrofe pol��tia provoou na evolu�~ao da iviliza�~ao, �epreiso lembrar-se de que uma ultura mais requintada se assemelha a uma planta fr�agil, dependentede elementos omplexos e que s�o se desenvolve em alguns pouos lugares. Seu resimento exige umondiionamento deliado. Porque uma parte da popula�~ao de um pa��s trabalha em quest~oes n~aodiretamente indispens�aveis �a onserva�~ao da vida. Isto sup~oe uma viva tradi�~ao moral a valorizaros bens e os produtos da iviliza�~ao. A possibilidade de viver �e dada aos que se empregam nessestrabalhos por aqueles que s�o se entregam aos trabalhos relaionados om as neessidades imediatasda vida.4\Tenho dito e salvo a minha alma"; isto �e: \n~ao tenho ulpa se minhas palavras n~ao s~ao levadas em onsidera�~ao".(N. do E.). 37



Nos �ultimos em anos, a Alemanha pertenia �as ulturas que se bene�iam destas duasondi�~oes. O n��vel de vida era sem d�uvida limitado, mas su�iente; por�em quanto �a tradi�~ao dosvalores, esta se revelava preponderante e sobre esta estrutura o povo inventava riquezas ulturaisindispens�aveis ao desenvolvimento moderno. Hoje a tradi�~ao, em seu onjunto, ainda se mant�em,mas a qualidade de vida se modi�ou. Retiraram-se, em grande parte da ind�ustria do pa��s, as fontesde mat�eria-prima de que vivia a parte industriosa da popula�~ao. O sup�eruo neess�ario aos oper�ariosriadores de valores inteletuais ome�ou a faltar de repente. Assim, esse modo de vida aarreta abaixa dos valores da tradi�~ao e uma das mais rias planta�~oes da iviliza�~ao se transforma em deserto.J�a que d�a tanto valor aos dons inteletuais, a humanidade tem a obriga�~ao de se preservarontra o âner nesse dom��nio. Ir�a dar rem�edio ent~ao, om todas as suas for�as, �a rise momentâneae despertar uma ideologia omum superior, relegada ao �ultimo plano pelo ego��smo naional: o pre�odos valores humanos situa-se para al�em de qualquer pol��tia e de todas as barreiras fronteiri�as. Ahumanidade dar�a a ada povo ondi�~oes de trabalho que permitam, de fato, viver e, por onseguinte,riar esses valores de iviliza�~ao.
2.20 Sintomas de uma doen�a da vida ulturalO interâmbio inondiional das id�eias e das desobertas imp~oe-se para um progresso harmoniosoda iênia e da vida ultural. Em meu entender, a interven�~ao dos poderes pol��tios deste pa��sprovoou, sem d�uvida alguma, um desastre j�a vis��vel nesta omunia�~ao livre dos onheimentos entreindiv��duos. Manifesta-se primeiro no trabalho ient���o propriamente dito. Depois, em um segundotempo, manifesta-se em todas as disiplinas da produ�~ao. Os ontroles das instânias pol��tias sobrea vida ient���a da na�~ao se reperutem muito profundamente pela reusa aos s�abios de viajarem parao estrangeiro, imposta aqui, e pela reusa em aolher s�abios estrangeiros aqui nos Estados Unidos.Uma atitude t~ao estranha num pa��s t~ao poderoso onstitui o sintoma aparente de uma doen�a muitoesondida.E ainda as interven�~oes na liberdade de omuniar os resultados ient���os oralmente ou poresrito, e tamb�em o omportamento suspeitoso da omunidade, ladeada por uma organiza�~ao poliialgigantesa, que suspeita da opini~ao pol��tia de ada um, e ainda a ang�ustia de ada indiv��duo que querevitar aquilo que provavelmente o tornaria suspeito e omprometeria ent~ao sua existênia eonômia,tudo isto n~ao passa, no momento, de sintomas. Mas que revelam arater��stias inquietadoras, ossintomas do mal.O mal verdadeiro se elabora na psiose gerada pela guerra, que depois proliferou por todaparte: em tempo de paz, temos de organizar nosso inteiro ondiionamento de vida, em partiular otrabalho, para estarmos ertos da vit�oria, em aso de guerra.Esta proposi�~ao provoa uma outra: nossa liberdade e nossa existênia est~ao amea�adas porpoderosos inimigos.A psiose explia as abomina�~oes desritas omo sintomas. Ela deve - salvo se houver ura- aarretar inevitavelmente a guerra e portanto o aniquilamento geral. Est�a perfeitamente expressano or�amento dos Estados Unidos.Quando tivermos triunfado desta obsess~ao, poderemos abordar de modo inteligente o ver-dadeiro problema pol��tio: omo assegurar numa terra, agora pequena demais, a existênia e asrela�~oes humanas? Por que tudo isto? Porque n~ao poderemos nos libertar dos sintomas onheidose de outros, se n~ao ataarmos a mol�estia pela raiz.38



2.21 Reex~oes sobre a rise eonômia mundialSe h�a alguma raz~ao para impelir um leigo em quest~oes eonômias a dar orajosamente sua opini~aosobre o ar�ater das di�uldades eonômias angustiantes de nossa �epoa, �e ertamente a onfus~aodesesperadora dos diagn�ostios estabeleidos pelos espeialistas. Minha reex~ao n~ao �e original eapenas representa a onvi�~ao de um homem independente e honesto - sem preoneitos naiona-listas e sem reexos de lasse - que deseja ardente e exlusivamente o bem da humanidade, numaorganiza�~ao mais harmoniosa da existênia humana. Esrevo omo se estivesse seguro da verdade deminhas a�rma�~oes, mas o esrevo simplesmente omo a forma mais ômoda da express~ao e n~ao omotestemunho de exessiva on�an�a em mim mesmo; ou omo onvi�~ao da infalibilidade de minhassimples onep�~oes sobre problemas de fato terrivelmente omplexos.Creio que esta rise �e singularmente diferente das rises preedentes porque depende de ir-unstânias radialmente novas, ondiionadas pelo fulgurante progresso dos m�etodos de produ�~ao.Para a produ�~ao da totalidade dos bens de onsumo neess�arios �a vida, apenas uma fra�~ao da m~ao-de-obra dispon��vel se torna indispens�avel. Ora, neste tipo de eonomia liberal, esta evidênia determinafor�osamente um desemprego.Por motivos que n~ao analiso aqui, a maioria dos homens se vê, neste tipo de eonomia liberal,obrigada a trabalhar para um sal�ario di�ario que garanta sua neessidade vital. Suponhamos doisfabriantes da mesma ategoria de meradorias, em iguais ondi�~oes; um produz mais barato seemprega menos oper�arios, se exige que trabalhem por mais tempo e om o rendimento mais pr�oximodas possibilidades f��sias do homem. Da�� resulta neessariamente que, nas atuais ondi�~oes dosm�etodos de trabalho, s�o uma parte da for�a de trabalho pode ser utilizada. E enquanto esta fra�~ao�e empregada de modo insensato, o resto se vê inevitavelmente exlu��do do ilo de produ�~ao. Poronseguinte a oloa�~ao das meradorias e a rentabilidade dos produtos diminui. As empresas entramem falênia �naneira. O desemprego aumenta e a on�an�a nas empresas diminui, bem omoa partiipa�~ao do p�ublio diante dos banos. Os banos ent~ao v~ao ser obrigados a essar seuspagamentos, porque o p�ublio retira os dep�ositos e a eonomia toda inteira �a bloqueada.Pode-se tentar expliar a rise por outras raz~oes. Vou analis�a-las:Superprodu�~ao: distinguimos duas oisas, a superprodu�~ao real e a aparente. Por super-produ�~ao real, quero indiar o exesso em rela�~ao �as neessidades: mesmo que haja d�uvidas, �eprovavelmente o aso hoje da produ�~ao de ve��ulos autom�oveis e de trigo nos Estados Unidos. Comfrequênia, entende-se por superprodu�~ao a situa�~ao na qual a produ�~ao de ada ategoria de mer-adorias se mostra superior �aquilo que pode ser vendido nas atuais ondi�~oes do merado, ao passoque os produtos faltam para os onsumidores. Isto �e a superprodu�~ao aparente. Neste aso, n~ao �ea neessidade que falta, mas a apaidade de ompra dos onsumidores. A superprodu�~ao aparenten~ao passa de outro aspeto da rise e portanto n~ao pode servir omo explia�~ao geral. Raioina-seportanto de forma espeiosa, quando se torna a superprodu�~ao respons�avel pela rise atual.Repara�~oes: a obriga�~ao de entregar os pagamentos das diversas repara�~oes pesa sobre ospa��ses devedores e sobre sua eonomia. Obriga-se estes pa��ses a pratiarem uma pol��tia de dumpinge por onseguinte a prejudiarem os pa��ses redores. Esta lei �e inontest�avel. Mas o apareimento darise nos Estados Unidos, pa��s protegido por uma barreira alfandeg�aria, prova que a prinipal ausada rise mundial n~ao est�a a��. Por ausa do pagamento das repara�~oes, a rarefa�~ao do ouro nos pa��sesdevedores pode, quando muito, servir de argumento para invoar um motivo para a supress~ao destespagamentos, mas nuna para expliar a rise mundial.A INTRODUC� ~AO DE NUMEROSAS NOVAS BARREIRAS ALFANDEG�ARIAS, O AU-MENTO DAS CARGAS IMPRODUTIVAS DEVIDAS AOS ARMAMENTOS, A INSEGURANC�APOL�ITICA PORQUE O PERIGO DA GUERRA �E CONSTANTE: todas estas raz~oes expliam adegrada�~ao onsider�avel da situa�~ao da Europa, sem atingir profunda e verdadeiramente a Am�eria.O apareimento da rise na Am�eria permite ver que as ausas invoadas n~ao s~ao as ausas funda-39



mentais da rise.AUSÊNCIA DAS GRANDES POTÊNCIAS CHINA E R�USSIA: esta degrada�~ao da eonomiamundial n~ao pode se fazer sentir muito na Am�eria, portanto n~ao deve ser a ausa prinipal da rise.PROGRESS~AO ECONÔMICA DAS CLASSES INFERIORES DESDE A GUERRA: se fosseverdade, produziria a arestia das meradorias e n~ao o exesso da oferta.N~ao quero exasperar o leitor pela enumera�~ao de outros argumentos que, a meu ver, n~aoatingem o erne do problema. Um ponto �e laro. O mesmo progresso t�enio, que poderia liberaros homens de grande parte do trabalho neess�ario �a vida, �e o respons�avel pela atual at�astrofe.Da�� alguns analistas quererem, om a maior seriedade do mundo, impedir a introdu�~ao das t�eniasmodernas! �E o �umulo da insensatez! Mas omo, de modo mais inteligente, sair deste beo semsa��da? Se por qualquer meio se onseguisse obter que a apaidade de ompra das massas se esta-beleesse abaixo do n��vel julgado m��nimo (avaliado pelo usto das meradorias), as desordens dosiruitos eonômios, aqueles em que vivemos atualmente, seriam imposs��veis.Pela l�ogia, o m�etodo mais simples, mas tamb�em o mais audaioso para impedir uma rise,�e a plani�a�~ao eonômia da produ�~ao e da distribui�~ao dos bens de onsumo atrav�es de todaa omunidade. No fundo �e a experiênia hoje tentada na R�ussia. Muitas oisas depender~ao dosresultados dessa violenta experiênia. Mas querer profetizar agora seria temer�ario. Ser�a que, numsistema desse tipo, se obt�em a mesma produ�~ao eonômia de um sistema que d�a ao indiv��duomaior independênia? Pode ele manter-se sem o terror exerido at�e hoje, terror a que nenhum den�os, marados pelos valores \oidentais", aeitaria submeter-se? Ser�a que um sistema assim r��gidoe entralizado n~ao se arrisa a impedir qualquer inova�~ao vantajosa e a se tornar uma eonomiaprotegida? �E preiso absolutamente evitar que nossos pensamentos se mudem em preoneitos,formando um obst�aulo �a emiss~ao de um ju��zo objetivo.Pessoalmente, sou de opini~ao que, em geral, �e bom privilegiar os m�etodos que se integramnas tradi�~oes e nos ostumes, quando onordam om a �nalidade desejada. Julgo tamb�em que amudan�a brutal na dire�~ao da produ�~ao em proveito da omunidade n~ao traz vantagens. A iniiativaprivada deve guardar seu terreno de a�~ao se n~ao foi, em forma de artel, supressa pelo pr�oprio sistema.De qualquer modo, a eonomia livre tem de reonheer limites em dois pontos. O trabalhosemanal nas unidades de produ�~ao ser�a reduzido pelas disposi�~oes legais, a �m de extirpar sistemati-amente o desemprego. A �xa�~ao dos sal�arios m��nimos ser�a estabeleida de modo a fazer orrespondero poder de ompra do assalariado om a produ�~ao.Al�em disto, nas produ�~oes que, pela organiza�~ao dos produtores, gozem da vantagem domonop�olio, o Estado �xar�a e ontrolar�a os pre�os, a �m de onter a expans~ao do apitalismo noslimites razo�aveis e de impedir a as�xia provoada seja pela produ�~ao seja pelo onsumo.Seria assim talvez poss��vel reequilibrar a produ�~ao e o onsumo sem limitar pesadamente ainiiativa privada e, ao mesmo tempo, suprimir talvez, no sentido mais estrito da palavra, o intoler�avelpoder do apitalista, om seus meios de produ�~ao (terrenos, m�aquinas), sobre os assalariados.2.22 A produ�~ao e o poder de ompraN~ao penso que o onheimento das possibilidades de produ�~ao e de onsumo seja a pana�eia pararesolver a rise atual, porque, em geral, este onheimento s�o se elabora mais tarde. Na Alemanha, omal n~ao onsiste na hipertro�a dos meios de produ�~ao, mas no diminuto poder de ompra da grandemaioria da popula�~ao, posta fora do iruito da produ�~ao pela raionaliza�~ao.O padr~ao-ouro tem o grande defeito: a pen�uria da reserva-ouro aarreta automatiamente40



pen�uria no volume de r�edito e dos meios de pagamento em irula�~ao. Os pre�os e os sal�arios n~aopodem adaptar-se om su�iente rapidez a esta pen�uria.Para suprimir os inonvenientes ser�a preiso, a meu ver:1. Diminui�~ao legal, gradual, onforme �as pro�ss~oes, do tempo de trabalho para suprimir o de-semprego; paralelamente, a �xa�~ao de um sal�ario m��nimo, para garantir o poder de ompra dasmassas em fun�~ao das meradorias produzidas.2. Regula�~ao dos estoques de dinheiro em irula�~ao e do volume dos r�editos, mantendo onstanteo pre�o m�edio das meradorias e suprimindo qualquer garantia partiular.3. Limita�~ao legal do pre�o das meradorias que, por ausa dos monop�olios ou dos art�eis ins-titu��dos, se furtam de fato �as leis da livre onorrênia.2.23 Produ�~ao e trabalhoCaro Senhor Cederstroem,Vejo um v��io apital na liberdade quase ilimitada do merado de trabalho paralelamente aosprogressos fant�astios dos m�etodos de produ�~ao. Para orresponder de modo efetivo �as neessidadesde hoje, toda a m~ao-de-obra dispon��vel �e amplamente in�util. Da�� o desemprego, a onorrênia mals~aentre os assalariados e, junto om estas duas ausas, a diminui�~ao do poder de ompra e a intoler�avelas�xia de todo o iruito vital da eonomia.Sei que os eonomistas liberais a�rmam que o ar�esimo das neessidades ompensa a di-minui�~ao da m~ao-de-obra. Sineramente, n~ao o reio. E mesmo que fosse verdade, esses fatoresresultar~ao em que grande parte da humanidade ver�a diminuir de modo anormal seu padr~ao de vida.Como o senhor, tamb�em eu julgo ser absolutamente preiso velar no sentido de que os jovenspossam tomar parte no proesso da produ�~ao. �E preiso. Os velhos têm de ser exlu��dos de algunstrabalhos - a isto dou o nome de trabalho sem quali�a�~ao - e reeber em ompensa�~ao uma ertarenda, pois anteriormente exereram por bastante tempo um trabalho produtivo, reonheido pelasoiedade.Tamb�em estou de aordo om a supress~ao das grandes idades. Mas reuso-me a aeitar o esta-beleimento de uma ategoria partiular de pessoas, por exemplo os velhos, em idades partiulares.Isto �e, para mim, uma id�eia abomin�avel.�E neess�ario impedir as utua�~oes do valor do dinheiro e, para isto, substituir o padr~ao-ouropor uma equivalênia om base em quantidades determinadas de meradorias, aladas sobre asneessidades vitais, omo, se n~ao me engano, Keynes j�a propôs h�a muito tempo. Pelo empregodeste sistema, poder-se-ia oneder uma erta taxa de ina�~ao ao valor do dinheiro, ontanto que seonsidere o Estado apaz de dar um emprego inteligente �aquilo que para ele representa um verdadeiropresente.As fraquezas de seu projeto se manifestam, em meu entender, na falta de importânia one-dida aos motivos psiol�ogios. O apitalismo susitou os progressos da produ�~ao, mas tamb�em os doonheimento, e n~ao por aaso. O ego��smo e a onorrênia ontinuam infelizmente mais poderososdo que o interesse de todos ou que o senso do dever. Na R�ussia n~ao se pode nem mesmo obterum bom peda�o de p~ao. Sem d�uvida, sou pessimista demais a respeito das empresas do Estado ouomunidades semelhantes, mas de modo algum reio nelas. A buroraia leva a morte a qualquera�~ao. Eu vi e vivi demais oisas desanimadoras, mesmo na Su���a, que �e, no entanto, relativamente,um bom exemplo. 41



Inlino-me a pensar que o Estado pode ser realmente e�az se marar os limites e harmonizaros movimentos do mundo do trabalho. Deve velar para reduzir a onorrênia das for�as de trabalhoa limites humanos, garantir a todas as rian�as uma edua�~ao s�olida, garantir um sal�ario su�ien-temente elevado de forma que os bens produzidos sejam omprados. Por seu estatuto de ontrole ede regulamenta�~ao, o Estado pode realmente intervir, se suas deis~oes forem preparadas por homensompetentes e independentes, om toda a objetividade.2.24 Observa�~oes sobre a situa�~ao atual da EuropaA situa�~ao pol��tia atual do mundo e partiularmente da Europa paree-me araterizada por umadisrepânia brutal: a evolu�~ao pol��tia, nos fatos e nas id�eias, �ou em enorme atraso em rela�~ao aomundo eonômio, radialmente modi�ado em tempo extremamente urto. Os interesses dos estadosindividuais devem subordinar-se aos interesses de uma omunidade singularmente ampliada. A lutapela nova onep�~ao do pensamento e do senso pol��tio hoa-se om as tradi�~oes seulares. Mas �asua ben�e�a vit�oria est�a ligada a possibilidade da Europa de ontinuar a existir. Minha onvi�~ao�e que a solu�~ao do problema real n~ao demorar�a muito tempo, assim que os problemas psiol�ogiosforem superados. Para riar uma atmosfera prop��ia, faz-se mister, antes de mais nada, uni�ar osesfor�os pessoais daqueles que perseguem o mesmo ideal. Possam esses esfor�os ombinados hegara riar uma ponte de on�an�a re��proa entre os povos!2.25 A respeito da oabita�~ao pa���a das na�~oesContribui�~ao ao programa de televis~ao da Senhora RooseveltEstou-lhe in�nitamente grato, Senhora Roosevelt, por ofereer-me a oasi~ao de manifestarminha onvi�~ao sobre esta quest~ao pol��tia apital.A erteza de alan�ar a seguran�a por meio do armamento naional n~ao passa de sinistra ilus~ao,quando se reete no estado atual da t�enia militar. Nos Estados Unidos esta ilus~ao se fortaleeude modo partiular por outra ilus~ao, a de ter sido o primeiro pa��s apaz de fabriar uma bombaatômia. Gostariam de se persuadir de que os meios de atingir �a superioridade militar de�nitivahaviam sido enontrados. Porque pensavam que, por tais vias, seria poss��vel dissuadir qualqueradvers�ario potenial, e assim salvarem-se a si mesmos e, ao mesmo tempo, a toda a humanidade;o que orrespondia ao desejo de seguran�a exigido por todos. A m�axima, a absoluta onvi�~ao dos�ultimos ino anos, assim se resumia: a seguran�a em primeiro lugar, seja qual for a dureza daopress~ao, qualquer que seja o pre�o.Eis a onsequênia inevit�avel desta atitude meânia, t�enio-militar e psiol�ogia. Todas asquest~oes de pol��tia exterior s~ao agora enaradas por um s�o ângulo. \Como agir em aso de guerrapara que possamos levar a melhor ontra nosso advers�ario?" Estabeleimento de bases militares emtodos os pontos do globo que sejam vulner�aveis e de importânia estrat�egia; armamento e refor�odo poder eonômio de aliados poteniais. Dentro dos Estados Unidos, onentra�~ao de um poder�naneiro fabuloso nas m~aos dos militares, militariza�~ao da juventude, vigilânia sobre o esp��rito��vio leal do idad~ao e espeialmente dos funion�arios, por uma pol��ia ada dia mais poderosa,intimida�~ao de pessoas que pensam de modo diferente em pol��tia, inuênia sobre a mentalidadedas popula�~oes atrav�es do r�adio, da imprensa, da esola; ensura a ada vez maior n�umero de setoresda omunia�~ao, sob pretexto de segredo militar.Outras onsequênias: a orrida armamentista entre Estados Unidos e R�ussia, a prin��pioonsiderada neess�aria omo preventiva, toma agora um aspeto hist�erio. Nos dois ampos, afabria�~ao de armas de destrui�~ao ontinua om uma pressa febril e no maior mist�erio.42



A bomba H aparee no horizonte omo um objetivo plausivelmente poss��vel. Sua fabria�~aoaelerada �e solenemente anuniada pelo Presidente. Se for onstru��da esta bomba, aarretar�a a on-tamina�~ao radioativa da atmosfera e om isto o aniquilamento de toda a vida na terra em toda aextens~ao que a t�enia tornar poss��vel. O horror nesta esalada onsiste em sua aparente inevitabi-lidade. Cada progresso paree a onseq�uênia inevit�avel do progresso preedente. Sempre mais, oaniquilamento geral se apresenta omo a onsequênia fatal.Nas atuais irunstânias, poder-se-�a pensar em meios de se salvar, quando n�os pr�opriosriamos as ondi�~oes de nossa morte? Todos, e em partiular os respons�aveis pela pol��tia dos EstadosUnidos e da URSS, devem hegar a ompreender que, de fato, veneram um inimigo exterior, masn~ao s~ao apazes de se livrar da psiose gerada pela guerra. N~ao se pode hegar a uma paz verdadeirase se determina sua pol��tia exlusivamente pela eventualidade de um futuro onito, sobretudoquando se tornou evidente que semelhante onito signi�aria a ompleta ru��na. A linha diretrizde toda a pol��tia deveria ser: Que podemos n�os fazer para initar as na�~oes a viverem em omumpai�amente e t~ao bem quanto for poss��vel? A elimina�~ao do medo e da defesa re��proa, eis oprimeiro problema. A solene reusa de empregar a for�a, uns ontra os outros (e n~ao somente aren�unia �a utiliza�~ao dos meios de destrui�~ao mai�a), imp~oe-se absolutamente. Tal reusa somenteser�a e�az se se referir �a ria�~ao de uma autoridade internaional judii�aria e exeutiva, �a qualse delegaria a resolu�~ao de qualquer problema onernente diretamente �a seguran�a das na�~oes. Adelara�~ao por parte das na�~oes de partiipar lealmente da instala�~ao de um governo mundial restritoj�a diminuiria singularmente o riso da guerra.A oexistênia pa���a dos homens baseia-se em primeiro lugar na on�an�a m�utua, e s�odepois sobre institui�~oes omo a justi�a ou a pol��ia. Esta regra aplia-se tanto �as na�~oes omo aosindiv��duos. A on�an�a implia a sinera rela�~ao do give and take, quer dizer, do dar e do tomar.Que pensar do ontrole internaional? Poder�a prestar servi�o aess�orio em sua fun�~ao poli-ial. Mas sobretudo n~ao demos exessivo valor a sua e��aia. Uma ompara�~ao om o tempo da\proibi�~ao" nos deixa pensativos!2.26 Para a prote�~ao do gênero humanoA desoberta das rea�~oes atômias em adeia n~ao onstitui para a humanidade perigo maior do quea inven�~ao dos f�osforos. Mas temos de empregar tudo para suprimir o seu mau uso. No estado atualda tenologia, uma organiza�~ao supranaional s�o poder�a proteger-nos se dispuser de poder exeutivosu�iente. Quando tivermos reonheido esta evidênia, enontraremos ent~ao a for�a de realizar ossarif��ios neess�arios para a salvaguarda do gênero humano. Cada um de n�os seria ulpado se oobjetivo n~ao fosse atingido a tempo. O perigo est�a em que ada um, sem fazer nada, espera queajam em seu favor. Todo indiv��duo, om onheimentos limitados ou at�e onheimentos super�iaisbaseados na vulgariza�~ao t�enia, tem o dever de sentir respeito pelos progressos ient���os realizadosem nosso s�eulo. N~ao �e arrisado exaltar demais as realiza�~oes ient���as ontemporâneas, se osproblemas fundamentais da iênia est~ao presentes ao esp��rito. O mesmo oorre numa viagem detrem! Observe-se a paisagem pr�oxima, o trem paree voar. Mas se olhamos os espa�os long��nquose os altos umes, a paisagem s�o lentamente se modi�a. O mesmo aontee quando reetimos nosgrandes problemas da iênia.Pouo importa, a meu ver, disutir sobre our way of life ou o dos russos. Nos dois asos,um onjunto de tradi�~oes e de ostumes n~ao forma um todo muito bem estruturado. �E muito maisinteligente prourar onheer as institui�~oes e as tradi�~oes �uteis ou prejudiiais aos homens, ben�e�asou mal�e�as para seu destino. Ent~ao ser�a preiso utilizar deste modo o melhor, omo tal reonheidode hoje em diante, sem se preoupar om saber se est�a sendo realizado agora entre n�os ou em outraparte. 43



2.27 N�os, os herdeirosAs gera�~oes anteriores talvez tenham julgado que os progressos inteletuais e soiais apenas repre-sentavam os frutos do trabalho de seus antepassados, que onseguiram uma vida mais f�ail, maisbela. As ru�eis prova�~oes de nosso tempo mostram que h�a a�� uma ilus~ao heia de onseq�uênias.Compreendemos melhor agora que os esfor�os mais onsider�aveis devem ser empregados nosentido de que a heran�a se torne, para a humanidade, n~ao uma at�astrofe, mas uma oportunidade.Se outrora um homem enarnava um valor aos olhos da soiedade quando ultrapassava uma ertamedida de seu ego��smo pessoal, deve-se exigir dele hoje que ultrapasse o ego��smo de seu pa��s e de sualasse. S�o ent~ao, tendo hegado a esse autodom��nio, poder�a ele melhorar o destino da omunidadehumana.Em fae dessa tem��vel exigênia de nossa �epoa, os habitantes de pequenos Estados oupamuma posi�~ao relativamente mais favor�avel do que os idad~aos de grandes Estados, expostos �as de-monstra�~oes da brutal for�a pol��tia e eonômia. A onven�~ao entre a Holanda e a B�elgia que,nestes �ultimos tempos, �e a �unia a iluminar om uma hama tênue os progressos da Europa, d~ao odireito de esperar que as pequenas na�~oes tenham um papel essenial: seu modo de lutar e a reusa deuma autodetermina�~ao ilimitada em um pequeno Estado isolado hegar~ao �a libera�~ao da esravid~aodegradante do militarismo.
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Cap��tulo 3Luta ontra o Naional-Soialismo -Pro�ss~ao de F�e Mar�o 1933Reuso-me a permaneer em um pa��s onde a liberdade pol��tia, a tolerânia e a igualdade n~aos~ao garantidas pela lei. Por liberdade pol��tia entendo a liberdade de expressar publiamente ou poresrito minha opini~ao pol��tia; e por tolerânia, o respeito a toda onvi�~ao individual.Ora, a Alemanha de hoje n~ao orresponde a estas ondi�~oes. Os homens mais devotados �aausa internaional e alguns grandes artistas s~ao ali perseguidos.Como um indiv��duo, um organismo soial pode air psiologiamente doente, sobretudo em�epoas de rise. Em geral, as na�~oes tomam a peito vener tais doen�as. Espero portanto quesadias rela�~oes se restabele�am na Alemanha e que, no futuro, gênios omo Kant e Goethe n~ao sejammotivo de rito de um festival de ultura, mas que os prin��pios esseniais de suas obras se imponhamonretamente na vida p�ublia e na onsiênia de todos.3.1 Correspondênia om a Aademia das Ciênias da Pr�ussiaDelara�~ao da Aademia a 1o� de abril de 1933Com indigna�~ao, a Aademia das Ciênias da Pr�ussia tomou onheimento, mediante artigosdos jornais, da partiipa�~ao de Albert Einstein na abomin�avel ampanha de imprensa levada a efeitona Fran�a e na Am�eria. Por onseguinte exigiu imediatamente suas explia�~oes. Nesse ��nterim,Einstein pediu demiss~ao da Aademia, apresentando omo pretexto n~ao mais poder se onsideraridad~ao prussiano sob um tal regime. E j�a que foi idad~ao su���o, paree assim ter o prop�ositode renuniar �a naionalidade prussiana reebida em 1913, quando foi admitido na Aademia omomembro ordin�ario.Diante deste omportamento ontestat�ario de A. Einstein no estrangeiro, a Aademia deCiênias da Pr�ussia sente grande tristeza, quanto mais que ela e seus membros, j�a h�a longos anos,se sentem afei�oados ao Estado da Pr�ussia e que, apesar das reservas que se imp~oem estritamenteno dom��nio pol��tio, sempre defenderam e exaltaram a id�eia da Na�~ao. Por este motivo, a Aademian~ao vê nenhum motivo para lastimar a partida de Einstein. Pela Aademia de Ciênias da Pr�ussia,Prof. Doutor Ernst Heymann,Seret�ario perp�etuo45



3.1.1 Resposta de A. Einstein �a Aademia de Ciênias da Pr�ussiaLe Coq, perto de Ostende, 5 de abril de 1933Soube por fonte absolutamente segura que a Aademia das Ciênias falou, em uma delara�~aoo�ial, sobre a \partiipa�~ao de Albert Einstein na abomin�avel ampanha de imprensa levada a efeitona Fran�a e na Am�eria".Delaro que jamais partiipei de uma ampanha e devo aresentar que nuna assisti a qualqueroisa deste gênero. Em realidade, no m�aximo em algumas reuni~oes ontentaram-se om lembrar eomentar as ordens e manifesta�~oes o�iais de personalidades respons�aveis do governo alem~ao, bemomo o programa relativo ao aniquilamento dos judeus alem~aes no dom��nio eonômio.As delara�~oes que entreguei �a imprensa referem-se �a minha demiss~ao da Aademia e �a minharen�unia �a idadania prussiana. Baseei minha deis~ao neste argumento: jamais viverei num lugaronde os idad~aos suportam a desigualdade de direitos perante a lei e onde as id�eias e o ensinodependem de ontrole do Estado.J�a expliquei om lareza meu ponto de vista sobre a Alemanha atual, om as massas enfermaspsiquiamente, e tamb�em expliquei minha opini~ao sobre as ausas dessa mol�estia.Em esrito entregue, para �ns de difus~ao, �a Liga Internaional para a Luta ontra o Anti-semitismo - texto n~ao diretamente destinado �a imprensa - eu pedia a todos os homens sensatos eainda ��eis aos ideais de uma iviliza�~ao amea�ada, que unissem todos os esfor�os para que estapsiose das massas que se manifesta na Alemanha de maneira t~ao horr��vel n~ao venha a se alastrarmais ainda.Teria sido f�ail para a Aademia onseguir o texto exato de minhas delara�~oes antes de sepronuniar a meu respeito da maneira omo o fez. A imprensa alem~a reproduziu minhas delara�~oesde modo tendenioso, omo se poderia esperar de uma imprensa amorda�ada omo a de hoje. Delaro-me respons�avel por ada palavra publiada por mim. E espero, j�a que ela se assoiou a esta difama�~ao,que leve tamb�em esta delara�~ao ao onheimento de seus membros, bem omo do p�ublio alem~ao,diante do qual fui aluniado.3.1.2 Duas artas da Aademia da Pr�ussiaI Berlim, 7 de abril de 1933Dign��ssimo Sr. Professor,Como seret�ario atualmente em exer��io da Aademia da Pr�ussia, auso o reebimento de suaomunia�~ao, datada de 28 de mar�o, pela qual pede demiss~ao desta Aademia. Na sess~ao plen�ariade 30 de mar�o, a Aademia tomou onheimento de sua sa��da.Se a Aademia lamenta profundamente esta sa��da, o pesar se baseia prinipalmente no fatode que um homem do mais alto valor ient���o, uja atividade exerida durante longos anos entre osalem~aes e o fato de pertener �a nossa Aademia deveriam ter integrado na maneira de ser e de pensaralem~a, tenha se adaptado, atualmente e no estrangeiro, a um meio-ambiente que - ertamente e emparte pelo desonheimento das irunstânias e dos reais aonteimentos - se empenha em difundirju��zos errôneos e suspeitas injusti�adas para prejudiar o povo alem~ao. De um homem que por tantotempo perteneu a nossa Aademia, ter��amos o direito de esperar sem d�uvida que, sem onsidera�~oessobre sua posi�~ao pol��tia pessoal, se poria ao lado daqueles que em nossa �epoa defendem nosso46



povo ontra uma ampanha de al�unias. Nestes dias de suspeitas em parte esandalosas, em parterid��ulas, omo teria sido poderoso no estrangeiro seu testemunho em favor do povo alem~ao. Que, aoontr�ario, seu testemunho tenha sido aproveitado por aqueles que, superando a fase de desaprova�~aodo atual governo, se onsideram no direito de rejeitar e ombater o povo alem~ao, isto nos ausougrande e amarga desilus~ao, que nos teria onstrangido a um rompimento, mesmo que sua arta dedemiss~ao n~ao nos houvesse hegado �as m~aos. Com nossos profundos respeitos,von Fiker.II 11 de abril de 1933A Aademia das Ciênias omunia, a respeito, que sua delara�~ao do dia 1o� de abril de1933 n~ao se baseia exlusivamente nas informa�~oes da imprensa alem~a, mas sobretudo nos jornaisestrangeiros, partiularmente belgas e franeses, que o Sr. Einstein n~ao rejeitou. Al�em do mais,a Aademia veio a onheer, entre outras oisas, sua delara�~ao �a Liga ontra o Anti-semitismo,delara�~ao largamente difundida sob sua forma literal, em que dirige ataques ontra a volta alem~a�a barb�arie de tempos de h�a muito esqueidos. Ali�as, a Aademia veri�a que o Sr, Einstein, que,segundo a pr�opria delara�~ao, n~ao partiipou de nenhuma ampanha, nada absolutamente fez paraontestar as al�unias e as difama�~oes; no entanto, julgava que um de seus membros mais antigos tinhao dever de ombatê-las. Muito ao ontr�ario, o Sr. Einstein fez delara�~oes no estrangeiro que, omotestemunho de um homem de reputa�~ao internaional, foram aproveitadas e deformadas naquelesmeios que desaprovam o atual governo alem~ao e ontestam e ondenam a totalidade do povo alem~ao.Pela Aademia das Ciênias da Pr�ussia,H. von Fiker, E. Heymann,seret�arios perp�etuos.3.1.3 Resposta de Albert Einstein Le Coq/Mer, B�elgia,12 de abril de 1933Aabo de reeber sua arta de 7 de abril e deploro imensamente o estado de esp��rito que revela.Quanto aos fatos, eis minha resposta.A a�rma�~ao sobre minha atitude retoma sob outra forma sua delara�~ao anterior: os senho-res me ausam de ter partiipado de uma ampanha ontra o povo alem~ao. Repito minha artapreedente: sua a�rma�~ao �e uma al�unia.Os senhores tamb�em observam que \um testemunho" de minha parte em favor do \povoalem~ao" teria tido imensa reperuss~ao no estrangeiro. A isto respondo. Semelhante testemunho,omo os senhores o imaginam, signi�aria para mim a nega�~ao de todas as onep�~oes de justi�a ede liberdade, pelas quais me bati durante a vida inteira. Tal testemunho, omo dizem, n~ao teriaservido �a honra do povo alem~ao, degradado e aviltado. N~ao teria o lugar de honra que o povo alem~aoonquistou na iviliza�~ao mundial. Por um testemunho assim, nas atuais irunstânias e mesmo demodo indireto, eu teria permitido o terrorismo dos ostumes e a aniquila�~ao de todos os valores.Justamente por estas raz~oes eu me senti moralmente obrigado a deixar a Aademia. Sua artame on�rma quanta raz~ao tenho eu em fazê-lo. 47



3.2 Carta da Aademia das Ciênias da BavieraMunique, 8 de abrilSenhor,Em sua arta �a Aademia das Ciênias da Pr�ussia, o senhor fundou sua demiss~ao no estado defato reinante na Alemanha. A Aademia das Ciênias da Baviera, que o elegeu h�a alguns anos omomembro orrespondente, �e igualmente uma Aademia alem~a, em total solidariedade om a Aademiada Pr�ussia e as outras. Por onseguinte, sua ruptura om a Aademia das Ciênias da Pr�ussia n~aopode �ar sem inuênia sobre suas rela�~oes om nossa Aademia.Depois do que se passou entre o senhor e a Aademia da Pr�ussia, queremos portanto perguntar-lhe omo enara suas rela�~oes onoso? A Presidênia da Aademia dasCiênias da Baviera3.2.1 Resposta de Albert Einstein Le Coq/Mer, 21 de abril de 1933Baseei minha demiss~ao da Aademia das Ciênias da Pr�ussia nesta evidênia: na situa�~aoatual, n~ao posso ser idad~ao alem~ao nem me enontrar, seja de que modo for, sob a tutela doMinist�erio da Instru�~ao P�ublia da Pr�ussia. Esta raz~ao por si s�o n~ao me obrigaria a uma rupturaom a Aademia da Baviera. No entanto, se desejo que meu nome seja risado da lista dos membrosorrespondentes, tenho uma outra raz~ao. As Aademias reonheem omo prinipal responsabilidadesua a promo�~ao e a salvaguarda da vida ient���a de um pa��s. Ora, as omunidades ulturais alem~aes,na medida em que posso sabê-lo, aeitaram sem protestos que uma parte n~ao pequena de s�abios ede estudantes alem~aes, bem omo de trabalhadores dependentes da instru�~ao aadêmia, tivesse sidoprivada da possibilidade de trabalho e at�e mesmo de viver na Alemanha! Com uma Aademia quetolera semelhante segrega�~ao, mesmo por onstrangimento exterior, eu jamais poderei olaborar!3.2.2 Resposta ao onvite para partiipar de uma manifesta�~aoEstas linhas s~ao a resposta ao onvite dirigido a Einstein para partiipar de uma manifesta�~aofranesa ontra o anti-semitismo alem~ao.Analisei uidadosamente, sob todos os pontos de vista, seu pedido t~ao importante. Porque eleme diz respeito de modo muito ��ntimo. Reuso-me a partiipar de sua manifesta�~ao, malgrado suaextrema importânia, por duas raz~oes:Em primeiro lugar, sou ainda idad~ao alem~ao, e em segundo, sou judeu. N~ao me esque�ode que trabalhei em institui�~oes alem~as e fui onsiderado na Alemanha uma pessoa de on�an�a.Mesmo sofrendo e deplorando que fatos t~ao inquietadores se estejam produzindo em meu pa��s, mesmodevendo ondenar as terr��veis aberra�~oes que se realizam om a umpliidade do governo, n~ao possoolaborar pessoalmente om uma organiza�~ao provinda de personalidades o�iais de um governoestrangeiro. Para avaliar orretamente este ponto de vista, pe�o-lhe imaginar um idad~ao franês,oloado em idêntia situa�~ao, quer dizer, organizando om eminentes pol��tios alem~aes uma ma-nifesta�~ao ontra as deis~oes do governo franês. Mesmo que julgasse perfeitamente fundada estaatitude, o senhor om toda a probabilidade onsideraria a partiipa�~ao de seu onidad~ao um ato de48



trai�~ao! Se Zola, por oasi~ao da quest~ao Dreyfus, tivesse sido obrigado a deixar a Fran�a, ertamenten~ao teria partiipado de uma manifesta�~ao de personalidades alem~as, ainda que, de fato, a aprovassetotalmente. Ele se isolaria, rubro de vergonha por seus ompatriotas.Eu sou judeu. Um protesto ontra as injusti�as e os atos de violênia adquire inompar�avelvalor signi�ativo quando prov�em de pessoas que partiipam exlusivamente por sentimentos dehumanidade e de amor da justi�a. Mas eu, por ser judeu, onsidero os outros judeus meus irm~aos esinto a injusti�a feita a um judeu omo uma injusti�a pessoal. Penso que n~ao posso tomar partido.Mas espero que pessoas n~ao diretamente envolvidas de�nam sua posi�~ao.S~ao estas as minhas raz~oes. N~ao me esque�o de que sempre admirei e respeitei o elevadodesenvolvimento do sentimento da justi�a. Constitui um dos aspetos mais nobres da tradi�~ao dopovo franês.
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Cap��tulo 4Problemas Judaios
4.1 Os ideais judaiosA paix~ao pelo onheimento em si mesmo, a paix~ao da justi�a at�e o fanatismo e a paix~ao da inde-pendênia pessoal exprimem as tradi�~oes do povo judeu e onsidero minha perten�a a esta omuni-dade omo um dom do destino.Aqueles que hoje se desenadeiam ontra os ideais de raz~ao e de liberdade individual e que,om os meios do terror, querem reduzir os homens a esravos imbeis do Estado, nos onsideramom justi�a omo seus irreonili�aveis advers�arios. A Hist�oria j�a nos impôs um terr��vel ombate.Mas, por longa que seja nossa defesa do ideal de verdade, de justi�a e de liberdade, ontinuamos aexistir omo um dos mais antigos povos ivilizados, e sobretudo realizamos no esp��rito da tradi�~aoum trabalho riador para a melhoria da humanidade.4.2 H�a uma onep�~ao judaia do mundo?N~ao penso que exista semelhante onep�~ao do mundo, no sentido �los�o�o do termo. O juda��smo,quase exlusivamente, trata da moral, quer dizer, analisa uma atitude na e para a vida. O juda��smoenarna antes as onep�~oes vivas da vida no povo judeu do que o resumo das leis ontidas na Tor�a einterpretadas no Talmude. A Tor�a e o Talmude representam para mim o testemunho mais importanteda ideologia judaia nos tempos de sua hist�oria antiga.A natureza da onep�~ao judaia da vida se traduz assim: direito �a vida para todas as riaturas.A signi�a�~ao da vida do indiv��duo onsiste em tornar a existênia de todos mais bela e mais digna.A vida �e sagrada, representa o supremo valor a que se ligam todos os outros valores. A saraliza�~ao davida supra-individual inita a respeitar tudo quanto �e espiritual - aspeto partiularmente signi�ativoda tradi�~ao judaia.O juda��smo n~ao �e uma f�e. O Deus judeu signi�a a reusa da supersti�~ao e a substitui�~aoimagin�aria para este desapareimento. Mas �e igualmente a tenta�~ao de fundar a lei moral sobre otemor, atitude deplor�avel e ilus�oria. Creio no entanto que a possante tradi�~ao moral do povo judeuj�a se libertou amplamente deste temor. Compreende-se laramente que \servir a Deus" equivalea \servir �a vida". Com esta �nalidade, as melhores testemunhas do povo judeu, em partiular osprofetas e Jesus, se bateram inansavelmente.O juda��smo n~ao �e uma religi~ao transendente. Oupa-se uniamente da vida que se leva,arnal por assim dizer, e de nada mais. Julgo problem�atio que possa ser onsiderado omo religi~aono sentido habitual do termo, tanto mais que n~ao se exige do judeu nenhuma ren�a, mas antes orespeito pela vida no sentido suprapessoal. 51



Existe en�m outro valor na tradi�~ao judaia, que se revela de modo magn���o em numerosossalmos. Uma esp�eie de alegria embriagadora, um maravilhar-se diante da beleza e da majestade domundo exalta o indiv��duo, mesmo que o espirito n~ao onsiga oneber sua evidênia. Este sentimento,onde a verdadeira pesquisa vem haurir sua energia espiritual, lembra o j�ubilo expresso pelo antodos p�assaros diante do espet�aulo da natureza. Aqui se manifesta uma esp�eie de semelhan�a om aid�eia de Deus, um balbuiar de rian�a diante da vida.Tudo isto arateriza o juda��smo e n~ao se enontra em outra parte sob outros nomes. Comefeito, Deus n~ao existe para o juda��smo, onde o respeito exessivo pela letra esonde a doutrina pura.Contudo onsidero o juda��smo omo um dos simbolismos mais puros e mais vivos da id�eia de Deus,sobretudo porque reomenda o prin��pio do respeito �a vida.�E revelador que, nos mandamentos relativos �a santi�a�~ao do Sabat, os animais sejam expres-samente inlu��dos, de tal forma a omunidade dos vivos �e perebida omo um ideal. Mais nitidamenteainda se expressa a solidariedade entre os humanos, e n~ao �e por aaso que as reivindia�~oes soialistasemanem sobretudo dos judeus.Como �e viva no povo judeu a onsiênia da saraliza�~ao da vida! �E muito bem ilustrada at�ena historiazinha que Walter Rathenau me ontou um dia: \Quando um judeu diz que a�a por seuprazer, ele mente". A vida �e sagrada. A tradi�~ao judaia manifesta esta evidênia.4.3 Cristianismo e juda��smoSe se separa o juda��smo dos profetas, e o ristianismo tal omo foi ensinado por Jesus Cristo de todosos ar�esimos posteriores, em partiular aqueles dos padres, subsiste uma doutrina apaz de urar ahumanidade de todas as mol�estias soiais.O homem de boa vontade deve tentar orajosamente em seu meio, e na medida do poss��vel,tornar viva esta doutrina de uma humanidade perfeita. Se realizar lealmente esta experiênia, semse deixar eliminar ou sileniar pelos ontemporâneos, ter�a o direito de se julgar feliz, ele e suaomunidade.4.4 Comunidade judaiaDisurso pronuniado em LondresTenho di�uldade em vener minha atra�~ao por uma vida de retiro tranquilo. Todavia n~aoposso me furtar ao apelo das soiedades O.R.T. e O.Z.E.1. Ele evoa o apelo de nosso povo judeut~ao duramente perseguido. E eu lhe respondo.A situa�~ao de nossa omunidade judaia dispersa pela terra india igualmente a temperaturado n��vel moral no mundo pol��tio. Que poderia haver de mais revelador para avaliar a qualidade damoral pol��tia e do sentimento de justi�a que a atitude das na�~oes diante de uma minoria indefesa,uja �unia singularidade onsiste em querer manter uma tradi�~ao ultural?Ora, esta qualidade est�a desapareendo em nossa �epoa. Nosso destino prova-o tragiamente.Porque a atitude dos homens para onoso fornee a prova: �e preiso portanto onsolidar e manteresta omunidade. A tradi�~ao do povo judeu omporta uma vontade de justi�a e de raz~ao, proveitosapara o onjunto dos povos de ontem e de amanh~a. Spinoza e Karl Marx estavam impregnados destatradi�~ao.1Soiedade de est��mulo ao trabalho artesanal e agr��ola. - Soiedade para a prote�~ao da sa�ude dos judeus.52



Quem quer manter o esp��rito deve se preoupar tamb�em om o orpo, que �e seu inv�oluro. Asoiedade O.Z.E. presta servi�os ao orpo de nosso povo, no sentido literal da palavra. Na EuropaOriental, ela trabalha sem desanso para manter o bom estado f��sio de nosso povo, l�a onde j�a �eseveramente oprimido na sobrevivênia eonômia, ao passo que a soiedade O.R.T. est�a a postospara onjurar uma terr��vel injusti�a soial e eonômia a que o povo judeu est�a submetido desdea Idade M�edia. Com efeito, desde a Idade M�edia, as pro�ss~oes diretamente produtivas nos foramproibidas, fomos ent~ao obrigados a nos entregar a pro�ss~oes merantis. Nos pa��ses orientais, ajudarrealmente o povo judeu equivale a dar-lhe livre aesso a novos setores pro�ssionais e por essa ausao povo judeu se bate no mundo inteiro. A soiedade O.R.T. trabalha om e��aia para resolver esteproblema deliado.Os senhores, ompatriotas ingleses, est~ao onvidados para esta obra de grande envergadura,dela partiipando e ontinuando o trabalho riado por homens superiores. Nestes �ultimos anos, emesmo nestes �ultimos dias, ausaram-nos uma deep�~ao que deve ser de grande interesse para todosos senhores. N~ao lamentemos nossa sorte! Mas prouremos enontrar no fato um motivo suplementarde viver e de manter nossa �delidade �a ausa da omunidade judaia. Creio muito sineramente que,de modo indireto, n�os preservamos os objetivos omuns da humanidade. Ora, estes devem ontinuara ser para n�os os mais elevados.Reitamos tamb�em que di�uldades e obst�aulos impelem �a luta e a provoam, dando sa�ude evida a toda a omunidade. A nossa n~ao teria sobrevivido, se apenas tiv�essemos vivido nos prazeres.Disto estou intimamente persuadido.Um onsolo ainda mais belo nos espera. Nossos amigos n~ao s~ao uma multid~ao, mas entre elesh�a homens de inteligênia e senso moral elevad��ssimos. Consideram um ideal de vida aperfei�oar aomunidade humana e libertar os indiv��duos de qualquer opress~ao aviltante.Estamos ontentes e felizes por ontar entre n�os hoje homens deste alibre. N~ao pertenemao mundo judeu, mas onferem a esta importante sess~ao uma solenidade partiular. Alegro-me porver diante de mim Bernard Shaw e H. G. Wells. Suas onep�~oes da vida me seduzem.O senhor, Sr. Shaw, foi bastante feliz em ganhar a afei�~ao e a estima alegre dos homens numterreno em que outros ganharam o mart��rio. N~ao apenas o senhor pregou a moral aos homens, massoube zombar daquilo que para todos pareia um tabu inviol�avel. O que fez, somente um artista eraapaz. O senhor fez surgir de sua aixinha m�agia in�umeras �gurinhas que se pareem om os homens,e riou-as, n~ao de arne e osso, mas de esp��rito, de �neza e de gra�a. Elas hegam a se assemelhar aoshomens mais do que n�os pr�oprios, tanto que esqueemos de que n~ao se trata de ria�~oes da natureza,mas obra sua. O senhor movimenta estas �gurinhas em um pequeno universo, onde as gra�as est~aovigilantes e impedem todo o ressentimento. Quem quer que tenha observado este miros�opiouniverso ter�a desoberto nosso universo real visto sob nova luz. Vê as �gurinhas se introduzirem t~aohabilmente nos homens reais que estes de repente adquirem nova imagem, bem diferente da anterior.E por oloar nas m~aos de todos n�os o espelho, o senhor nos ensina a libertar-nos, omo quase nenhumde nossos ontemporâneos o soube fazer. Com isto o senhor retirou da existênia algo de seu pesoterrestre. N�os lhe estamos agradeidos do fundo do ora�~ao e aplaudimos o aaso que nos grati�ou,atrav�es de penosos sofrimentos, om um m�edio da alma, om um libertador. Pessoalmente eu lheagrade�o pelas inesque��veis palavras dirigidas a meu irm~ao m��tio, que omplia muito minha vida,embora em sua grandeza rija, honor���a, no fundo n~ao passe de um amarada inofensivo.Aos senhores, meus irm~aos judeus, repito que a existênia e o destino de nosso povo dependemmenos de fatores exteriores que de nossa �delidade �as tradi�~oes morais que nos sustentaram durantes�eulos na vida, apesar das terr��veis tempestades desenadeadas sobre n�os. Sari�ar-se a servi�o davida equivale a uma gra�a.
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4.5 Anti-semitismo e juventude aadêmiaEnquanto viv��amos num gueto, o fato de pertenermos ao povo judeu aarretava di�uldades ma-teriais, �as vezes at�e perigos f��sios; em ompensa�~ao jamais problemas soiais e ps��quios. Com aemanipa�~ao, a situa�~ao de fato se modi�ou radialmente, em partiular para os judeus que seenaminharam �as pro�ss~oes liberais.O jovem judeu na esola e na universidade est�a sob a inuênia de uma soiedade estruturadade maneira naional. Ele a respeita, admira-a, reebe sua bagagem inteletual; sente que lhe pertene,mas ao mesmo tempo perebe ser tratado por ela omo estrangeiro, om um erto desd�em e at�ealguma avers~ao. Mas arrastado pela sugestiva inuênia desta for�a ps��quia superior mais do que poronsidera�~oes utilit�arias, ele se esquee de seu povo e de suas tradi�~oes e se onsidera de�nitivamenteintegrado aos outros, enquanto proura se disfar�ar, a si e aos outros, mas sem resultado porqueesta onvers~ao �e sempre unilateral. Assim se reonstitui a hist�oria do funion�ario judeu onvertido,ontem omo hoje digna de l�astima! As ausas s~ao, n~ao a falta de ar�ater ou a ambi�~ao desmedida,mas antes, omo j�a �z notar, a for�a de persuas~ao de um ambiente mais ponder�avel em n�umero e eminuênia. Evidentemente bom n�umero de �lhos muito dotados do povo judeu ontribuiu largamentepara os progressos da iviliza�~ao europ�eia, mas, om algumas exe�~oes, seu omportamento n~ao foisempre desta natureza?Como para todas as doen�as ps��quias, a ura exige uma lara explia�~ao da natureza e dasausas do mal. Temos de eluidar perfeitamente nossa ondi�~ao de estrangeiro e da�� deduzir asonsequênias. �E est�upido querer onvener outrem, mediante todo tipo de raio��nio, de nossa iden-tidade inteletual e espiritual om ele. Porque a pr�opria base de seu omportamento n~ao �e obtida pelamesma amada erebral. Temos de emanipar-nos soialmente, enontrar por n�os mesmos a solu�~aopara nossas neessidades soiais. Temos de formar nossas soiedades de estudantes, omportar-nosfrente a n~ao-judeus om toda a ortesia, mas om l�ogia. Queremos tamb�em viver a nosso modo, n~aoimitar os ostumes dos espadahins e dos beberr~oes. Nada disto nos diz respeito. Pode-se onheera ultura da Europa e viver omo bom idad~ao de um Estado, sem deixar de ser ao mesmo tempoum judeu �el. N~ao nos esque�amos disto e fa�amos assim! O problema do anti-semitismo, em suamanifesta�~ao soial, ser�a resolvido ent~ao.4.6 Disurso sobre a obra de onstru�~ao na Palestina1. H�a dez anos, tive a alegria de enontr�a-los pela primeira vez. Tratava-se de inrementar a id�eiasionista e tudo ainda estava no futuro. Hoje, podemos enarar estes dez anos passados om algumaalegria. Porque neles, as for�as onjuntas do povo judaio realizaram na Palestina uma obra magn���ade onstru�~ao, perfeitamente e�az e bem superior a nossas mais louas esperan�as.Assim superamos a dura prova�~ao que os aonteimentos dos �ultimos anos nos inigiram. Umtrabalho inessante, sustentado por uma ideologia elevada, onduz lenta mas seguramente ao êxito.As �ultimas delara�~oes do governo inglês maram uma volta a uma avalia�~ao mais orreta de nossasitua�~ao. N�os o reonheemos om gratid~ao.Todavia n~ao nos esque�amos nuna da li�~ao desta rise. O estabeleimento de uma satisfat�oriaoopera�~ao entre judeus e �arabes n~ao �e problema da Inglaterra, mas nosso. N�os, judeus e �arabes,temos de nos pôr de aordo entre n�os aera das linhas diretrizes de uma pol��tia de omunidade e�aze adaptada �as neessidades dos dois povos. Uma solu�~ao honrosa, digna de nossas duas omunidades,exige de n�os a seguinte onvi�~ao: o objetivo, apital e magn���o, onta tanto quanto a pr�opriarealiza�~ao do trabalho. Reitamos neste exemplo: a Su���a representa uma evolu�~ao estatal maisprogressista do que qualquer outro Estado, justamente por ausa da omplexidade dos problemaspol��tios. Mas sua solu�~ao exige, por hip�otese, uma onstitui�~ao est�avel, j�a que se refere a uma54



omunidade formada de v�arios agrupamentos naionais.Muito ainda h�a por fazer. Mas um dos pontos mais ardentemente desejados por Herlz j�a foialan�ado. O trabalho pela Palestina ajudou o povo judeu a desobrir em si a solidariedade e a forjarpara si uma disposi�~ao de ânimo. Porque todo organismo tem preis~ao dela para se desenvolvernormalmente. Aquele que deseja ompreendê-lo realmente pode ver hoje esta evidênia.Aquilo que realizamos para a obra omum, n~ao a realizamos somente por nossos irm~aos, naPalestina, mas para a moral e a dignidade de todo o povo judeu.2. Estamos hoje reunidos para omemorar uma omunidade milenar, seu destino e seusproblemas. �E uma omunidade de tradi�~ao moral, que nos momentos de prova�~ao sempre revelousua for�a e amor pela vida. Em todas as �epoas, susitou homens que enarnaram a onsiênia domundo oidental, e que defenderam a dignidade da pessoa humana e da justi�a.Enquanto esta omunidade for ara a nosso ora�~ao, ela se perpetuar�a para a salva�~ao dahumanidade, embora ontinue informal sua organiza�~ao. H�a algumas d�eadas, homens inteligentes,entre eles o inesque��vel Herzl, pensaram que t��nhamos neessidade de um entro espiritual paramanter o sentimento de solidariedade no momento da prova�~ao. Assim se desenvolveu a id�eia sionistae a oloniza�~ao na Palestina. Pudemos ver os suessos dessas realiza�~oes, sobretudo nos in��ios heiosde promessas.Com satisfa�~ao, foi-me dado veri�ar que esta obra tinha grande impato no moral do povojudeu. Minoria dentro das na�~oes, o judeu onhee problemas de oexistênia, mas sobretudo temde se haver om outros perigos, mais ��ntimos, inerentes �a sua psiologia.Nestes �ultimos anos, a obra de onstru�~ao sofreu uma rise que pesou enormemente sobren�os e ainda n~ao est�a totalmente superada. Contudo as �ultimas not��ias provam que o mundo e empartiular o governo inglês est~ao dispostos a reonheer os elevados valores morais, revelados emnosso ardor pela realiza�~ao sionista. Neste exato momento, tenhamos um pensamento reonheidopara om nosso hefe Weizmann que assegurou o êxito da boa ausa om um devotamento e umaprudênia sem igual.As di�uldades enontradas provoaram felizes onsequênias. De novo mostraram o poderdos la�os entre os judeus de todos os pa��ses, prinipalmente aera de seu destino. Mas eslareeramnossa maneira de ver o problema palestino, libertando-a das impurezas de uma ideologia naionalista.Prolamou-se abertamente que nossa meta n~ao �e a ria�~ao de uma omunidade pol��tia, mas quenosso ideal, fundado na antiga tradi�~ao do juda��smo, se prop~oe a ria�~ao de uma omunidade ultural,no sentido mais amplo do termo. Para onsegui-lo, temos de resolver, nobremente, publiamente,dignamente, o problema da oabita�~ao om o povo irm~ao dos �arabes. Temos a oportunidade deprovar aquilo que aprendemos durante os s�eulos de um passado vivido duramente. Se desobrirmoso aminho exato, ganharemos e serviremos de exemplo para outros povos.Aquilo que empreendemos para a Palestina, n�os o realizamos pela dignidade e a moral de todoo povo judeu.3. Alegro-me om a oasi~ao que me �e ofereida de dizer algumas palavras �a juventude destepa��s, �el aos objetivos gerais do juda��smo. N~ao desanimem pelas di�uldades que temos de enfrentarna Palestina. Situa�~oes deste tipo onstituem experiênias indispens�aveis para o dinamismo de nossaomunidade.Com raz~ao ritiamos as medidas e as manifesta�~oes do governo inglês. N~ao devemos ontentar-nos om isto, mas prourar tamb�em tirar suas onseq�uênias.Devemos manter em nossas rela�~oes om o povo �arabe a mais extrema vigilânia. Gra�asa esta atitude, poderemos evitar que no futuro tens~oes muito perigosas venham a se manifestar epoderiam ser aproveitadas omo uma provoa�~ao a atos beliosos. Com failidade poderemos atingirnosso objetivo, porque nossa realiza�~ao foi e �e onebida de maneira a servir tamb�em aos interesses55



onretos da popula�~ao �arabe.Conseguiremos ent~ao impedir a situa�~ao atastr�o�a tanto para os judeus quanto para os�arabes de apelar para a potênia mandat�aria omo �arbitro. Neste esp��rito, seguiremos a via dasabedoria, mas tamb�em das tradi�~oes que d~ao �a omunidade judaia seu sentido e sua for�a. Porqueesta omunidade n~ao �e pol��tia e n~ao deve vir a sê-lo. Exlusivamente moral, assim ela existe.Uniamente nesta tradi�~ao poder�a enontrar novas energias, e uniamente nesta tradi�~ao reonheesua raz~ao de ser.4. H�a dois milênios, o valor omum a todos os judeus est�a enarnado em seu passado. Paraeste povo disperso pelo mundo somente existia um �unio lugar, iosamente mantido, o da tradi�~ao.Evidentemente judeus, enquanto indiv��duos, riaram grandes valores de iviliza�~ao. Mas o povojudeu, omo tal, n~ao pareia ter a for�a das grandes realiza�~oes oletivas.Tudo se transformou agora. A Hist�oria on�ou-nos nobre e importante miss~ao sob a forma deuma olabora�~ao ativa para onstruir a Palestina. Irm~aos not�aveis j�a trabalham om todas as for�aspara a realiza�~ao deste objetivo. Temos a possibilidade de instalar foos de iviliza�~ao nos quaistodo o povo judeu pode reonheer sua obra. Esperamos profundamente estabeleer na Palestinaum lugar para as fam��lias e para uma iviliza�~ao naional pr�opria, que permita despertar o OrienteM�edio para uma vida eonômia e inteletual.A meta preonizada pelos hefes sionistas n~ao quer ser pol��tia, mas antes soial e ultural.A omunidade na Palestina deve aproximar-se do ideal soial de nossos antepassados, tal omo est�aesrito na B��blia; deve ao mesmo tempo tornar-se um lugar para os enontros inteletuais modernos,um entro inteletual para os judeus do mundo inteiro. A funda�~ao de uma Universidade judia emJerusal�em representa, nesta ordem de id�eias, uma das metas prinipais da organiza�~ao sionista.Fui nestes �ultimos meses �a Am�eria para auxiliar a onstituir a vida material desta Universi-dade. O suesso dessa ampanha impôs-se por si mesmo.Gra�as �a inans�avel atividade, �a generosidade ilimitada dos m�edios judeus, reolhemos bas-tantes meios para iniiar a funda�~ao de uma fauldade de mediina e imediatamente ome�amosseus trabalhos preparat�orios. De aordo om os atuais resultados, sem d�uvida alguma obteremosas estruturas materiais indispens�aveis para as outras fauldades, e sem delongas. A fauldade demediina deve ser onebida prinipalmente omo um instituto de pesquisa. Agir�a diretamente parao saneamento do pa��s, fun�~ao indispens�avel em nossa empresa.O ensino em um n��vel mais alto s�o se desenvolver�a mais tarde. Como j�a se enontrou su�ienten�umero de s�abios apazes e respons�aveis para uma �atedra na Universidade, a funda�~ao da fauldadede mediina, ao que paree, n~ao oloa mais problemas. Noto no entanto que um fundo partiularfoi previsto para a Universidade, fundo absolutamente separado dos apitais neess�arios �a onstru�~aodo pa��s. Para estes fundos partiulares, nos �ultimos meses, gra�as ao inans�avel esfor�o do professorWeizmann e de outros hefes sionistas na Am�eria, reuniram-se somas muito importantes, gra�assobretudo �as elevadas doa�~oes da lasse m�edia. Termino por um vibrante apelo aos judeus alem~aes.Que ontribuam, apesar da terr��vel situa�~ao eonômia atual, para possibilitar om todas as suasfor�as a ria�~ao de um lar judeu na Palestina. N~ao, n~ao se trata de um ato de aridade, mas deuma obra que diz respeito a todos os judeus. Seu êxito ser�a para todos a oasi~ao da mais perfeitasatisfa�~ao.5. Para n�os, judeus, a Palestina n~ao se apresenta sob o aspeto de uma obra de aridade oude uma implanta�~ao olonial. Trata-se de um problema de fundo, essenial para o povo judeu. Eem primeiro lugar, a Palestina n~ao �e um ref�ugio para os judeus orientais, mas antes a enarna�~aorenasente do sentimento da omunidade naional de todos os judeus. Ser�a neess�ario, ser�a oportunodespertar e refor�ar este sentimento? A esta pergunta n~ao respondo levado por um sentimento reexo,mas por s�olidas raz~oes.Digo sim sem reserva alguma. Analisemos rapidamente o desenvolvimento dos judeus alem~aes56



nestes �ultimos em anos! H�a um s�eulo, nossos antepassados viviam, om raras exe�~oes, no gueto.Eram pobres, sem direitos pol��tios, separados dos n~ao-judeus por um muro de tradi�~oes religiosas, deonformismo na vida e de jurisdi�~oes limitativas. Estavam mesmo fehados, em sua vida inteletual,dentro da pr�opria literatura. Eram pouo e super�ialmente marados pelo possante despertarque havia saudido a vida inteletual da Europa desde a Renasen�a. Mas estes homens, de pouaimportânia e sem grande inuênia, guardavam uma for�a superior �a nossa. Cada um deles perteniapor todas as �bras de seu ser a uma omunidade da qual se sentia membro integral. Exprimia-see vivia em uma omunidade que nada exigia dele que fosse de enontro om seu modo de pensarnatural. Nossos antepassados de ent~ao eram ertamente miser�aveis f��sia e inteletualmente, massoialmente se revelavam de espantoso equil��brio moral.Depois houve a emanipa�~ao, que, de repente, ofereeu ao indiv��duo possibilidades de progressoinsuspeitadas. Os indiv��duos, ada qual por seu lado, adquiriam rapidamente situa�~oes nas amadassoiais e eonômias mais elevadas da soiedade. Com paix~ao haviam assimilado as onquistasprinipais que a arte e a iênia oidental riaram. Partiipavam om intenso fervor deste movimento,e eles pr�oprios riavam obras duradouras. Devido a esta atitude, adotaram as formas exteriores domundo n~ao-judeu e aos pouos foram se afastando de suas tradi�~oes religiosas e soiais, aeitandoostumes, padr~oes de vida, modos de pensar estranhos ao mundo judeu. Poder-se-ia pensar queiriam assemelhar-se ompletamente aos povos entre os quais viviam, povos quantitativamente maisnumerosos e pol��tia e ulturalmente mais bem oordenados, ao ponto de, em algumas gera�~oes, nadamais subsistir de vis��vel do mundo judeu. Completo desapareimento da omunidade judaia pareiainevit�avel na Europa Central e Oidental.Ora, nada disto aonteeu. Os instintos das naionalidades diferentes, ao que paree, impedi-ram uma fus~ao ompleta; a adapta�~ao dos judeus aos povos europeus entre os quais viviam, a suasl��nguas, a seus ostumes e at�e parialmente a suas formas religiosas, n~ao pôde destruir o sentimentode ser um estrangeiro, que se mant�em entre o judeu e as omunidades europ�eias que o aolhem. Em�ultima an�alise, este sentimento de estranheza onstitui a base do anti-semitismo. Este n~ao ser�a extir-pado do mundo por esritos, por bem intenionados que sejam. Porque as naionalidades n~ao queremse misturar, mas seguir o pr�oprio destino. Uma situa�~ao pa���a s�o se instaurar�a na ompreens~ao ena indulgênia re��proas.Por esta raz~ao, �e importante que n�os, judeus, retomemos onsiênia de nossa existênia omonaionalidade e que reuperemos de novo o amor-pr�oprio indispens�avel a uma vida realizada. Temosde reaprender de novo a interessar-nos lealmente por nossos antepassados e por nossa hist�oria, edevemos, omo povo, assumir miss~oes suset��veis de refor�ar nosso sentimento de omunidade. N~aobasta que partiipemos omo indiv��duos do progresso ultural da humanidade, �e preiso tamb�em queenfrentemos o gênero de problemas que ompetem �as omunidades naionais. Eis a solu�~ao para umjuda��smo novamente soial.Pe�o-lhes que onsiderem o movimento sionista nesta perspetiva. A hist�oria, hoje, nos on-�ou uma miss~ao, a de partiipar e�azmente na reonstru�~ao eonômia e ultural de nossa p�atria.Pessoas entusiastas e notavelmente dotadas analisaram a situa�~ao e muitos de nossos melhores oni-dad~aos est~ao prontos para se onsagrarem de orpo e alma a esta tarefa. Que ada um dos senhoresonsidere realmente suas apaidades em rela�~ao �a obra e ontribua om todas as for�as!4.7 A \Palestina no trabalho"Entre as organiza�~oes sionistas, a \Palestina no trabalho" representa a que mais bem orresponde pelaatividade, de modo mais preiso, �a ategoria mais digna de estima das pessoas de l�a, trabalhadoresmanuais, transformando o deserto em olônias oresentes. Estes trabalhadores s~ao uma sele�~ao devolunt�arios vindos de todo o povo judeu, uma elite de homens orajosos, onsientes e desinteressados.57



N~ao se trata de oper�arios sem ategoria, que vendem sua for�a a quem mais paga, mas homensinstru��dos, de esp��rito vivo e livres, uja luta pa���a om um solo abandonado redunda em proveitode povo inteiro, mais ou menos diretamente. Diminuir, se poss��vel, a rudeza de seu destino signi�asalvar vidas humanas singularmente preiosas. Porque o ombate dos primeiros olonos ontra umsolo ainda n~ao saneado se traduz por esfor�os duros e perigosos e uma abnega�~ao pessoal rigorosa.Somente uma testemunha oular pode ompreender omo �e justa esta id�eia. Por isso, aquele queajuda estes homens, possibilitando a melhoria dos utens��lios, ajuda a obra de modo ben�e�o.E esta lasse de trabalhadores �e a �unia a tornar poss��veis sadias rela�~oes om o povo �arabe:e �e este o objetivo pol��tio mais importante para o sionismo. Com efeito, as administra�~oes apare-em e desapareem. Em ompensa�~ao as rela�~oes humanas onstituem na vida dos povos a etapadeisiva. Assim sendo, um aux��lio �a \Palestina no trabalho" signi�a tamb�em a realiza�~ao de umapol��tia humana e respeit�avel na Palestina, e ainda um ombate �util ontra os vagalh~oes naionalis-tas retr�ogrados. Porque o mundo pol��tio em geral e, em menor esala, o pequeno universo da obrapalestina, ainda sofrem suas onsequênias.4.8 Renasimento judaioUm apelo em prol de \Keren Hajessod"Os maiores inimigos da onsiênia e da dignidade judaia se hamam deadênia dos estômagosheios, se hamam frouxid~ao provoada pela riqueza e vida f�ail, se hamam forma de submiss~ao in-terior ao mundo n~ao-judeu, j�a que a omunidade judaia se relaxou. O que h�a de melhor no homemsomente desabroha quando se desenvolve em uma omunidade. Terr��vel portanto se mostra �o pe-rigo moral para o judeu que perde ontato om a pr�opria omunidade e se desobre estrangeiro at�emesmo para aqueles que o aolhem. O balan�o de uma situa�~ao destas quase sempre resulta emego��smo desprez��vel e sombrio.Ora, atualmente se revela partiularmente importante a press~ao ontra o povo judeu. E estegênero de mis�eria nos ura. Porque susita uma renova�~ao da vida omunit�aria judaia tal que at�ea pen�ultima gera�~ao n~ao poderia imaginar. Sob a inuênia do sentimento de solidariedade, t~aonovo, a oloniza�~ao da Palestina, iniiada por hefes devotados e prudentes atrav�es de di�uldadesaparentemente insuper�aveis, ome�ou a dar frutos t~ao belos que n~ao posso mais pôr em d�uvida osuesso �nal. Para os judeus do mundo inteiro, a importânia da obra se revela de primeira ordem.A Palestina ser�a para todos os judeus um lugar de ultura, para os perseguidos um lugar de ref�ugio,para os melhores de n�os um ampo de a�~ao.Para os judeus do mundo inteiro, ela enarnar�a o ideal de unidade e um meio de renasimentointerior.4.9 Carta a um �arabe 15 de mar�o de 1930Sua arta muito me alegrou. Prova-me, om efeito, que de seu lado h�a a larividênia ne-ess�aria para uma solu�~ao razo�avel: nossos dois povos podem resolver as di�uldades pendentes. Osobst�aulos me pareem de natureza mais psiol�ogia do que objetiva, e poder~ao ser venidos se, departe a parte, se agir om a vontade de eliminar os problemas!Nossa situa�~ao atual apresenta-se desfavor�avel porque judeus e �arabes s~ao postos fae a faeomo dois advers�arios pela potênia mandat�aria. Esta situa�~ao �e indigna dos dois povos e somente58



ser�a modi�ada se desobrirmos entre n�os um terreno onde os dois ampos possam dialogar e se unir.Expliarei aqui omo enaro a realiza�~ao de uma mudan�a nas atuais ondi�~oes deplor�aveis.Apresso-me a dizer que esta opini~ao �e exlusivamente minha, j�a que n~ao a omuniquei a ningu�em.Constitui-se um \onselho privado" para o qual judeus e �arabes delegam respetivamente eem separado quatro representantes, absolutamente independentes de qualquer organismo pol��tio.Assim, de parte a parte se reuniriam: um m�edio, eleito pelo onselho da ordem; um jurista,eleito pelas instânias jur��dias; um representante oper�ario, eleito pelos sindiatos; um hefe religioso,eleito por seus semelhantes. Estas oito pessoas se re�unem uma vez por semana. Comprometem-sesob juramento a n~ao servir os interesses de sua pro�ss~ao nem de sua na�~ao, mas exlusivamente aprourar om toda a onsiênia a feliidade da popula�~ao inteira. As disuss~oes s~ao seretas e nadadeve ser divulgado; nem mesmo na vida partiular.Se se tomar uma deis~ao sobre um problema qualquer om o assentimento de pelo menos trêsde ada lado, esta deis~ao poder�a ser publiada, mas sob a responsabilidade do onselho inteiro. Seum dos membros n~ao aeitar uma deis~ao, poder�a abandonar o onselho, mas sem nuna se ver livreda obriga�~ao do segredo. Se um dos grupos itados respons�aveis pelas elei�~oes n~ao se onsiderarsatisfeito om uma resolu�~ao do onselho, poder�a substituir seu representante por um outro.Embora o onselho sereto n~ao tenha ompetênia alguma bem delimitada, pode no entantopermitir que sejam progressivamente aplainados os desaordos e apresentar, diante da potênia man-dat�aria, uma representa�~ao omum dos interesses do pa��s realmente oposta a uma pol��tia a urtoprazo.4.10 A neessidade do sionismo - arta ao professor Dr.Hellpah, Ministro de EstadoLi seu artigo sobre o sionismo e o ongresso de Zurique. �E preiso que eu lhe responda, ainda quebrevemente, omo o faria algu�em que estivesse inteiramente onvenido desta id�eia.Os judeus formam uma omunidade de sangue e de tradi�~ao, sendo que a tradi�~ao religiosan~ao representa o �unio ponto omum. Revela-se antes pelo omportamento dos outros homens diantedos judeus.Quando heguei �a Alemanha, h�a quinze anos, desobri pela primeira vez que era judeu e estadesoberta me foi revelada mais pelos n~ao-judeus do que pelos judeus.A trag�edia da ondi�~ao judia onsiste nisto: os judeus representam indiv��duos que hegarama um est�agio evidente de evolu�~ao, mas n~ao têm o sustent�aulo de uma omunidade para uni-los. A inseguran�a dos indiv��duos, que pode provoar grand��ssima fragilidade moral, vem omoonsequênia. Aprendi por experiênia que a sa�ude moral deste povo n~ao seria poss��vel, a n~ao serque todos os judeus do mundo se reunissem numa omunidade viva, �a qual ada um de plena vontadese assoiaria e que lhe permitiria suportar �odio e humilha�~ao que enontra em todas as partes.Vi o exer�avel mimetismo em judeus de grande valor e este espet�aulo me fez horar l�agrimasde sangue. Vi omo a esola, os panetos e as in�umeras potênias ulturais da maioria n~ao-judiahaviam minado o sentimento de dignidade, mesmo nos melhores de nossos irm~aos de ra�a, e sentique isto n~ao poderia mais ontinuar.Aprendi por experiênia que somente uma ria�~ao omum, que os judeus do mundo inteirolevassem a peito, poderia urar este povo doente. Esta foi a obra admir�avel de Th. Herzl: ompre-endê-lo e bater-se om toda a energia para a realiza�~ao de um entro ou - para falar mais laramenteainda - de um lugar entral na Palestina. Essa obra exigia todas as energias. Contudo inspirava-se59



na tradi�~ao do povo judeu.O senhor d�a a isto o nome de naionalismo, n~ao sem se enganar. Mas o esfor�o para riaruma omunidade, sem a qual n~ao podemos viver nem morrer neste mundo hostil, sempre poder�a serdesignado por este termo odioso. De qualquer modo, ser�a um naionalismo, mas sem vontade depoder, preoupado pela dignidade e sa�ude morais. Se n~ao fôssemos onstrangidos a viver no meio dehomens intolerantes, mesquinhos e violentos, eu seria o primeiro a rejeitar todo o naionalismo emtroa de uma omunidade humana universal!A obje�~ao - se queremos, n�os judeus, ser uma \na�~ao", n~ao poderemos mais ser idad~aosintegrais, por exemplo, do Estado alem~ao - revela um desonheimento da natureza do Estado, afundar sua existênia partindo da intolerânia da maioria naional. Contra esta intolerânia jamaisestaremos protegidos, tenhamos ou n~ao o nome de \povo", \na�~ao", et.Disse tudo o que penso, resumidamente, sem oreios e sem oness~oes. Mas, a julgar por seusesritos, sei que o senhor apreia mais o sentido do que a forma.4.11 Aforismos para Leo Baek- Feliz quem atravessa a vida prestativo, sem medo, estranho �a agressividade e ao ressentimento!Numa natureza assim, revelam-se as testemunhas magn���as que trazem um reonforto para a hu-manidade nas situa�~oes desastrosas que ria para si mesma.- O esfor�o para unir sabedoria e poder raramente d�a erto e somente por tempo muito urto.- O homem habitualmente evita reonheer inteligênia em outro, a n~ao ser quando, por aaso,se trata de um inimigo.- Pouos seres s~ao apazes de dar bem laramente uma opini~ao diferente dos preoneitos deseu meio.A maioria �e mesmo inapaz de hegar a formular tais opini~oes.- A maioria dos imbeis permanee inven��vel e satisfeita em qualquer irunstânia. O terrorprovoado por sua tirania se dissipa simplesmente por sua distra�~ao e por sua inonsequênia.- Para ser um membro irrepreens��vel de uma omunidade de arneiros, �e preiso, antes detudo, ser tamb�em arneiro.- Os ontrastes e as ontradi�~oes podem oexistir de modo permanente numa abe�a, semprovoar nenhum onito. Esta evidênia atrapalha e destr�oi qualquer sistema pol��tio pessimistaou otimista.- Quem bana o original neste mundo da verdade e do onheimento, quem imagina ser umor�aulo, fraassa lamentavelmente diante da gargalhada dos Deuses.- A alegria de ontemplar e de ompreender, eis a linguagem a que a natureza me inita.
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Cap��tulo 5Estudos Cient���os
5.1 Prin��pios da pesquisaDisurso pronuniado por oasi~ao do sexag�esimo anivers�ario de Max PlankO Templo da Ciênia apresenta-se omo um edif��io de mil formas. Os homens que o frequen-tam, bem omo as motiva�~oes morais que para ali os levam, revelam-se bem diferentes. Um se entrega�a Ciênia om o sentimento de feliidade que a potênia inteletual superior lhe ausa. Para ele, aCiênia �e o esporte adequado, a vida transbordante de energia, a realiza�~ao de todas as ambi�~oes.Assim deve ela se manifestar! Muitos outros, por�em, est~ao igualmente neste Templo exlusivamentepor uma raz~ao utilit�aria e n~ao ofereem em troa a n~ao ser sua substânia erebral! Se um anjode Deus apareesse e expulsasse do Templo todos os homens das duas ategorias, o Templo �ariabem vazio, mas, mesmo assim, ainda se enontrariam homens do passado e do presente. Entre estesenontrar��amos nosso Plank. �E por isso que o estimamos.Bem sei que, om nosso apareimento, expulsamos, despreoupados, muitos homens de valorque edi�aram o Templo da Ciênia em grande, talvez em sua maior parte. Para nosso anjo, a deis~aoa tomar seria em v�arios asos bem dif��il. Mas uma erteza se me imp~oe. N~ao houvesse indiv��duosomo os exlu��dos, o Templo n~ao teria sido edi�ado, da mesma forma que uma oresta n~ao podeexpandir-se se apenas ontiver plantas trepadeiras! Na realidade, tais indiv��duos se ontentam omqualquer teatro para sua atividade. As irunstânias exteriores �e que deidir~ao sobre a arreirade engenheiro, de o�ial, de omeriante ou de ientista. Todavia, olhemos de novo para aquelesque enontraram favor aos olhos do anjo. Mostram-se singulares, pouo omuniativos, solit�ariose, apesar desses pontos omuns, s~ao menos pareidos entre si do que aqueles que foram expulsos.Que �e que os onduziu ao Templo? A resposta n~ao �e f�ail e ertamente n~ao pode apliar-se a todosuniformemente. Contudo, em primeiro lugar, om Shopenhauer, imagino que uma das mais fortesmotiva�~oes para uma obra art��stia ou ient���a onsiste na vontade de evas~ao do otidiano om seuruel rigor e monotonia desesperadora, na neessidade de esapar das adeias dos desejos pessoaiseternamente inst�aveis. Causas que impelem os seres sens��veis a se libertarem da existênia pessoal,para prourar o universo da ontempla�~ao e da ompreens~ao objetivas. Esta motiva�~ao assemelha-se�a nostalgia que atrai o morador das idades para longe de seu ambiente ruidoso e ompliado, paraas pa���as paisagens das altas montanhas, onde o olhar vagueia por uma atmosfera alma e pura ese perde em perspetivas repousantes, que pareem ter sido riadas para a eternidade.A este motivo de ordem negativa, ajunta-se outro mais positivo. O homem proura formar, dequalquer maneira, mas segundo a pr�opria l�ogia, uma imagem simples e lara do mundo. Para isso,ultrapassa o universo de sua vivênia, porque se esfor�a em erta medida por substitu��-lo por essaimagem. A seu modo �e esse o proedimento de ada um, quer se trate de um pintor, de um poeta,de um �l�osofo espeulativo ou de um f��sio. A essa imagem e �a sua realiza�~ao onsagra o m�aximo61



de sua vida afetiva para assim alan�ar a paz e a for�a que n~ao pode obter nos exessivos limites daexperiênia agitada e subjetiva.Entre todas as imagens poss��veis do mundo, que lugar oneder �a do f��sio te�orio? Ela enerraas maiores exigênias, pelo rigor e exatid~ao da representa�~ao das rela�~oes, �unia a ser autorizadapelo uso da linguagem matem�atia. Mas em ompensa�~ao, no plano onreto, o f��sio deve serestringir, tanto mais quanto se ontentar em representar os fenômenos mais evidentes aess��veis anossa experiênia, porque todos os fenômenos mais omplexos n~ao podem ser reonstitu��dos peloesp��rito humano om a preis~ao sutil e esp��rito de onstânia exigidos pelo f��sio te�orio. A extremanitidez, a lareza e a erteza s�o se adquirem �a usta de imenso sarif��io: a perda da vis~ao de onjunto.Mas ent~ao, qual pode ser a sedu�~ao de ompreender preisamente uma parela t~ao ex��gua do universoe de abandonar tudo o que �e mais sutil e mais omplexo por timidez ou falta de oragem? O resultadode uma pr�atia t~ao resignada ousaria ostentar o audaioso nome de \Imagem do mundo"?Penso ser muito bem mereido este nome. Porque as leis gerais, bases da arquitetura inteletualda f��sia te�oria, ambiionam ser v�alidas para todos os fatos da natureza. E gra�as a estas leis, porutilizar o itiner�ario da pura dedu�~ao l�ogia, poder-se-��a enontrar a imagem, quer dizer, a teoria detodos os fenômenos da natureza, inlusive os da vida, se este proesso de dedu�~ao n~ao superasse, ede muito, a apaidade do pensamento humano. A ren�unia a uma imagem f��sia do mundo em suatotalidade n~ao �e uma ren�unia de prin��pio. �E uma esolha, um m�etodo.A suprema tarefa do f��sio onsiste, ent~ao, em prourar as leis elementares mais gerais, apartir das quais, por pura dedu�~ao, se adquire a imagem do mundo. Nenhum aminho l�ogio levaa tais leis elementares. Seria antes exlusivamente uma intui�~ao a se desenvolver paralelamente aexperiênia. Na inerteza do m�etodo a seguir, seria poss��vel rer que qualquer n�umero de sistemasde f��sia te�oria de valor equivalente bastaria. Em prin��pio, esta opini~ao �e sem d�uvida orreta. Masa evolu�~ao mostrou que, de todas as onstru�~oes oneb��veis, uma e somente uma, em um dadomomento, se revelou absolutamente superior a todas as outras. Nenhum daqueles que realmenteaprofundaram o assunto negar�a que o mundo das perep�~oes determina de fato rigorosamente osistema te�orio, embora nenhum aminho l�ogio onduza das perep�~oes aos prin��pios da teoria. Aisto Leibnitz denominava e signi�ava pela express~ao de \harmonia preestabeleida". Com violênia,os f��sios ensuraram a n~ao pouos te�orios do onheimento o n~ao levarem bem em onta estasitua�~ao. Aqui tamb�em, a meu ver, se enontram as ra��zes da polêmia que, h�a alguns anos, opôsMah a Plank.A nostalgia da vis~ao desta \harmonia preestabeleida" persiste em nosso esp��rito. ContudoPlank se apaixona pelos problemas mais gerais de nossa Ciênia sem se deixar atrair por objetivosmais lurativos e mais f�aeis de serem atingidos. Por v�arias vezes ouvi dizer que onfrades tentavamexpliar seu omportamento por uma for�a de vontade e uma disiplina exepionais. Enganam-se,ao que me paree. O estado afetivo que ondiiona semelhantes proezas mais se assemelha ao estadode alma dos religiosos ou dos amantes. A perseveran�a di�aria n~ao se onstr�oi sobre uma inten�~ao ouum programa, mas se baseia numa neessidade imediata.Ele est�a a��, nosso querido Plank, sentado e divertindo-se interiormente om minhas mani-pula�~oes infantis da lanterna de Di�ogenes. Nossa simpatia por ele n~ao preisa de pretextos. Possao amor pela Ciênia embelezar sua vida tamb�em no futuro e lev�a-lo �a resolu�~ao do problema f��siomais importante de nossa �epoa, problema que ele mesmo oloou e faz progredir onsideravelmente!Que onsiga uni�ar em um �unio sistema l�ogio a teoria dos quanta, a eletrodinâmia e a meânia!
5.2 Prin��pios da f��sia te�oriaDisurso de reep�~ao na Aademia das Ciênias da Pr�ussia62



Caros olegas! Queiram aeitar meus mais profundos agradeimentos por me terem onedidoo maior benef��io que se possa outorgar a algu�em omo eu. Chamando-me para sua Aademia, ossenhores me permitiram livrar-me das agita�~oes e da labuta de uma pro�ss~ao pr�atia, permitiram queme onsagrasse exlusivamente aos estudos ient���os. Rogo-lhes que areditem em meus sentimentosde gratid~ao e na assiduidade de meus esfor�os, ainda que os resultados de minhas pesquisas lhespare�am med��ores.Pe�o lien�a para fazer a respeito algumas reex~oes gerais sobre a posi�~ao que meu setor detrabalho, a f��sia te�oria, oupa em rela�~ao �a iênia experimental. Um amigo matem�atio dizia-mereentemente, em parte por brinadeira: \O matem�atio sabe alguma oisa, mas n~ao �e exatamenteaquilo que lhe perguntam em dado momento". Com frequênia o te�orio da f��sia se enontra nestasitua�~ao, ao ser onsultado por um f��sio experimental. Qual a origem desta falta de adapta�~aoarater��stia?O m�etodo do te�orio implia que, omo base em todas as hip�oteses, ele utilize aquilo que sehamam prin��pios, a partir dos quais pode deduzir onsequênias. Sua atividade portanto se divideprinipalmente em duas partes. Em primeiro lugar, tem de prourar estes prin��pios e em seguidadesenvolver as onsequênias inerentes a eles. Para a exeu�~ao do segundo trabalho reebe na esolaexelentes instrumentos. Se ent~ao a primeira de suas tarefas j�a estiver realizada em dado setor ou porum onjunto de rela�~oes, n~ao h�a d�uvida de que ter�a êxito por um trabalho e reex~ao perseverantes.Mas a primeira have destas tarefas, quer dizer, a de estabeleer os prin��pios que servir~ao de basepara sua dedu�~ao, se apresenta de maneira totalmente diferente. Porque aqui n~ao existe m�etodoque se possa aprender ou sistematiamente apliar para alan�ar um objetivo. O pesquisador temantes que espiar, se assim se pode dizer, os prin��pios gerais na natureza, enquanto deteta, atrav�esdos grandes onjuntos de fatos experimentais, os tra�os gerais e exatos que poder~ao ser expliitadosnitidamente.Quando esta formula�~ao obtiver êxito, ome�a ent~ao o desenvolvimento das onsequênias, quemuitas vezes revelam rela�~oes insuspeitadas que ultrapassam muito o ampo dos fatos donde foramtirados os prin��pios. Mas, enquanto os prin��pios b�asios para a dedu�~ao n~ao forem desobertos, ote�orio n~ao tem absolutamente neessidade dos fatos individuais da experiênia. Nem mesmo podeempreender qualquer oisa om as leis mais gerais, desobertas empiriamente. Deve antes onfessarseu estado de impotênia diante dos resultados elementares da pesquisa emp��ria at�e que se lhemanifestem prin��pios, utiliz�aveis omo base de dedu�~ao l�ogia.�E nesta situa�~ao que atualmente se situa a teoria relativa �as leis da irradia�~ao t�ermia e domovimento moleular em baixas temperaturas. H�a quinze anos, ningu�em duvidava que, nas bases dameânia Galileu/Newton apliada aos movimentos moleulares, bem omo pela teoria de Maxwellsobre o ampo magn�etio, fosse poss��vel obter uma representa�~ao exata das propriedades el�etrias,�otias e t�ermias dos orpos. Plank ent~ao mostrou que, para fundar uma lei da irradia�~ao t�ermiaorrespondente �a experiênia, �e preiso utilizar um m�etodo de �alulo uja inompatibilidade om osprin��pios da meânia l�assia se tornava ada vez mais agrante. Por este m�etodo de �alulo, Plankintroduzia na f��sia a �elebre hip�otese dos quanta que depois foi notavelmente on�rmada. Com estahip�otese dos quanta, ele subverteu a meânia no aso em que massas su�ientemente pequenas sedesloam om veloidades su�ientemente fraas e om aelera�~oes su�ientemente importantes, a talponto que n~ao podemos mais hoje enarar as leis do movimento estabeleidas por Galileu e Newtona n~ao ser omo situa�~oes limites. Contudo, apesar dos esfor�os mais perseverantes dos te�orios,ainda n~ao se onseguiu substituir os prin��pios da meânia por outros que orrespondam �a lei dairradia�~ao t�ermia de Plank ou �a hip�otese dos quanta. Ainda que devamos reonheer sem sombrade d�uvida que temos de tornar a pôr o alor no movimento moleular, temos tamb�em de reonheerque nos enontramos hoje, diante das leis fundamentais deste movimento, na mesma situa�~ao emque estavam os astrônomos anteriores a Newton diante dos movimentos dos planetas.Reordo aqui um onjunto de fatos n~ao redut��veis a um estudo te�orio por falta de prin��pios63



de base. Mas h�a ainda outro aso. Prin��pios l�ogios e bem formulados hegam a onsequêniastotal ou quase totalmente exteriores aos limites do dom��nio atualmente aess��vel a nossa experiênia.Ent~ao, por longos anos, se far�a neess�ario um trabalho emp��rio, �as apalpade-las, para a�rmar que osprin��pios da teoria poder��am desrever a realidade. Eis a exata situa�~ao da teoria da relatividade.A reex~ao sobre os oneitos fundamentais de tempo e de espa�o provou-nos que o prin��pioda onstânia da veloidade da luz no v�auo, que se deduz da �otia dos orpos em movimento,absolutamente n~ao nos obriga a aeitar a teoria de um �eter im�ovel. E mesmo foi poss��vel armaruma teoria geral que lembra o fato estranho de que, nas experiênias realizadas sobre a terra, jamaistransrevemos algo do movimento de trasla�~ao da terra. Nesta irunstânia, ent~ao, emprega-se oenuniado do prin��pio de relatividade: as leis naturais n~ao se modi�am quanto �a forma, quando seabandona um sistema de oordenadas original (experimentado) por um novo sistema, que efetua ummovimento de trasla�~ao uniforme em rela�~ao ao primeiro. Esta teoria reebeu not�aveis on�rma�~oesda experiênia. Torna tamb�em poss��vel uma simpli�a�~ao da representa�~ao te�oria de onjuntos defatos, j�a ligados uns aos outros.Mas, por outro lado, esta teoria ainda �e insu�iente, porque o prin��pio de relatividade, talomo aabo de formular, privilegia o movimento uniforme. Do ponto de vista f��sio, sem d�uvidan~ao se pode atribuir um sentido absoluto ao movimento uniforme. Ent~ao surge a quest~ao: ser�a queesta a�rma�~ao n~ao deveria estender-se aos movimentos n~ao uniformes? Ora, se se toma por baseo prin��pio da relatividade em sentido lato, foi demonstrado que se obt�em uma extens~ao inde�nidada teoria da relatividade. Assim somos onduzidos a uma teoria geral da gravita�~ao, inluindo adinâmia. No momento, por�em, n~ao enontramos os fatos suset��veis de pôr �a prova a justi�a�~aopara a introdu�~ao do prin��pio que sirva de eixo.J�a provamos que a f��sia indutiva questiona a f��sia dedutiva e vie-versa e que este tipode resposta exige de nossa parte absoluta tens~ao e esfor�o. Que possamos bem depressa hegar aenontrar, gra�as aos esfor�os e trabalhos de todos, as provas de�nitivas para nossos progressos nestesentido.5.3 Sobre o m�etodo da f��sia te�oriaSe o senhor quer estudar em qualquer dos f��sios te�orios os m�etodos que emprega, sugiro-lhe �rmar-seneste prin��pio b�asio: n~ao dê r�edito algum ao que ele diz, mas julgue aquilo que produziu! Porque oriador tem esta arater��stia: as produ�~oes de sua imagina�~ao se imp~oem a ele, t~ao indispens�aveis,t~ao naturais, que n~ao pode onsider�a-las omo imagem do esp��rito, mas as onhee omo realidadesevidentes.Este preâmbulo paree autoriz�a-lo a abandonar o pr�oprio lugar desta onferênia. Porqueo senhor poderia redarguir: quem nos fala agora �e justamente um f��sio te�orio! Deveria ent~aoabandonar toda a reex~ao sobre a estrutura da iênia te�oria para os te�orios do onheimento.A semelhante obje�~ao, respondo apresentando meu ponto de vista pessoal. Porque a�rmo falaraqui, n~ao por vaidade, mas para satisfazer ao onvite de amigos. Estou nesta �atedra porque ela metraz a lembran�a de um homem que onsagrou toda a vida a pesquisar a unidade do onheimento.Al�em disto, objetivamente, minha pr�atia de hoje poderia enontrar uma justi�ativa neste sentido:n~ao seria interessante onheer aquilo que pensa sobre sua iênia um homem que, durante a vidainteira, se esfor�ou om toda a energia a eslareer e a aperfei�oar seus elementos b�asios? Seu modode apreender a evolu�~ao antiga e ontemporânea poderia inueniar terrivelmente aquilo que esperado futuro e portanto aquilo que visa omo objetivo imediato. Mas �e este o destino de ada indiv��duoque se entrega apaixonadamente ao mundo das id�eias. �E o mesmo destino que espera o historiador,ao organizar os fatos hist�orios, mesmo de modo inonsiente, em fun�~ao dos ideais subjetivos que asoiedade humana lhe sugere. 64



Hoje analisamos o desenvolvimento do pensamento te�orio de modo muito geral, mas ao mesmotempo temos presente no esp��rito a rela�~ao essenial que une o disurso te�orio ao onjunto dos fatosexperimentais. Trata-se sempre do eterno onfronto entre os dois omponentes de nosso saber naf��sia te�oria: empirismo e raz~ao.Admiramos a Gr�eia antiga porque fez naser a iênia oidental. L�a, pela primeira vez, seinventou a obra-prima do pensamento humano, um sistema l�ogio, isto �e, tal que as proposi�~oes sededuzem umas das outras om tal exatid~ao que nenhuma demonstra�~ao provoa a d�uvida. �E o sistemada geometria de Eulides. Esta omposi�~ao admir�avel da raz~ao humana autoriza o esp��rito a teron�an�a em si mesmo para qualquer nova atividade. E se algu�em, no despertar de sua inteligênia,n~ao foi apaz de se entusiasmar om uma arquitetura assim, ent~ao nuna poder�a realmente se iniiarna pesquisa te�oria.Mas para atingir uma iênia que desreva a realidade, ainda faltava uma segunda base fun-damental que, at�e Kepler e Galileu, foi ignorada por todos os �l�osofos. Porque o pensamento l�ogio,por si mesmo, n~ao pode ofereer nenhum onheimento tirado do mundo da experiênia. Ora, todoo onheimento da realidade vem da experiênia e a ela se refere. Por este fato, onheimentos,deduzidos por via puramente l�ogia, seriam diante da realidade estritamente vazios.Desse modo Galileu, gra�as ao onheimento emp��rio, e sobretudo por ter se batido violen-tamente para impô-lo, tornou-se o pai da f��sia moderna e provavelmente de todas as iênias danatureza em geral.Se, portanto, a experiênia inaugura, desreve e prop~oe uma s��ntese da realidade, que lugar sed�a �a raz~ao no ampo ient���o?Um ompleto sistema de f��sia te�oria omporta um onjunto de oneitos, de leis fundamentaisapli�aveis a tais oneitos, e de proposi�~oes l�ogias normalmente da�� deduzidas. As proposi�~oes sobreas quais se exere a dedu�~ao orrespondem exatamente a nossas experiênias individuais; �e esta araz~ao profunda por que, em um livro te�orio, a dedu�~ao abrange quase toda a obra.Paradoxalmente, �e exatamente o que aontee om a geometria eulidiana. Mas os prin��piosfundamentais aqui se hamam de axiomas e, por onsequênia, as proposi�~oes a serem deduzidas n~aose baseiam em experiênias banais. Em ompensa�~ao, se se enara a geometria eulidiana omo ateoria das possibilidades da posi�~ao re��proa dos orpos pratiamente r��gidos e, por onseguinte, �eompreendida omo uma iênia f��sia, sem que se suprima sua origem emp��ria, a semelhan�a l�ogiaentre a geometria e a f��sia te�oria �e agrante.Portanto, no sistema de uma f��sia te�oria, estabeleemos um lugar para a raz~ao e para a ex-periênia. A raz~ao onstitui a estrutura do sistema. Os resultados experimentais e suas imbria�~oesm�utuas podem ser expressos mediante as proposi�~oes dedutivas. E �e na possibilidade desta repre-senta�~ao que se situam exlusivamente o sentido e a l�ogia do sistema inteiro, e mais partiularmente,dos oneitos e dos prin��pios que formam suas bases. Ali�as, estes oneitos e prin��pios se revelamomo inven�~oes espontâneas do esp��rito humano. N~ao podem se justi�ar a priori nem pela estruturado esp��rito humano nem, reonhe�amo-lo, por uma raz~ao qualquer. Estes prin��pios fundamentais,estas leis fundamentais, quando n~ao se pode mais reduzi-los a l�ogia estrita, mostram a parte ine-vit�avel, raionalmente inompreens��vel, da teoria. Porque a �nalidade pre��pua de toda a teoria est�aem obter estes elementos fundamentais irredut��veis t~ao evidentes e t~ao raros quanto puderem ser,sem se olvidar da adequada representa�~ao de qualquer experiênia poss��vel.Esquematizo esta tentativa de ompreens~ao a �m de real�ar omo de modo algum o aspetopuramente �t��io dos fundamentos da teoria n~ao se impunha nos s�eulos XVIII e XIX. Mas a ��~aoganhava sempre mais, porque a separa�~ao entre os oneitos fundamentais e as leis fundamentaisde um lado, e as dedu�~oes por oordenar de aordo om nossas rela�~oes experimentais, de outrolado, n~ao paravam de reser om a ada vez maior uni�a�~ao da onstru�~ao l�ogia. Assim, pode-seequilibrar uma ompleta onstru�~ao te�oria sobre um onjunto de elementos oneituais, logiamente65



independentes uns dos outros, mas em menor n�umero.Newton, o primeiro inventor de um sistema de f��sia te�oria, imenso e dinâmio, n~ao hesitaem areditar que oneitos fundamentais e leis fundamentais de seu sistema sa��ram diretamente daexperiênia. Creio que se deve interpretar neste sentido sua delara�~ao de prin��pio hypotheses non�ngo. Na realidade, nesta �epoa, as no�~oes de espa�o e de tempo n~ao pareiam apresentar nenhumadi�uldade problem�atia. Porque os oneitos de massa, in�eria e for�a om suas rela�~oes diretamentedeterminadas pela lei pareiam provir em linha reta da experiênia. Uma vez admitida esta base, aexpress~ao for�a de gravita�~ao, por exemplo, se nos apresenta omo sa��da diretamente da experiêniae podia-se razoavelmente esperar o mesmo resultado quanto �as outras for�as.Evidentemente, n�os perebemos om failidade, at�e mesmo pelo voabul�ario, que a no�~ao deespa�o absoluto, impliando a de in�eria absoluta, embara�a de modo partiular a Newton. Porqueperebe que nenhuma experiênia poder�a orresponder a esta �ultima no�~ao. Da mesma forma oraio��nio sobre a�~oes a distânia o intriga. Mas a pr�atia e o enorme suesso da teoria o impedem,a ele e aos f��sios dos s�eulos XVIII e XIX, de entender que o fundamento de seu sistema repousaem base absolutamente �t��ia.Em geral, os f��sios da �epoa areditavam de bom grado que os oneitos e as leis fundamentaisda f��sia n~ao onstituem, no sentido l�ogio, ria�~oes espontâneas do esp��rito humano, mas antes quese pode deduzi-los por abstra�~ao, portanto por um reurso da l�ogia. Na verdade, somente a teoriada relatividade geral reonheeu laramente o erro dessa onep�~ao.Provou que era poss��vel, por se afastar enormemente do esquema newtoniano, expliar o mundoexperimental e os fatos de modo mais oerente e mais ompleto do que esse esquema permitia. Masdeixemos de lado a quest~ao de superioridade! O ar�ater �t��io dos prin��pios torna-se evidente pelasimples raz~ao de que se podem estabeleer dois prin��pios radialmente diferentes, que no entantoonordam em grande parte om a experiênia. De qualquer modo, toda tentativa de deduzir logi-amente, a partir de experiênias elementares, os oneitos e as leis fundamentais da meânia est�avotada ao malogro.Ent~ao, se �e erto que o fundamento axiom�atio da f��sia te�oria n~ao se deduz da experiênia,mas tem de se estabeleer espontaneamente, livremente, poder��amos pensar ter desoberto a pistaerta? Coisa mais grave ainda! Esta pista erta n~ao existir�a apenas em nossa imagina�~ao? Poderemosn�os julgar a experiênia digna de r�edito, quando algumas teorias, omo a da meânia l�assia, seap�oiam muito na experiênia, sem argumentar sobre o fundo do problema? A esta obje�~ao delaroom toda a erteza que, a meu ver, a pista erta existe, e podemos desobri-la. De aordo oma nossa pesquisa experimental at�e o dia de hoje, temos o direito de estar persuadidos de que anatureza representa aquilo que podemos imaginar em matem�atia omo o que h�a de mais simples.Estou onvenido de que a onstru�~ao exlusivamente matem�atia nos permite enontrar os oneitose os prin��pios que os ligam entre si. D~ao-nos a possibilidade de ompreender os fenômenos naturais.Os oneitos matem�atios utiliz�aveis podem ser sugeridos pela experiênia, por�em em aso algumdeduzidos. Naturalmente a experiênia se imp~oe omo �unio rit�erio de utiliza�~ao de uma onstru�~aomatem�atia para a f��sia. Mas o prin��pio fundamentalmente riador est�a na Matem�atia. Poronseguinte, em erto sentido, onsidero verdadeiro e poss��vel que o pensamento puro apreenda arealidade, omo os Antigos o reonheiam om venera�~ao.Para justi�ar esta on�an�a, sou obrigado a empregar oneitos matem�atios. O mundof��sio se representa omo um ontinuum de quatro dimens~oes. Se suponho neste mundo a m�etriade Riemann e me pergunto quais s~ao as leis mais simples que podem ser satisfeitas por tal sistema,obtenho a teoria relativista da gravita�~ao e do espa�o vazio. Se, neste espa�o, tomo um ampo devetores ou o ampo de tensores anti-sim�etrios que da�� pode derivar-se e indago quais as leis maissimples que um tal sistema pode satisfazer, obtenho as equa�~oes do espa�o vazio de Maxwell.66



Neste ponto do raio��nio, ainda falta uma teoria para os onjuntos do espa�o onde a densi-dade el�etria n~ao desaparee. Louis De Broglie adivinhou a existênia de um ampo de ondas quepodia servir para expliar ertas propriedades quântias da mat�eria. Por �m Dira desobre nos spinsos valores de um ampo de novo gênero, ujas equa�~oes mais simples permitem deduzir, de modomuito importante, as propriedades dos el�etrons. Ora, junto om meu olaborador, o Dr. WalterMayer, desobri que os spins onstituem um aso espeial de uma esp�eie de ampo de novo gênero,matematiamente ligado ao sistema de quatro dimens~oes, que hav��amos denominado de \semiveto-res". As equa�~oes mais simples a que estes semivetores podem ser submetidos d~ao uma have paraompreender a existênia de dois tipos de part��ulas elementares de massas ponder�aveis diferentese om argas iguais, mas om sinais ontr�arios. Estes semivetores representam, depois dos vetoresordin�arios, os elementos magn�etios do ampo, os mais simples que s~ao poss��veis em um ontinuumm�etrio de quatro dimens~oes. Poderiam, ao que paree, desrever om failidade as propriedadesesseniais das part��ulas el�etrias elementares.Para nossa pesquisa, �e apital que todas estas formas e suas rela�~oes por meio das leis sejamobtidas atrav�es do prin��pio de pesquisa dos oneitos matem�atios mais simples e de suas liga�~oes.Se pudermos limitar os gêneros de ampo simples a existir matematiamente e as equa�~oes simplesposs��veis entre eles, ent~ao o te�orio tem a esperan�a de apreender o real em sua profundidade.O ponto mais deliado de uma teoria dos ampos deste tipo reside, atualmente, em nossaompreens~ao da estrutura atômia da mat�eria e da energia. Inontestavelmente a teoria n~ao seonfessa atômia em seu prin��pio, na medida em que opera exlusivamente om fun�~oes ont��nuas doespa�o, ao ontr�ario da meânia l�assia, ujo elemento de base mais importante, o ponto material,j�a orresponde �a estrutura atômia da mat�eria.A moderna teoria dos quanta, sob sua forma determinada pelos nomes de De Broglie, Shr~odingere Dira, mostra uma opera�~ao om fun�~oes ont��nuas e supera esta di�uldade por uma audaiosainterpreta�~ao laramente expressa pela primeira vez por Max Bom: as fun�~oes de espa�o que se apre-sentam nas equa�~oes n~ao pretendem ser modelo matem�atio de estruturas atômias. Estas fun�~oesdevem uniamente determinar, pelo �alulo, as probabilidades de desobrir tais estruturas, no asoem que se medisse em dado loal ou em dado estado de movimento. A hip�otese ontinua logiamenteirrefut�avel e alan�a importantes resultados. Mas obriga infelizmente a utilizar um ontinuum, ujon�umero de dimens~oes n~ao orresponde ao do espa�o enarado pela f��sia atual (em n�umero de quatro),pois rese de maneira ilimitada om o n�umero de mol�eulas que onstituem o sistema onsiderado.Reonhe�o que esta interpreta�~ao me paree provis�oria. Porque reio ainda na possibilidade de ummodelo da realidade, quer dizer, de uma teoria que represente as oisas mesmas, e n~ao apenas aprobabilidade de sua existênia.De outro lado, num modelo te�orio temos de abandonar absolutamente a id�eia de poderloalizar rigorosamente as part��ulas. Penso que esta onlus~ao se imp~oe om o resultado duradouroda rela�~ao de inerteza de Heisenberg. Mas poder-se-ia muito bem oneber uma teoria atômiano sentido estrito (e n~ao fundada sobre uma interpreta�~ao), sem loaliza�~ao de part��ulas em ummodelo matem�atio. Por exemplo, para ompreender o ar�ater atômio da eletriidade, �e neess�arioque as equa�~oes do ampo terminem somente na seguinte proposi�~ao: uma por�~ao de espa�o de trêsdimens~oes, em ujo limite a densidade el�etria desaparee em toda parte, ret�em sempre uma argatotal el�etria representada por um n�umero inteiro. Numa teoria de ontinuum, o ar�ater atômiode express~oes de integrais poderia ent~ao enuniar-se de maneira satisfat�oria sem loaliza�~ao doselementos onstituintes da estrutura atômia.Se uma tal representa�~ao da estrutura atômia se revelasse ser exata, eu onsideraria o enigmados quanta ompletamente resolvido.
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5.4 Sobre a teoria da relatividadeSinto uma alegria singular porque posso hoje falar na apital de um pa��s de onde se transmitiram,para serem divulgadas no mundo inteiro, as id�eias b�asias mais esseniais da f��sia te�oria. Pensoem primeiro lugar na teoria do movimento das massas e da gravita�~ao, obra de Newton; penso emseguida na no�~ao do ampo eletromagn�etio, gra�as �a qual Faraday e Maxwell repensaram as basesde uma nova f��sia. Tem-se raz~ao ao dizer que a teoria da relatividade deu uma esp�eie de onlus~ao�a grandiosa arquitetura do pensamento de Maxwell e de Lorentz, pois ela se esfor�a por estender af��sia do ampo a todos os fenômenos, inlusive gravita�~ao.Ao tratar do objeto partiular da teoria da relatividade, fa�o quest~ao de eslareer que estateoria n~ao tem fundamento espeulativo, mas que sua desoberta se baseia inteiramente na vontadeperseverante de adaptar, do melhor modo poss��vel, a teoria f��sia aos fatos observados. N~ao h�aneessidade alguma de falar de ato ou de a�~ao revoluion�aria, pois ela mara a evolu�~ao naturalde uma linha seguida h�a s�eulos. A rejei�~ao de ertas onep�~oes sobre o espa�o, o tempo e omovimento, onep�~oes julgadas fundamentais at�e esse momento, n~ao, n~ao foi um ato arbitr�ario,mas simplesmente um ato exigido pelos fatos observados.A lei da onstânia da veloidade da luz no espa�o vazio, orroborada pelo desenvolvimento daeletrodinâmia e da �otia, junto om a igualdade de direito de todos os sistemas de in�eria (prin��pioda relatividade restrita), indisutivelmente revelada pela �elebre experiênia de Mihelson, inlinadesde logo a pensar que a no�~ao de tempo deve ser relativa, j�a que ada sistema de in�eria deveter seu tempo partiular. Ora, a progress~ao e o desenvolvimento desta id�eia real�am que, antes dateoria, a rela�~ao entre as experiênias pessoais imediatas, de uma parte, e as oordenadas e o tempo,de outra parte, n~ao fora observada om a indispens�avel auidade.Eis sem ontesta�~ao um dos aspetos fundamentais da teoria da relatividade: �e sua ambi�~aoexpliitar mais nitidamente as rela�~oes dos oneitos gerais om os fatos da experiênia. Al�em disso,o prin��pio fundamental permanee sempre imut�avel, e a justi�a�~ao de um oneito f��sio repousaexlusivamente sobre sua rela�~ao lara e un��voa om os fatos aess��veis �a experiênia. De aordoom a teoria da relatividade restrita, as oordenadas de espa�o e de tempo ainda onservam umar�ater absoluto, j�a que s~ao diretamente mensur�aveis pelos rel�ogios e orpos r��gidos. Mas tornam-serelativos j�a que dependem do estado de movimento do sistema de in�eria esolhido. O ontinuum dequatro dimens~oes realizado pela uni~ao espa�o-tempo onserva, de aordo om a teoria da relatividaderestrita, o ar�ater absoluto que possu��am, onforme �as teorias anteriores, o espa�o e o tempo, adaum tomado �a parte (Minkowski). Da interpreta�~ao das oordenadas e do tempo omo resultado dasmedidas, hega-se �a inuênia do movimento (relativo ao sistema de oordenadas) sobre a forma dosorpos e sobre a marha dos rel�ogios, e �a equivalênia da energia e da massa inerte.A teoria da relatividade geral funda-se essenialmente sobre a orrespondênia num�eria ve-ri��avel e veri�ada da massa inerte e da massa pesada dos orpos. Ora, este fato apital, jamaisa meânia l�assia o pudera expliar. Chega-se a esta desoberta pela extens~ao do prin��pio derelatividade aos sistemas de oordenadas, possuidoras de uma aelera�~ao relativa de uns em rela�~aoaos outros. Assim, a introdu�~ao de sistemas de oordenadas possuidoras de uma aelera�~ao relativaem rela�~ao aos sistemas de in�eria mostra e desobre ampos de gravita�~ao relativos a estes �ultimos.Da�� se torna evidente que a teoria da relatividade geral, baseada na igualdade da in�eria e do peso,autoriza tamb�em uma teoria do ampo de gravita�~ao.A introdu�~ao de sistemas de oordenadas aeleradas, um em rela�~ao a outro, omo sistemade oordenadas igualmente justi�adas, omo paree exigir a identidade entre a in�eria e o peso,onduz, juntamente om os resultados da teoria da relatividade restrita, �a onsequênia de que asleis dos movimentos dos orpos s�olidos, em presen�a dos ampos de gravita�~ao, n~ao orrespondemmais �as regras da geometria eulidiana. Observamos o mesmo resultado na marha dos rel�ogios.Ent~ao, impunha-se, neessariamente, uma nova generaliza�~ao da teoria do espa�o e do tempo, j�a68



que, doravante, se mostram absolutamente aduas as interpreta�~oes diretas das oordenadas doespa�o e do tempo pelas medidas habituais. Esta generaliza�~ao de nova maneira de medir j�a existiano setor estritamente matem�atio, gra�as aos trabalhos de. Gauss e de Riemann. E desobrimos quese fundamenta essenialmente sobre o fato de que a nova maneira de medir empregada para a teoriada relatividade restrita, limitada a territ�orios extremamente pequenos, pode se apliar, om todo origor, ao aso geral.Tal evolu�~ao ient���a, narrada omo foi vivida, tira das oordenadas espa�o-tempo toda arealidade independente. O real, em sua nova medida, agora s�o se apresenta pela liga�~ao de suasoordenadas om as grandezas matem�atias que reonheem o ampo de gravita�~ao.A onep�~ao da teoria da relatividade geral aplia-se a partir de uma outra raiz. Ernst Mahreal�ara de modo singular o fato de que na teoria newtoniana havia um ponto verdadeiramente pouoexpliado. Com efeito, onsidera-se o movimento sem referênia a suas ausas, mas simplesmenteenquanto movimento desrito. Por onseguinte, n~ao vejo outro movimento a n~ao ser o movimentorelativo das oisas umas em rela�~ao �as outras. Mas a aelera�~ao que desobrimos nas equa�~oes domovimento de Newton ontinua inoneb��vel desde que se raioine a partir da id�Eia do movimentorelativo. Ent~ao Newton viu-se obrigado a imaginar um espa�o f��sio om rela�~ao ao qual deveriaexistir uma aelera�~ao. Este oneito de um espa�o absoluto introduzido ad ho mostra-se, �e erto,logiamente orreto, mas n~ao satisfaz o s�abio. Por este motivo E. Mah prourou modi�ar asequa�~oes da meânia de modo que a in�eria dos orpos fosse expliada por um movimento relativo,n~ao por referênia ao espa�o absoluto, mas por referênia �a totalidade dos outros orpos ponder�aveis.Em vista dos onheimentos ient���os do tempo, a ombina�~ao devia fraassar.Mas esta quest~ao atormenta sempre nossa raz~ao. A indu�~ao do pensamento imp~oe-se om umafor�a ainda muito maior quando se pensa em fun�~ao da teoria da relatividade geral, pois, segundoela, sabe-se que as propriedades f��sias do espa�o s~ao inueniadas pela mat�eria ponder�avel. Minhaprofunda onvi�~ao reonhee que a teoria da relatividade geral n~ao pode superar estas di�uldadesde maneira verdadeiramente satisfat�oria a n~ao ser que se pense o universo omo um espa�o fehado.Os resultados matem�atios da teoria nos imp~oem esta onep�~ao, se se admitir que a densidade m�ediada mat�eria ponder�avel no universo possui um valor �nito, por menor que seja.5.5 Algumas palavras sobre a origem da teoria da relativi-dade geralDe muito boa vontade respondo ao onvite para expliar a forma�~ao hist�oria de meu pr�oprio trabalhoient���o. Tranq�uilizem-se, n~ao dou injustamente maior valor �a qualidade de minha pesquisa, masanalisar a hist�oria e a gênese do trabalho dos outros implia absorver-se nas suas pr�oprias desobertas.E aqui, pessoas espeializadas neste tipo de pesquisas hist�orias far~ao melhor trabalho do que n�os. Emompensa�~ao, tentar eslareer seu pr�oprio pensamento anterior se revela t~ao mais f�ail! Enontro-me aqui em situa�~ao in�nitamente superior a todos os outros e n~ao posso deixar de aproveitar-medesta oasi~ao, mesmo sendo ensurado por orgulho!Em 1905 a teoria da relatividade restrita desobre a equivalênia de todos os sistemas ditossistemas de in�eria para formular as leis. Coloa-se portanto imediatamente a quest~ao: n~ao haveriauma equivalênia mais extensa dos sistemas de oordenadas? Com outras palavras, se somente sepode atribuir ao oneito de veloidade um sentido relativo, ser�a preiso mesmo assim onsiderar aaelera�~ao omo um oneito absoluto?Do ponto de vista puramente inem�atio, n~ao se pode duvidar da relatividade de uns quaisquermovimentos, mas �siamente, pareia dever-se atribuir uma signi�a�~ao privilegiada ao sistema dein�eria. E om isso, esta signi�a�~ao exepional sublinhava omo arti�ial o emprego dos sistemas69



de oordenadas que se moviam de outro modo.Evidentemente, eu onheia a onep�~ao de Mah, que onsiderava poss��vel que a resistêniada in�eria n~ao se opusesse a uma aelera�~ao em si, mas a uma aelera�~ao em rela�~ao �a massa dosoutros orpos existentes no universo. Esta id�eia exeria sobre mim verdadeira fasina�~ao, sem quepudesse nela enontrar uma base poss��vel para uma nova teoria.Pela primeira vez �z um progresso deisivo para a solu�~ao do problema, ao me arrisar a tratara lei da gravita�~ao no ontexto te�orio da relatividade restrita. Agi omo a maioria dos s�abios daqueletempo. Quis estabeleer uma lei do ampo para a gravita�~ao, j�a que evidentemente a introdu�~aode uma a�~ao imediata a distânia n~ao era mais poss��vel. Com efeito, ou suprimia o oneito desimultaneidade absoluta ou n~ao podia enar�a-lo de um modo natural, fosse omo fosse.Naturalmente a simpliidade me aonselhava a manter o potenial esalar de gravita�~ao deLaplae e a ompletar a equa�~ao de Poisson, por um proesso de f�ail ompreens~ao, por um termobem espe���o e bem situado em rela�~ao ao tempo e, assim, a teoria da relatividade restrita suportavaa di�uldade. Al�em disso, era preiso adaptar a esta teoria a lei do movimento do ponto materialno ampo de gravita�~ao. Para esta pesquisa, o m�etodo apareia menos laramente, porque a massainerte de um orpo pode depender do potenial de gravita�~ao. Era previs��vel em fun�~ao do teoremada in�eria da energia.Tais pesquisas, por�em, onduziram-me a um resultado que me deixou altamente �eptio. Se-gundo a meânia l�assia, a aelera�~ao vertial de um orpo no ampo de gravidade vertial ontinuaindependente da omponente horizontal da veloidade. Por isso, a aelera�~ao vertial de um sistemameânio, ou de seu entro de gravidade, em tal ampo gravitaional, se exere independentementede sua energia in�etia interna. Mas, no esbo�o de minha teoria, esta independênia da aelera�~aoda queda em rela�~ao �a veloidade horizontal ou �a energia interna de um sistema n~ao existia.Esta evidênia n~ao oinidia om a velha experiênia que me a�rmava que, em um ampogravitaional, todos os orpos sofrem a mesma aelera�~ao. Este prin��pio, uja formula�~ao se traduzpela igualdade das massas inertes e das massas pesadas, se me mostrou ent~ao em sua signi�a�~aoessenial. No sentido mais forte da palavra, eu o desobri e sua existênia me levou a adivinharque provavelmente ele enerrava a have para uma ompreens~ao melhor e mais profunda da in�eriae da gravita�~ao. Eu me baseei de modo absoluto sobre sua validez rigorosa, mas ignorava ainda osresultados das experiênias de E�otv�os, que s�o bem mais tarde vim a onheer, se minha lembran�an~ao me trai.Deidi rejeitar omo ilus�oria esta tentativa que aabei de expor: n~ao mais tratarei do problemada gravita�~ao no quadro da teoria da relatividade restrita. Porque este quadro de modo algum orres-ponde �a propriedade fundamental da gravita�~ao. Doravante o prin��pio de igualdade da massa inertee da massa pesada pode se expliitar de maneira perfeita: num ampo de gravita�~ao homogênea,todos os movimentos se exeutam omo na ausênia de um ampo gravitaional, em rela�~ao a umsistema de oordenadas uniformemente aelerado. Se este prin��pio puder apliar-se a um qualqueraonteimento (f. \prin��pio de equivalênia") terei uma prova de que o prin��pio de relatividadepoderia ser apliado a sistemas de oordenadas que exeutassem um movimento n~ao uniforme de unsem rela�~ao aos outros. Tudo isto supunha que eu quisesse hegar a uma teoria natural do ampogravitaional. Reex~oes deste tipo ouparam-me de 1908 a 1911 e esforei-me por onseguir resul-tados partiulares de que n~ao falarei aqui; quanto a mim, havia adquirido uma base s�olida: haviadesoberto que n~ao alan�aria uma teoria raional da gravita�~ao a n~ao ser pela extens~ao do prin��piode relatividade.Por onseguinte, devia fundar uma teoria, ujas equa�~oes guardassem sua forma no aso detransforma�~oes n~ao lineares de oordenadas. N~ao sabia, neste momento de minha busa, se ela seapliaria a transforma�~oes de oordenadas inteiramente ordin�arias (ont��nuas) ou somente a algumas.Depressa notei que, om a introdu�~ao, exigida pelo prin��pio de equivalênia, das trans-70



forma�~oes n~ao lineares, a explia�~ao simplesmente f��sia das oordenadas devia desapareer; querdizer, que n~ao podia mais esperar que as diferen�as de oordenadas exprimissem os resultados imedi-atos das medidas realizadas om regras e rel�ogios ideais. Esta evidênia me embara�ava terrivelmente,porque durante muito tempo n~ao onsegui situar o lugar real e neess�ario das oordenadas em f��sia.S�o resolvi verdadeiramente este dilema por volta de 1912 e de aordo om o seguinte raio��nio.Eu preiso enontrar nova express~ao da lei da in�eria. Porque, se por aaso um real \ampo degravita�~ao no emprego de um sistema de in�eria" viesse a faltar, ela serviria de sistema de oordenadasna express~ao de Galileu do prin��pio de in�eria. Galileu diz: um ponto material, sobre o qual n~ao seexere nenhuma for�a, �e representado no espa�o de quatro dimens~oes por uma linha reta, quer dizer,pela linha mais urta, ou mais preisamente, a linha extrema. Este oneito sup~oe estabeleido ode omprimento de um elemento de linha, portanto de uma m�etria. Ora, na teoria da relatividaderestrita, esta medida - de aordo om as demonstra�~oes de Minkowski - assemelhava-se a uma medidaquase eulidiana: quer dizer, o quadrado do \omprimento" ds do elemento de linha �e uma fun�~aoquadr�atia determinada das difereniais das oordenadas.Se introduzo aqui outras oordenadas, por uma transforma�~ao n~ao linear, ds2 ontinua umafun�~ao homogênea das difereniais de oordenadas, mas os oe�ientes desta fun�~ao (g��) n~ao s~aomais onstantes, mas somente algumas fun�~oes das oordenadas. Em linguagem matem�atia, traduzoque o espa�o f��sio de quatro dimens~oes possui uma m�etria riemaniana. As linhas extremas destam�etria d~ao a lei do movimento de um ponto material sobre o qual, fora das for�as de gravita�~ao,n~ao age nenhuma for�a. Os oe�ientes (g��) desta m�etria desrevem ao mesmo tempo, em rela�~aoao sistema de oordenadas esolhido, o ampo de gravita�~ao. Gra�as a este meio, desobri umaformula�~ao natural do prin��pio de equivalênia, uja extens~ao a quaisquer ampos de gravita�~aoapresentava uma hip�otese inteiramente veross��mil.Eu lhes expus a evolu�~ao, enontrando ent~ao a solu�~ao seguinte do dilema: a signi�a�~ao f��sian~ao est�a ligada �as difereniais das oordenadas, mas exlusivamente �a m�etria riemaniana que lhesest�a assoiada. Por a��, se desobriu uma base para a teoria da relatividade geral, que se imp~oe. Masainda restam dois problemas a resolver:1. Quando uma lei do ampo se exprime em linguagem da teoria da relatividade restrita,omo se poder�a transferi-la para uma m�etria de Riemann?Quais s~ao as leis difereniais que determinam a pr�opria m�etria (quer dizer, os g��) de Rie-mann?Trabalhei sobre estas quest~oes de 1912 a 1914 om meu amigo e olaborador Marel Gross-mann. Desobrimos que os m�etodos matem�atios para resolver o problema 1 j�a estavam todos no�alulo diferenial in�nitesimal de Rii e de Levi Civita.2. Quanto ao problema 2, havia absoluta neessidade, para resolvê-lo, das formas difereniaisinvariantes da segunda ordem dos g��. Desobrimos logo que estas j�a haviam sido analisadas porRiemann (tensor de urva). Dois anos antes da publia�~ao da teoria da relatividade geral, j�a hav��amosreal�ado a importânia das equa�~oes orretas do ampo gravitaional, sem hegar a pereber suautilidade real em F��sia. Julgava saber, ao ontr�ario, que n~ao podem orresponder �a experiênia.Al�em disso eu me persuadia e pensava poder mostr�a-lo, baseando-me numa onsidera�~ao geral, ade que uma lei de gravita�~ao invariante relativa a transforma�~oes de quaisquer oordenadas n~ao �eompat��vel om o prin��pio de ausalidade. Estes erros de julgamento duraram por dois anos detrabalho singularmente �arduo. Por �m, reonhei no �m de 1915 que me havia enganado; desobrique devia ligar o onjunto aos fatos da experiênia astronômia, depois de ter retomado o espa�ourvo de Riemann.�A luz do onheimento j�a adquirido, o resultado obtido paree quase normal e qualquer es-tudante inteligente o adivinha om failidade. Assim a pesquisa proede por momentos distintose prolongados, intui�~ao, egueira, exalta�~ao e febre. Vem dar, um dia, nesta alegria e onhee tal71



alegria aquele que viveu estes momentos inomuns.5.6 O problema do espa�o, do �eter e do ampo f��sioO pensamento ient���o aperfei�oa o pensamento pr�e-ient���o. T�a que neste �ultimo o oneito deespa�o tem uma fun�~ao fundamental, estabele�amos e estudemos este oneito. H�a duas maneirasde apreender os oneitos e ambas s~ao esseniais para pereber seu meanismo. O primeiro m�etodo�e o anal��tio l�ogio. Quer resolver o problema: omo �e que os oneitos e os ju��zos dependem uns dosoutros? Nossa resposta p~oe-nos logo em um terreno relativamente seguro! Enontramos e respeitamosesta seguran�a na matem�atia. Mas ela se obt�em �a usta de um ontinente sem onte�udo. Porqueos oneitos n~ao orrespondem a um onte�udo a n~ao ser que estejam unidos, mesmo de modo muitoindireto, �as experiênias sens��veis. Contudo, nenhuma pesquisa l�ogia pode a�rmar esta uni~ao. Elas�o pode ser vivida. E �e justamente esta uni~ao que determina o valor epistemol�ogio dos sistemas deoneitos.Exemplo: um arque�ologo de uma futura iviliza�~ao desobre um tratado de geometria de Eu-lides, mas sem �guras. Pela leitura dos teoremas, ele reonstituir�a bem o emprego das palavrasponto, reta, plano. Reonstruir�a tamb�em a adeia dos teoremas e at�e, de aordo om as regrasonheidas, poder�a inventar novos. Mas esta elabora�~ao de teoremas ser�a sempre para ele um ver-dadeiro jogo om palavras, enquanto ele n~ao \puder imaginar alguma oisa" om os termos ponto,reta, plano, et. Mas se onsegue, e uniamente se onseguir fazer isto, a geometria ter�a para eleum onte�udo real. O mesmo raio��nio aplia-se �a meânia anal��tia e em geral a todas as iêniasl�ogio-dedutivas.Que �e que quero dizer om \poder imaginar alguma oisa om os termos ponto, reta, plano,et"? Em primeiro lugar, eslare�o que �e preiso expressar a mat�eria das experiênias sens��veis a quese referem estas palavras. Este problema extral�ogio ser�a sempre o problema-have que o arque�ologos�o poder�a resolver por intui�~ao, busando em suas experiênias enontrar algo de an�alogo a estasexpress~oes primitivas da teoria e, destes axiomas, as pr�oprias bases das regras do jogo. �E assim, demodo absoluto, que se deve oloar a quest~ao da existênia de uma oisa representada abstratamente.Porque om os oneitos araios de nosso pensamento, n�os nos ahamos em fae da reali-dade da mesma maneira que nosso arque�ologo diante de Eulides. N~ao sabemos pratiamente quaisimagens do mundo da experiênia nos determinaram �a forma�~ao de nossos oneitos e sofremosterrivelmente ao tentar representar o mundo da experiênia, para al�em das vantagens da �gura�~aoabstrata, om a qual somos for�ados a nos habituar. En�m, nossa linguagem emprega, deve empregarpalavras inextrinavelmente ligadas aos oneitos primitivos e om isso aumenta a di�uldade parasepar�a-los. Eis portanto os obst�aulos que barram nosso aminho, quando prouramos ompreendera natureza do oneito de espa�o pr�e-ient���o.Antes de tratar do problema do espa�o, gostaria de fazer uma observa�~ao sobre os oneitos emgeral: eles dizem respeito a experiênias dos sentidos, mas jamais podem ser deduzidos logiamentedeles. Por ausa desta evidênia, nuna pude aeitar a posi�~ao kantiana do a priori. Porque, nasquest~oes de realidade, jamais se pode tratar a n~ao ser de uma �unia oisa, a saber: prourar osarateres dos onjuntos onernentes �as experiênias sens��veis e detetar os oneitos que a elas sereferem.No que se refere ao oneito de espa�o, �e preiso fazê-lo preeder do oneito de objeto orporal.Muitas vezes se expliou a natureza dos omplexos e das impress~oes dos sentidos que onstituem aorigem deste oneito. A orrespondênia de ertas sensa�~oes do tato e da vista, a possibilidade deenadeamento inde�nido no tempo e de renova�~ao das sensa�~oes (tato, vis~ao) em qualquer momentoonstituem alguns destes arateres. Uma vez que o oneito de objeto orporal �ou eslareido,gra�as �as experiênias indiadas - digamos bem laramente que esse oneito de modo algum tem72



neessidade do oneito de espa�o ou de rela�~ao espaial - a vontade de ompreender pelo pensamentoas rela�~oes re��proas entre tais objetos orporais tem neessariamente de levar a oneitos queorrespondam a suas rela�~oes espaiais. Dois orpos s�olidos podem se toar ou estar separados. Nosegundo aso, pode-se, sem modi��a-los em nada, oloar entre eles um tereiro orpo, mas n~ao noprimeiro aso. Estas rela�~oes espaiais s~ao manifestamente reais, xatamente da mesma maneiraque os pr�oprios orpos. Se dois orpos s~ao equivalentes para enher um intervalo deste gênero, elesigualmente se revelam equivalentes para preenher outros intervalos. Portanto o intervalo ontinuaindependente da esolha espeial do orpo destinado a oup�a-lo. Esta observa�~ao se aplia de modointeiramente geral �as rela�~oes espaiais. �E evidente que esta independênia, por representar umaondi�~ao pr�evia prinipal para a utilidade da forma�~ao de oneitos puramente geom�etrios, n~ao sereonhee neess�aria a priori. Creio que o oneito de intervalo, isolado da esolha espeial do orpodestinado a preenhê-lo oloa geralmente em quest~ao o ponto de partida para hegar ao oneito deespa�o.Visto pelo ângulo da experiênia sens��vel, o desenvolvimento deste oneito paree, de aordoom estas breves anota�~oes, poder ser representado pelo seguinte esquema: objeto orporal - rela�~oesde posi�~oes de objetos orporais - intervalo - espa�o. Conforme esta maneira de proeder, o espa�ose imp~oe omo algo real, exatamente omo os objetos orporais.Evidentemente, no mundo dos oneitos extraient���os, o oneito de espa�o foi pensadoomo o oneito de uma oisa real. Mas a matem�atia eulidiana n~ao o de�nia omo tal, preferiautilizar exlusivamente os oneitos de objeto e as rela�~oes de posi�~ao entre os objetos. O ponto, oplano, a reta, a distânia representam objetos orporais idealizados. Todas as rela�~oes de posi�~ao s~aoexpressas por rela�~oes de ontato (interse�~oes de retas, de planos, posi�~oes de pontos sobre as retas,et). Neste sistema de oneitos, o espa�o enquanto ontinuum jamais foi onsiderado. Desartes foio primeiro a introduzir este oneito ao desrever o ponto no espa�o por meio de suas oordenadas.Somente aqui vemos o nasimento das formas geom�etrias  de erto modo podemos pens�a-las omopartes do espa�o in�nito, onebido omo um ontinuum de três dimens~oes.A grande for�a da onep�~ao artesiana do espa�o n~ao repousa exlusivamente no fato deoloar a an�alise a servi�o da geometria. O ponto essenial �e este: a geometria dos gregos privilegiaas formas partiulares (reta, plano) na desri�~ao geom�etria. E om isto outras formas (a elipse, porexemplo) somente lhe s~ao realmente intelig��veis porque ela as onstr�oi ou de�ne om o aux��lio deformas omo o ponto, a reta e o plano. No sistema artesiano, ao inv�es, todas as superf��ies, porexemplo, s~ao dadas omo equivalentes em prin��pio, sem se oneder uma preferênia arbitr�aria pelasformas lineares na onstru�~ao da geometria.Na medida em que a geometria �e intelig��vel omo doutrina das leis da proposi�~ao re��proa deorpos pratiamente r��gidos, ela deve ser onsiderada a mais antiga parte da f��sia. Pôde apareer,omo j�a se notou, sem o oneito de espa�o enquanto tal, pois podia utilizar bem as formas ideaisorporais, tais omo o ponto, a reta, o plano e a distânia. Em ompensa�~ao, a f��sia de Newtonexige a totalidade do espa�o, no sentido de Desartes. Evidentemente os oneitos de ponto materiale de distânia entre os pontos materiais (vari�avel om o tempo) n~ao bastam para a dinâmia. Nasequa�~oes do movimento de Newton, a no�~ao de aelera�~ao tem papel fundamental, que n~ao de�ne s�opelas distânias entre os pontos, vari�aveis om o tempo. A aelera�~ao de Newton somente �e pens�avele intelig��vel omo aelera�~ao em rela�~ao �a totalidade do espa�o. A esta realidade geom�etria dooneito de espa�o assoia-se portanto uma nova fun�~ao do espa�o, que determina a in�eria. QuandoNewton delarou que o espa�o �e absoluto, teve ertamente presente no esp��rito a signi�a�~ao realdo espa�o e deve, por onsequênia e neessariamente, ter atribu��do a seu espa�o um estado demovimento bem de�nido que, onfessemo-lo, n~ao est�a ompletamente determinado pelos fenômenosda meânia. Este espa�o foi ainda inventado omo absoluto, de outro ponto de vista. Sua e��aiapara determinar a in�eria ontinua independente, portanto n~ao provoada por irunstânias f��siasde qualquer esp�eie. Ele age sobre as massas, nada age sobre ele.73



E no entanto, na onsiênia e na imagina�~ao dos f��sios, o espa�o onservou at�e os �ultimostempos o aspeto de um territ�orio passivo para todos os aonteimentos, estranho ele mesmo aosfenômenos f��sios. A forma�~ao dos oneitos ome�a a tomar outra fei�~ao somente om a teoriaondulat�oria da luz e a teoria do ampo eletromagn�etio de Maxwell e Faraday. Paree, ent~ao,evidente que existem no espa�o vazio objetos dos estados que se propagam por ondula�~ao, bem omoampos loalizados que podem exerer a�~oes dinâmias sobre massas el�etrias ou p�olos magn�etiosque se lhe op~oem. Mas os f��sios do s�eulo XIX onsideram totalmente absurdo atribuir ao pr�oprioespa�o fun�~oes ou estados f��sios. Obrigam-se ent~ao a onstruir para si um uido que penetrariaem todo o espa�o, o �eter, tendo por modelo a mat�eria ponder�avel. E o �eter se tornaria o suportedos fenômenos eletromagn�etios e, por onseguinte, tamb�em dos fenômenos luminosos. Come�a-serepresentando os estados deste uido, que deviam ser os ampos eletromagn�etios, omo meânios,exatamente �a maneira das deforma�~oes el�astias dos orpos s�olidos. Mas n~ao foi poss��vel ompletaresta teoria meânia do �eter, de sorte que se foi lentamente habituando a renuniar a interpretar demaneira mais rigorosa a natureza dos ampos do �eter. Assim, o �eter se transformou em uma mat�eria,om a �unia fun�~ao de servir de suporte para ampos el�etrios que n~ao se sabia analisar de modomais profundo. Redundou na seguinte imagem: o �eter enhe o espa�o; no �eter nadam os orp�usulosmateriais ou os �atomos da mat�eria ponder�avel. Assim a estrutura atômia da mat�eria se torna, napassagem do s�eulo, um s�olido resultado adquirido pela pesquisa.A a�~ao re��proa dos orpos se efetuar�a pelos ampos; portanto, tamb�em no �eter haver�a umampo de gravita�~ao; mas, naquela �epoa, a lei deste ampo n~ao tem forma alguma nitidamentedelimitada. Imagina-se o �eter omo a sede de todas as a�~oes dinâmias que se experimentam noespa�o. Desde o momento em que se reonhee que as massas el�etrias em movimento produzemum ampo magn�etio, uja energia fornee um modelo para a in�eria, esta se mostra imediatamenteomo um efeito do ampo loalizado no �eter. As propriedades do �eter s~ao a prin��pio bem onfusas.Mas H.A. Lorentz faz uma desoberta fant�astia. Todos os fenômenos de eletromagnetismo at�e ent~aoonheidos podiam se expliar por duas hip�oteses. O �eter permanee solidamente preso no espa�o,donde n~ao pode absolutamente se mover. Ou ent~ao, a eletriidade permanee solidamente ligada �aspart��ulas elementares m�oveis. Hoje �e poss��vel indiar o ponto exato da desoberta de H.A. Lorentz:o espa�o f��sio e o �eter n~ao s~ao mais do que duas express~oes diferentes de uma s�o e �unia oisa.Os ampos s~ao estados f��sios do espa�o. Se n~ao se onede ao �eter nenhum estado de movimentopartiular, n~ao h�a nenhuma raz~ao para fazê-lo �gurar ao lado do espa�o omo uma realidade de umgênero partiular. No entanto, tal modo de pensar ainda esapava ao esp��rito dos f��sios. Porque,para eles, tanto depois omo antes, o espa�o onserva algo de r��gido e de homogêneo, portanto n~aosuset��vel de nenhum movimento nem de estado. S�o o gênio de Ri mann, isolado, mal reonheidono ambiente do s�eulo passado, limpa o aminho para hegar �a onep�~ao de uma nova no�~ao deespa�o. Nega sua rigidez. O espa�o pode partiipar dos aonteimentos f��sios. Ele reonhee serisso poss��vel! Esta fa�anha do pensamento riemaniano susita a admira�~ao e preede a teoria doampo el�etrio de Faraday e Maxwell. E �e a vez da teoria da relatividade restrita. Ela reonhee aequivalênia f��sia de todos os sistemas de in�eria e sua liga�~ao om a eletrodinâmia ou om a leida propaga�~ao da luz torna l�ogia a inseparabilidade do espa�o e do tempo. Antes, reonheia-setaitamente que o ontinuum de quatro dimens~oes no mundo dos fenômenos podia ser separado paraa an�alise de maneira objetiva em tempo e em espa�o. Assim, a palavra \agora" adquire, no mundodos fenômenos, um sentido absoluto. Desse modo, a relatividade da simultaneidade �e reonheida e,ao mesmo tempo, o espa�o e o tempo s~ao vistos omo unidos em um �unio ontinuum, exatamenteomo anteriormente haviam sido reunidas em um ontinuum �unio as três dimens~oes do espa�o. Oespa�o f��sio est�a agora ompleto. �E espa�o de quatro dimens~oes, por integrar a dimens~ao tempo. Oespa�o de quatro dimens~oes da teoria da relatividade restrita aparee t~ao estruturado, t~ao absolutoquanto o espa�o de Newton.A teoria da relatividade apresenta exelente exemplo do ar�ater fundamental do desenvolvi-mento moderno da teoria. As hip�oteses de antes tornam-se ada vez mais abstratas, ada vez mais74



afastadas da experiênia. Mas, em ompensa�~ao, v~ao se aproximando muito do ideal ient���o por ex-elênia: reunir, por dedu�~ao l�ogia, gra�as a um m��nimo de hip�oteses ou de axiomas, um m�aximo deexperiênias. Assim, a epistemologia, indo dos axiomas para as experiênias ou para as onsequêniasveri��aveis, se revela ada vez mais �ardua e deliada, ada vez mais o te�orio se vê obrigado, na busadas teorias, a deixar-se dominar por pontos de vista formais rigorosamente matem�atios, porque aexperiênia do experimentador em f��sia n~ao pode mais onduzir �as regi~oes de alt��ssima abstra�~ao.Os m�etodos indutivos, empregados na iênia, orrespondendo na realidade �a juventude da Ciênia,s~ao eliminados por um m�etodo dedutivo muito auteloso. Uma ombina�~ao te�oria desse gênero temde apresentar um alto grau de perfei�~ao para desemboar em onsequênias que, em �ultima an�alise,ser~ao onfrontadas om a experiênia. Ainda aqui, o supremo juiz, reonhe�amo-lo, ontinua a ser ofato experimental; mas o reonheimento pelo fato experimental tamb�em avalia o trabalho terrivel-mente longo e omplexo e real�a as pontes armadas entre as imensas onsequênias veri��aveis e osaxiomas que as permitiram. O te�orio tem de exeutar este trabalho de tit~a om a erteza n��tida den~ao ter outra ambi�~ao a n~ao ser a de preparar talvez o assass��nio de sua pr�opria teoria. Jamais sedeveria ritiar o te�orio quando se entrega a semelhante trabalho ou tah�a-lo de fantasioso. �E preisodar valor a esta fantasia. Porque para ele representa o �unio itiner�ario que leva �a meta. Certamenten~ao se trata de brinadeira, mas de paiente proura em vista das possibilidades logiamente maissimples, e de suas onsequênias. Imp~oe-se esta aptatio benevolentiae1. Predisp~oe neessariamentemelhor o ouvinte ou o leitor a seguir om paix~ao o desenrolar das id�eias que vou apresentar. Porquefoi assim que passei da teoria da relatividade restrita para a teoria da relatividade geral e de l�a, emseu �ultimo prolongamento, para a teoria do ampo unit�ario. Para expor esta aminhada n~ao possoevitar ompletamente o emprego dos s��mbolos matem�atios.Comeemos pela teoria da relatividade restrita. Esta se funda diretamente sobre uma leiemp��ria, a da onstânia da veloidade da luz. Seja P um ponto no v�auo P' um ponto in�nitamentepr�oximo, uja distânia de P �e d. Suponhamos uma emiss~ao luminosa vinda de P no momento t,atingindo P' no momento t + d. Obt�em-se ent~ao:do2 = 2dt2Se dx1, dx2, dx3 s~ao as proje�~oes ortogonais de do e se se introduz a oordenada de tempoimagin�ario tp�1 = x4 a lei aima da onstânia da propaga�~ao da luz ent~ao se esrever�a:ds2 = dx21 + dx22 + dx23 + dx24 = 0J�a que esta f�ormula expressa um estado real, pode-se atribuir �a grandeza ds uma signi�a�~aoreal, mesmo no aso em que os pontos vizinhos do ontinuum de quatro dimens~oes tenham sidoesolhidos de tal maneira que o ds orrespondente n~ao desapare�a. O que d�a pouo mais ou menosno seguinte: o espa�o de quatro dimens~oes (om a oordenada imagin�aria de tempo) da teoria darelatividade restrita possui uma m�etria eulidiana.A raz~ao de tal esolha onsiste no seguinte: admitir tal m�etria em um ontinuum de trêsdimens~oes obriga neessariamente a admitir os axiomas da geometria eulidiana. A equa�~ao dede�ni�~ao da m�etria representa neste aso exatamente aquilo que o teorema de Pit�agoras representaapliado �as difereniais das oordenadas.Na teoria da relatividade restrita, tais mudan�as de oordenadas (por uma transforma�~ao)s~ao 2 poss��veis, pois nas novas oordenadas igualmente a grandeza ds2 (invariante fundamental) seexpressa nas novas difereniais de oordenadas pela soma dos quadrados. As transforma�~oes destanatureza hamam-se transforma�~oes de Lorentz.1\Capta�~ao de simpatia". Em latim no original. (N. do E.)75



O m�etodo heur��stio da teoria da relatividade restrita assim se de�ne pela seguinte ara-ter��stia: para exprimir as leis naturais, n~ao se deve admitir sen~ao equa�~oes uja forma n~ao muda,mesmo quando se modi�am as oordenadas por meio de uma transforma�~ao de Lorentz (ovariâniadas equa�~oes em rela�~ao �as transforma�~oes de Lorentz).Por este m�etodo, reonhe�o a liga�~ao neess�aria do impulso e da energia, da intensidade doampo magn�etio e do ampo el�etrio, das for�as eletrost�atias e eletrodinâmias, da massa inerte eda energia e, automatiamente, o n�umero das no�~oes independentes e das equa�~oes fundamentais daf��sia vai se tornando ada vez mais restrito.Este m�etodo ultrapassa os pr�oprios limites. Ser�a exato que as equa�~oes que exprimem as leisnaturais n~ao sejam ovariantes a n~ao ser em rela�~ao �as transforma�~oes de Lorentz e n~ao em rela�~aoa outras transforma�~oes? A dizer verdade, a quest~ao assim oloada n~ao tem honestamente sentidoalgum, pois todo sistema de equa�~oes pode se exprimir om oordenadas gerais. Perguntemos antes:as leis naturais ser~ao feitas de tal modo que a esolha das oordenadas partiulares, quaisquer quesejam, lhes fa�a sofrer uma modi�a�~ao essenial?Reonhe�o, de passagem, que nosso prin��pio, baseado na experiênia da igualdade da massainerte e da massa pesada, nos obriga a responder a�rmativamente. Se elevo �a ategoria de prin��pio aequivalênia de todos os sistemas de oordenadas para formular as leis da natureza, hego �a teoria darelatividade geral. Mas tenho de manter a lei da onstânia da veloidade da luz ou ent~ao a hip�oteseda signi�a�~ao objetiva da m�etria eulidiana, pelo menos para as partes in�nitamente pequenas doespa�o de quatro dimens~oes.Por onseguinte, para os dom��nios �nitos do espa�o eu suponho a existênia (�siamentesigni�ativa) de uma m�etria geral segundo Riemann, omo a seguinte f�ormula:ds2 =X�� g��dx�dx�Em que a soma deve se estender a todas as ombina�~oes de ��ndies de 1,1 a 4,4.A estrutura de um espa�o assim apresenta um �unio ponto diferente, absolutamente essenial,do espa�o eulidiano. Os oe�ientes g�� s~ao provisoriamente quaisquer fun�~oes das oordenadasx1 a x4 e a estrutura do espa�o somente se reonhee verdadeiramente determinada quando estasfun�~oes g�� s~ao realmente onheidas. Pode-se igualmente a�rmar que a estrutura de tal espa�o seapresenta em si realmente indeterminada. Ela s�o ser�a determinada de modo mais rigoroso, quando sea�rmarem as leis a que se prende o ampo mensur�avel de g�� . Por motivos de ordem f��sia persistiaa onvi�~ao: o ampo da medida �e ao mesmo tempo o ampo de gravita�~ao.Sendo o ampo de gravita�~ao determinado pela on�gura�~ao das massas, e variando om ela,a estrutura geom�etria deste espa�o tamb�em depende de fatores f��sios. De aordo om esta teoria, oespa�o n~ao �e mais absoluto (exatamente o pressentimento de Riemann!), mas sua estrutura dependede inuênias f��sias. A geometria (f��sia) n~ao se a�rma agora omo uma iênia isolada, fehadasobre si mesma, omo a geometria de Eulides.O problema da gravita�~ao volta, assim, �a sua dimens~ao de problema matem�atio. �E preisoprourar as equa�~oes ondiionais mais simples, ovariantes em fae de quaisquer transforma�~oes deoordenadas. Este problema, bem delimitado pelo menos, eu posso resolvê-lo.N~ao se trata de disutir aqui a quest~ao de veri�ar a teoria pela experiênia, mas de eslareerimediatamente porque a teoria n~ao pode se satisfazer om este resultado. A gravita�~ao foi reintro-duzida na estrutura do espa�o. �E um primeiro ponto, mas fora deste ampo gravitaional existe oampo eletromagn�etio. Ser�a neess�ario primeiro onsiderar teoriamente este �ultimo ampo omouma realidade independente da gravita�~ao. Na equa�~ao ondiional para o ampo, fui onstrangidoa introduzir termos suplementares para expliar a existênia deste ampo eletromagn�etio. Mas meu76



esp��rito de te�orio n~ao pode absolutamente suportar a hip�otese de duas estruturas do espa�o, inde-pendentes uma da outra, uma em gravita�~ao m�etria, a outra em eletromagn�etia. Minha onvi�~aose imp~oe: as duas esp�eies de ampo têm na realidade de orresponder a uma estrutura unit�aria doespa�o.5.7 Johannes KeplerEm nosso tempo, justamente nos momentos de grandes preoupa�~oes e de grandes tumultos, oshomens e suas pol��tias n~ao nos fazem muito felizes. Por isso estamos partiularmente omovidose onfortados ao reetirmos sobre um homem t~ao not�avel e t~ao imp�avido quanto Kepler. No seutempo, a existênia de leis gerais para os fenômenos da natureza n~ao gozava de nenhuma erteza. Poronseguinte, ele devia ter uma singular onvi�~ao sobre estas leis para lhes onsagrar, dezenas de anosa �o, todas as suas for�as, num trabalho obstinado e imensamente ompliado. Com efeito, prouraompreender empiriamente o movimento dos planetas e as leis matem�atias que o expressam. Est�asozinho. Ningu�em o ap�oia nem o ompreende. A �m de honrar sua mem�oria, gostaria de analisar omais rigorosamente poss��vel seu problema e as etapas de sua desoberta.Cop�ernio iniia os melhores pesquisadores, fazendo notar que o melhor meio de ompreendere de expliitar os movimentos aparentes dos planetas onsiste em onsiderar estes movimentos omorevolu�~oes ao redor de um suposto ponto �xo, o Sol. Portanto, se o movimento de um planeta ao redordo Sol omo entro fosse uniforme e irular, seria singularmente f�ail desobrir, a partir da Terra,o aspeto destes movimentos. Mas, na realidade, os fenômenos s~ao mais omplexos e o trabalho doobservador muito mais deliado. Ser�a preiso primeiro determinar tais movimentos empiriamente,utilizando as tabelas de observa�~ao de Tyho Brahe. Somente depois desse enfadonho trabalho,torna-se poss��vel enarar, ou sonhar om as leis gerais a que se moldariam estes movimentos.Mas o trabalho de observa�~ao dos movimentos reais de revolu�~ao se revela muito �arduo e, paratomar onsiênia deles, �e preiso meditar na evidênia: Jamais se observa em momento determinadoo lugar real de um planeta. Sabe-se somente em que dire�~ao ele �e observado da Terra que, por seulado, perfaz ao redor do Sol um movimento ujas leis ainda n~ao s~ao onheidas. As di�uldadespareem pratiamente insuper�aveis.Kepler vê-se for�ado a enontrar o meio para organizar o aos. A prin��pio ele desobre que �epreiso tentar determinar o movimento da pr�opria Terra. Ora, este problema �e muito simplesmenteinsol�uvel, se s�o existissem o Sol, a Terra, as estrelas �xas, om a exlus~ao dos outros planetas.Porque se poderia, empiriamente, determinar a varia�~ao anual da dire�~ao da linha reta Sol-Terra(movimento aparente do Sol em rela�~ao �as estrelas �xas). Mas seria s�o isto. Poder-se-ia tamb�emdesobrir que todas estas dire�~oes se situariam num plano �xo em rela�~ao �as estrelas �xas, na medidaem que a preis~ao das observa�~oes reolhidas na �epoa permitira formul�a-lo. Porque ainda n~ao existeo teles�opio! Ora, �e preiso determinar omo a linha Sol-Terra evolui ao redor do Sol. Notou-seent~ao que, ada ano, regularmente, a veloidade angular deste movimento se modi�ava. Mas estaveri�a�~ao n~ao ajudou muito, porque n~ao se onheia ainda a raz~ao por que a distânia da Terraao Sol variava. Se apenas se onheessem as modi�a�~oes anuais desta distânia, ter-se-ia podidodeterminar a verdadeira forma da �orbita da Terra e da maneira omo se realiza.Kepler enontra um proesso admir�avel para resolver o dilema. Em primeiro lugar, de aordoom os resultados das observa�~oes solares, ele vê que a veloidade do perurso aparente do Solontra o �ultimo horizonte das estrelas �xas �e diferente nas diversas �epoas do ano. Mas vê tamb�emque a veloidade angular deste movimento permanee sempre a mesma na mesma �epoa do anoastronômio. Portanto a veloidade de rota�~ao da linha Terra-Sol �e sempre a mesma, se est�a dirigidapara a mesma regi~ao das estrelas �xas. Portanto pode-se supor que a �orbita da Terra se feha sobresi mesma e que a Terra a realiza todos os anos da mesma maneira. Ora, isto n~ao �e evidente a priori.77



Para os adeptos do sistema de Cop�ernio, esta explia�~ao deveria, pratiamente de modo inexor�avel,apliar-se tamb�em �as �orbitas dos outros planetas.Esta desoberta j�a signi�a um progresso. Mas, omo determinar a verdadeira forma da�orbita da Terra? Imaginemos uma lanterna M, oloada em algum lugar no plano da �orbita, e quelan�a viva luz e onserva uma posi�~ao �xa, onforme j�a o veri�amos. Ela onstituir�a ent~ao, paraa determina�~ao da �orbita terrestre, uma esp�eie de ponto �xo de triangula�~ao ao qual os habitantesda Terra poderiam se referir em qualquer �epoa do ano. Preisemos ainda que esta lanterna estariamais afastada do Sol do que da Terra. Gra�as a ela, pode-se avaliar a �orbita terrestre.Ora, ada ano, existe um momento em que a Terra T se situa exatamente sobre a linha queliga o Sol S �a lanterna M. Se, neste momento, se observar da Terra T a lanterna M, esta dire�~ao ser�atamb�em a dire�~ao SM (Sol-lanterna). Imaginemos esta �ultima dire�~ao tra�ada no �eu. Imaginemosagora uma outra posi�~ao da Terra, em outro momento. J�a que, da Terra, se pode ver t~ao bem o Sol Squanto a lanterna M, o ângulo em T do triângulo STM se torna onheido. Mas onhee-se tamb�empela observa�~ao direta do Sol a dire�~ao ST em rela�~ao �as estrelas �xas, ao passo que anteriormentea dire�~ao da linha SM em rela�~ao �as estrelas �xas fora determinada de uma vez por todas. Conhee-se igualmente no triângulo STM o ângulo em S. Portanto, esolhendo-se �a vontade uma base SM,pode-se tra�ar no papel, gra�as ao onheimento dos dois ângulos em T e em S, o triângulo STM.Ser�a ent~ao poss��vel operar assim v�arias vezes durante o ano e, de ada vez, se desenha no papel umaloaliza�~ao para a Terra T, om a data orrespondente e sua posi�~ao em rela�~ao �a base SM, �xa deuma vez por todas. Kepler determina assim, empiriamente, a �orbita terrestre. Simplesmente ignorasua dimens~ao absoluta, mas �e tudo!Por�em, objetar~ao, onde �e que Kepler enontrou a lanterna M? Seu gênio, sustentado pelainesgot�avel e ben�e�a natureza, o ajudou a enontrar. Podia, por exemplo, utilizar o planeta Marte.Sua revolu�~ao anual, quer dizer, o tempo que Marte leva para realizar uma volta ao redor do Sol, eraonheida. Pode aonteer o aso em que Sol, Terra, Marte se enontrem exatamente na mesma linha.Ora, esta posi�~ao de Marte se repete ada vez depois de um, dois, et . . . anos marianos, porqueMarte realiza uma trajet�oria fehada. Nestes momentos onheidos, SM apresenta sempre a mesmabase, ao passo que a Terra se situa sempre em um ponto diferente de sua �orbita. Portanto, nestesmomentos, as observa�~oes sobre o Sol e Marte ofereem um meio para se onheer a verdadeira �orbitada Terra, pois o planeta Marte reproduz nesta situa�~ao a fun�~ao da lanterna imaginada e desritaaima.Kepler assim desobre a forma justa da �orbita terrestre, bem omo a maneira pela qual aTerra a realiza. Quanto a n�os, ditos hoje europeus, alem~aes, at�e mesmo su�abios, temos de admirare glori�ar Kepler por sua intui�~ao e sua feundidade.A �orbita terrestre est�a ent~ao empiriamente determinada; se onhee a qualquer momento alinha SA em sua posi�~ao e sua grandeza verdadeiras. Portanto, em prin��pio, n~ao deve ser muitomais dif��il para Kepler alular, pelo mesmo proesso e por observa�~oes, as �orbitas e os movimentosdos outros planetas. Mas na realidade isto apresenta enorme di�uldade porque as matem�atias deseu tempo ainda s~ao prim�arias.Contudo Kepler oupa sua vida om uma segunda quest~ao, igualmente omplexa. As �orbitas,ele as onhee empiriamente, mas suas leis, ser�a preiso deduzi-las destes resultados emp��rios.Resolve estabeleer uma suposi�~ao sobre a natureza matem�atia da urva da �orbita. Vai veri��a-ladepois por meio de enormes �alulos num�erios. E se os resultados n~ao oinidem om a suposi�~ao,ele imaginar�a outra hip�otese e veri�ar�a de novo. Exeutar�a prodigiosas pesquisas. E Kepler obt�emum resultado onforme �a hip�otese ao imaginar o seguinte: a �orbita �e uma elipse da qual o Sol oupaum dos foos. Enontra ent~ao a lei pela qual a veloidade varia durante uma revolu�~ao, no ponto emque a linha Sol-planeta realiza, em tempos idêntios, superf��ies idêntias. En�m Kepler desobreque os quadrados de dura�~oes de revolu�~ao s~ao proporionais �as tereiras potênias dos grandes eixosde elipses. 78



N�os admiramos este homem maravilhoso. Mas, para al�em deste sentimento de admira�~ao e devenera�~ao, temos a impress~ao de nos omuniar n~ao mais om um ser humano, mas om a natureza,e o mist�erio de que estamos erados desde nosso nasimento.J�a na antiguidade, homens imaginaram urvas para forjarem as leis mais evidentes poss��veis.Entre elas, oneberam a linha reta, o ��rulo, a elipse e a hip�erbole. Ora, observamos que estas�ultimas formas se realizam, e mesmo om grande aproxima�~ao, nas trajet�orias dos orpos elestes.A raz~ao humana, eu o reio muito profundamente, paree obrigada a elaborar antes e esponta-neamente formas uja existênia na natureza se apliar�a a demonstrar em seguida. A obra genial deKepler prova esta intui�~ao de maneira partiularmente onvinente. Kepler d�a testemunho de que oonheimento n~ao se inspira uniamente na simples experiênia, mas fundamentalmente na analogiaentre a onep�~ao do homem e a observa�~ao que faz.5.8 A meânia de Newton e sua inuênia sobre a forma�~aoda f��sia te�oriaFestejamos nestes dias o bienten�ario da morte de Newton. Desejaria evoar a inteligênia desteesp��rito perspiaz. Porque ningu�em antes dele e mesmo depois abriu verdadeiramente aminhos novospara o pensamento, para a pesquisa, para a forma�~ao pr�atia dos homens do Oidente. Evidentementenossa lembran�a o onsidera omo o genial inventor dos m�etodos diretores partiulares. Mas tamb�emele domina, ele e s�o ele, todo o onheimento emp��rio de seu tempo. E revela-se prodigiosamenteengenhoso para qualquer demonstra�~ao matem�atia e f��sia, mesmo ao n��vel dos pormenores. Todasestas raz~oes provoam nossa admira�~ao. Contudo Newton supera a imagem de um mestre que setem dele. Porque ele se situa em um momento ruial do desenvolvimento humano. �E preisoompreendê-lo de modo absoluto e nuna nos esqueermos. Antes de Newton, n~ao existe nenhumsistema ompleto de ausalidade f��sia apaz de pereber, mesmo de maneira omum, os fatos maisevidentes e mais repetidos do mundo da experiênia.Os grandes �l�osofos da antiguidade helênia exigiam que todos os fenômenos materiais se in-tegrassem em uma sequênia rigorosamente determinada pela lei de movimentos dos �atomos. Jamaisa vontade de seres humanos poderia intervir, ausa independente, nesta adeia inelut�avel. Admita-mos no entanto que Desartes, a seu modo, tenha retomado a busa desta mesma meta. Mas suaempresa onsiste em um desejo heio de aud�aia e no ideal problem�atio de uma esola de �loso�a.Resultados positivos, inontestados e inontest�aveis, elementos para uma teoria de uma ausalidadef��sia perfeita, nada disto existe pratiamente antes de Newton.Mas ele quer responder �a lara pergunta: existe uma regra simples? Caso exista, podereialular ompletamente o movimento dos orpos elestes de nosso sistema planet�ario, om a ondi�~aode que o estado de movimento de todos esses orpos em dado momento seja onheido? O mundoonhee as leis emp��rias de Kepler sobre o movimento planet�ario. Baseiam-se nas observa�~oes deTyho Brahe. Exigem uma explia�~ao. Porque hoje se ompreende o esfor�o imenso do esp��rito,pois se tratava ent~ao de deduzir leis a partir de �orbitas empiriamente onheidas. E pouas pessoasrealmente apreiam a genial aventura de Kepler, quando onseguiu efetivamente determinar as �orbitasreais de aordo om dire�~oes aparentes, isto �e, observadas da Terra. Certamente estas leis d~ao umaresposta satisfat�oria �a quest~ao de saber omo os planetas se desloam ao redor do Sol: forma el��ptiada �orbita, igualdade das �areas atravessadas em tempos iguais, rela�~oes entre semigrandes eixos e asdura�~oes de perurso. Mas essas regras n~ao respondem �a neessidade de explia�~ao ausal, porques~ao três regras logiamente independentes uma da outra, sem qualquer onex~ao interna. Assim, atereira lei n~ao pode, pura e simplesmente, ser apliada numeriamente a um outro orpo entralque n~ao seja o sol! Por exemplo, n~ao existe nenhuma rela�~ao entre a dura�~ao de perurso de umplaneta ao redor do Sol e a de um sat�elite ao redor de seu planeta! O mais grave se revela aqui:79



estas leis dizem respeito ao movimento enquanto onjunto. N~ao respondem �a quest~ao: \omo doestado de movimento de um sistema deorre o movimento que o segue imediatamente na dura�~ao?"Empreguemos nosso modo de falar atual. Prouramos integrais, e n~ao leis difereniais.Ora, a lei diferenial onstitui a �unia forma que satisfaz ompletamente �a neessidade deexplia�~ao ausal do f��sio moderno. E a onep�~ao perfeitamente lara da lei diferenial ontinua aser uma das fa�anhas de Newton. N~ao somente exigia a apaidade para pensar este problema, masera preiso ultrapassar o formalismomatem�atio em seu estado rudimentar. Tudo devia ser traduzidode forma sistem�atia. Ora, Newton, ainda aqui, inventa esta sistematiza�~ao no �alulo diferenial eno �alulo integral. Pouo importa disutir e saber se Leibnitz, independentemente dele, desobriu osmesmos m�etodos matem�atios ou n~ao! De qualquer modo, Newton neste momento de seu raio��nioteve neessidade deles, porque estes m�etodos lhe s~ao, om toda a erteza, indispens�aveis para formularos resultados de seu pensamento oneptual.O primeiro progresso signi�ativo no onheimento da lei do movimento fora feito j�a antespor Galileu. Ele onhee a lei da in�eria e a da queda livre dos orpos no ampo de gravita�~ao daTerra: uma massa (ou mais preisamente um ponto material), n~ao inueniada por outras massas,move-se uniformemente em linha reta. A veloidade vertial de um orpo livre rese, no ampoda gravidade, proporionalmente ao tempo. Hoje poder��amos ingenuamente pensar que dos onhe-imentos de Galileu at�e �a lei do movimento de Newton o progresso era muito banal. E no entanton~ao se pode fazer pouo aso da seguinte observa�~ao: Galileu e Newton de�nem os dois enuniados,segundo sua forma, omo movimento em seu onjunto. Mas a lei de Newton j�a responde �a quest~aoexata: omo se manifesta o estado de movimento de um ponto material em um tempo in�nitamentepequeno, sob a inuênia de uma for�a exterior? Porque foi uniamente ao passar para a observa�~aodo fenômeno durante um tempo in�nitamente pequeno (lei diferenial), que Newton onseguiu en-ontrar as f�ormulas apli�aveis a quaisquer movimentos. Ele emprega a no�~ao de for�a, que a est�atiaj�a desenvolvera. Para tornar poss��vel a liga�~ao entre for�a e aelera�~ao, introduz um novo on-eito, o de massa. Apresenta uma bela de�ni�~ao, mas uriosamente n~ao passa de aparênia. Nossoh�abito moderno de fabriar oneitos apli�aveis a quoientes difereniais nos impede ompreenderque fant�astio poder de abstra�~ao se exigia para hegar, por dupla deriva�~ao, �a lei diferenial geraldo movimento, onde este oneito de massa estava ainda por inventar.N~ao hav��amos ainda ompreendido, mesmo om este progresso, a raz~ao ausal dos fenômenosde movimento. Porque o movimento somente �e determinado pela equa�~ao do movimento quandoa for�a aparee. Newton, provavelmente ondiionado pelas leis do movimento dos planetas, tem aid�eia de que a for�a que age sobre uma massa �e determinada pela posi�~ao de todas as massas situadasa uma distânia su�ientemente pequena da massa em quest~ao. Logo que foi onheida esta rela�~ao,Newton teve a ompreens~ao ompleta dos fenômenos de movimento. Todo o mundo sabe ent~ao omoNewton, ontinuando a an�alise das leis do movimento planet�ario de Kepler, resolve o dilema por meioda gravita�~ao, desobre assim a identidade das for�as motrizes, aquelas que agem sobre os astros, eas da gravidade. Eis a uni~ao da lei do movimento e da lei da atra�~ao, eis a obra-prima admir�avelde seu pensamento. Porque permite alular, partindo do estado de um sistema que funiona emdado momento, os estados anteriores e posteriores, evidentemente na medida em que os fenômenos seproduzem sob a a�~ao das for�as da gravita�~ao. O sistema de oneitos de Newton apresenta extremaoerênia l�ogia, porque desobre que as ausas de aelera�~ao das massas de um sistema s~ao somenteas pr�oprias massas.Nesta base, que analiso em suas linhas gerais, Newton hega a expliar em pormenores osmovimentos dos planetas, dos sat�elites, dos ometas, o uxo e o reuxo, o movimento de preess~ao daTerra, soma de dedu�~oes de um gênio inompar�avel! A origem desta teoria partiularmente estupenda�e a seguinte onep�~ao: a ausa dos movimentos dos orpos elestes �e idêntia �a gravidade. Agora,otidianamente, a experiênia o on�rma.A importânia dos trabalhos de Newton onsiste prinipalmente na ria�~ao e na organiza�~ao80



de uma base utiliz�avel, l�ogia e satisfat�oria para a meânia propriamente dita. Mas estes trabalhospermaneem at�e o �m do s�eulo XIX o programa fundamental de ada pesquisador, no dom��nio daf��sia te�oria. Todo aonteimento f��sio deve ser traduzido em termos de massa, e estes termos s~aoredut��veis �as leis do movimento de Newton. A lei da for�a �e a exe�~ao. Em seguida era preisoalargar e adaptar este oneito ao gênero de fatos utilizados pela experiênia. O pr�oprio Newtontentou apliar seu programa �a �otia, imaginando a luz omposta de orp�usulos inertes. A �otiada teoria ondulat�oria tamb�em empregar�a a lei do movimento de Newton, ap�os ter sido apliadaa massas distribu��das de maneira ont��nua. A teoria in�etia do alor baseia-se exlusivamentesobre as equa�~oes do movimento de Newton. Ora, esta teoria n~ao apenas forma os esp��ritos para oonheimento da lei da onserva�~ao da energia, mas tamb�em serve de base para uma teoria dos gases,on�rmada em todos os pontos, bem omo uma onep�~ao muito elaborada da natureza onforme osegundo prin��pio da termodinâmia. A teoria da eletriidade e do eletromagnetismo desenvolveu-sede igual maneira at�e nossos dias, inteiramente sob a inuênia diretriz das id�eias fundamentais deNewton (substânia el�etria e magn�etia, for�as agindo a distânia). At�e mesmo a revolu�~ao operadapor Faraday e Maxwell na eletrodinâm��a e na �otia, revolu�~ao que onstitu�� o primeiro grandeprogresso fundamental das bases da f��sia te�oria depois de Newton, mesmo esta revolu�~ao se realizaintegralmente dentro do esquema das id�eias newtonianas. Maxwell, Boltzmann, Lord Kelvin n~aodeixar~ao de se reportar aos ampos eletromagn�etios e suas a�~oes dinâmias re��proas a fenômenosmeânios de massas hipot�etias repartidas de maneira ont��nua. Mas, por ausa dos fraassos, ou,pelo menos, da falta de êxito destes esfor�os, nota-se, pouo a pouo, desde o �m do s�eulo XIX umarevolu�~ao das maneiras fundamentais de pensar. Agora a f��sia te�oria deixou o quadro newtonianoque, por quase dois s�eulos, onservava omo guia ient���o inteletual e moral.Do ponto de vista l�ogio, os prin��pios fundamentais de Newton pareiam t~ao satisfat�orios,que um est��mulo a qualquer inova�~ao s�o poderia ser provoado pela press~ao dos fatos da experiênia.Antes de reetir sobre este poder l�ogio abstrato, devo reordar que o pr�oprio Newton onheia oslados fraos inerentes �a arquitetura de seu pensamento, e sabe isto melhor ainda do que as gera�~oesde s�abios que o sueder~ao. Este fato me omove e provoa em mim uma admira�~ao heia de respeito.Por isso vou tentar meditar mais profundamente nesta evidênia.1. Nota-se onstantemente o esfor�o de Newton por apresentar seu sistema de pensamentoneessariamente ondiionado pela experiênia. Nota-se tamb�em que utiliza o m��nimo poss��vel on-eitos n~ao diretamente ligados aos objetos da experiênia. E, no entanto, oloa os oneitos: espa�oabsoluto, tempo absoluto! Em nossa �epoa, muitas vezes o ensuram por isto. Mas justamentenesta a�rma�~ao, Newton se reonhee partiularmente onsequente onsigo mesmo. Porque deso-briu experimentalmente que as grandezas geom�etrias observ�aveis (distânias dos pontos materiaisentre eles) e seu urso no tempo n~ao de�nem ompletamente os movimentos no ponto de vista f��sio.Demonstrou este fato pela �elebre experiênia do balde. Portanto existe, al�em das massas e de suasdistânias vari�aveis no tempo, ainda alguma oisa que determina os aonteimentos. Esta \algumaoisa" ele a imagina omo a rela�~ao om o \espa�o absoluto". Confessa que o espa�o deve possuir umaesp�eie de realidade f��sia, para que suas leis do movimento possam ter um sentido, uma realidadeda mesma natureza que a dos pontos materiais e suas distânias.Este onheimento l�uido de Newton india evidentemente sua sabedoria, mas tamb�em afragilidade de sua teoria. Porque a onstru�~ao l�ogia desta arquitetura se imporia bem melhor, omerteza, sem este oneito obsuro. Porque ent~ao nas leis apenas enontrar��amos objetos (pontosmateriais, distânias) ujas rela�~oes om as perep�~oes permaneeriam perfeitamente transparentes.2. Introduzir for�as diretas, agindo a distânia instantaneamente para representar os efeitosda gravita�~ao n~ao onorda om o unho da maioria dos fenômenos onheidos pela experiêniaotidiana. Newton responde a esta obje�~ao. Delara que sua lei da a�~ao re��proa da gravidade n~aoambiiona ser uma explia�~ao de�nitiva, mas antes uma regra deduzida da experiênia.3. Ao fato singularmente not�avel de que o peso e a in�eria de um orpo ontinuam determi-81



nados pela mesma grandeza (a massa), Newton n~ao apresenta nenhuma explia�~ao em sua teoria;mas a singularidade do fato n~ao lhe esapava.Nenhum destes três pontos autoriza uma obje�~ao l�ogia ontra a teoria. Trata-se antes dedesejos insatisfeitos do esp��rito ient���o, que mal suporta n~ao poder penetrar totalmente, e por umaonep�~ao unit�aria, nos fenômenos da natureza.A teoria da eletriidade de Maxwell ataa e abala pela primeira vez a doutrina do movi-mento de Newton, onsiderada omo programa de toda a f��sia te�oria. Veri�a-se que as a�~oesre��proas, exeridas entre os orpos por orpos el�etrios e magn�etios, n~ao dependem de orposagindo a distânia e instantaneamente, mas s~ao provoadas por opera�~oes que se propagam atrav�esdo espa�o om uma veloidade �nita. Pela onep�~ao de Faraday, estabelee-se que existe, ao ladodo ponto material e de seu movimento, uma nova esp�eie de objetos f��sios reais; d~ao-lhe o nomede \ampo". Proura-se imediatamente onebê-lo, fundando-se sobre a onep�~ao meânia, omoum estado (de movimento ou de onstrangimento) meânio de um uido hipot�etio (o �eter) queenheria o espa�o. Mas esta interpreta�~ao meânia, apesar dos esfor�os mais teimosos, n~ao d�a re-sultado. Ent~ao viram-se obrigados, pouo a pouo, a oneber o \ampo eletromagn�etio" omoo elemento �ultimo, irredut��vel, da realidade f��sia. H. Hertz onseguiu isolar o oneito de ampode todo o arsenal formado pelos oneitos da meânia. Perebe sua fun�~ao, e lhe devemos esteprogresso. En�m H.A. Lorentz pôde isolar o ampo de seu suporte material. Com efeito, segundoH.A. Lorentz, o suporte do ampo �e �gurado apenas pelo espa�o f��sio vazio ou o �eter. Mas o �eter, j�ana meânia de Newton, n~ao foi puri�ado de todas as fun�~oes f��sias. Esta evolu�~ao hega ent~ao ao�m e ningu�em mais aredita nas a�~oes a distânia diretas e instantâneas, nem mesmo no dom��nio dagravita�~ao. E no entanto, por falta de fatos su�ientemente onheidos, nenhuma teoria do ampofoi tentada a partir da gravita�~ao de modo unilateral! Assim o desenvolvimento da teoria do ampoeletromagn�etio gera a seguinte hip�otese. J�a que se abandona a teoria de Newton de for�as agindoa distânia, expliar-se-�a pelo eletromagnetismo a lei newtoniana do movimento ou ent~ao ela ser�asubstitu��da por uma lei mais exata baseada na teoria do ampo. Tais tentativas n~ao hegar~ao naverdade a um resultado de�nitivo. Mas doravante as id�eias fundamentais da meânia deixam de seronsideradas omo prin��pios esseniais da imagem do mundo f��sio.A teoria de Maxwell-Lorentz vem dar fatalmente na teoria da relatividade restrita que, pordestruir a ��~ao da simultaneidade absoluta, n~ao pode se permitir a ren�a na existênia de for�asagindo a distânia. Segundo esta teoria, a massa n~ao �e mais uma grandeza imut�avel, mas variaonforme seu onte�udo de energia, sendo-lhe mesmo equivalente. Por esta teoria, a lei do movimentode Newton s�o pode ser enarada omo uma lei-limite v�alida para pequenas veloidades. Em om-pensa�~ao, revela-se nova lei do movimento; substitui a preedente e mostra que a veloidade da luzno v�auo existe, mas omo veloidade-limite.O �ultimo progresso do desenvolvimento do programa da teoria do ampo �e denominada teoriada relatividade geral. Quantitativamente, pouo modi�a a teoria newtoniana, mas qualitativamenteprovoa modi�a�~oes esseniais nela. A in�eria, a gravita�~ao, o omportamento medido dos orpose dos rel�ogios, tudo se traduz na qualidade unit�aria do ampo. E este mesmo ampo se apresentaomo dependente dos orpos (generaliza�~ao da lei de Newton ou da lei do ampo que lhe orresponde,omo Poisson j�a o formulara). Assim, espa�o e tempo se vêem esvaziados de sua substânia real!Mas espa�o e tempo perdem seu ar�ater de absoluto ausal (inueniando, mas n~ao inueniado)que Newton foi obrigado a lhes atribuir para poder enuniar as leis ent~ao onheidas. A lei de in�eriageneralizada substitui o papel da lei do movimento de Newton. Esta reex~ao esquem�atia querreal�ar omo os elementos da teoria de Newton se integraram na teoria da relatividade geral e omoos três defeitos, analisados aima, puderam ser orrigidos. No quadro da teoria da relatividade geral,a meu ver, a lei do movimento pode ser deduzida da lei do ampo orrespondente �a lei das for�asde Newton. Quando esta meta foi realmente atingida de modo ompleto, pôde-se verdadeiramenteraioinar sobre a teoria pura do ampo. 82



A meânia de Newton ainda prepara o aminho para a teoria do ampo em um sentido maisformal. Com efeito, a aplia�~ao da meânia de Newton �as massas distribu��das de maneira ont��nuaprovoou inevitavelmente a desoberta e, em seguida, o emprego das equa�~oes �as derivadas pariais.Depois, deram uma linguagem �as leis da teoria do ampo. Sob essa rela�~ao formal a onep�~ao deNewton sobre a lei diferenial ilustra o primeiro progresso do desenvolvimento que passamos a ver.Toda a evolu�~ao de nossas id�eias sobre a maneira pela qual at�e agora imaginamos as opera�~oesda natureza pode ser onebida omo um desenvolvimento das id�eias newtonianas. Mas, enquanto seefetuava a organiza�~ao estruturada da teoria do ampo, os fatos da irradia�~ao t�ermia, dos espetros,da radioatividade, et. revelavam um limite na utiliza�~ao de todo o sistema de id�eias. E hoje ainda,mesmo tendo n�os obtido suessos prestigiosos mas espor�adios, este limiar se mostrou pratiamenteintranspon��vel, om um erto n�umero de argumentos de valor; muitos f��sios sustentam que, diantedestas experiênias, n~ao apenas a lei diferenial, mas tamb�em a lei de ausalidade deram provas deseu malogro. Ora, a lei de ausalidade at�e hoje se levantava omo o �ultimo postulado fundamentalde toda a natureza! Mas vai-se mais longe ainda! Nega-se a possibilidade de uma onstru�~ao espa�o-tempo porque n~ao poderia ser oordenada de maneira evidente om os fenômenos f��sios. Assim, porexemplo, um sistema meânio �e, de maneira onstante, apaz somente de valores de energia disretosou de estados disretos - a experiênia prova-o por assim dizer diretamente! Paree ent~ao, e antes demais nada, que esta evidênia di�ilmente podia ser ligada a uma teoria de ampo que funionasseom equa�~oes difereniais. E o m�etodo de Broglie-Shr�odinger que, de erto modo, se assemelha�as arater��stias de uma teoria do ampo, deduz a existênia de estados disretos, mas fundando-se sobre as equa�~oes difereniais por uma esp�eie de reex~ao de ressonânia. Ora, isto onordade maneira estupenda om os resultados da experiênia. Mas o m�etodo, por sua vez, malogra naloaliza�~ao das part��ulas materiais, em leis rigorosamente ausais. Hoje, quem seria bastante louopara deidir de modo de�nitivo a solu�~ao do problema: a lei ausal e a lei diferenial, estas �ultimaspremissas da onep�~ao newtoniana da natureza, ter~ao de ser rejeitadas para todo o sempre?5.9 A inuênia de Maxwell sobre a evolu�~ao da realidadef��siaCrer em um mundo exterior independente do sujeito que o perebe onstitui a base de toda aiênia da natureza. Todavia, as perep�~oes dos sentidos apenas ofereem resultados indiretos sobreeste mundo exterior ou sobre a \realidade f��sia". Ent~ao somente a via espeulativa �e apaz de nosajudar a omprender o mundo. Temos ent~ao de reonheer que nossas onep�~oes da realidade jamaisapresentam outra oisa a n~ao ser solu�~oes momentâneas. Por onseguinte devemos estar sempreprontos a transformar estas id�eias, quer dizer, o fundamento axiom�atio da f��sia, se, luidamente,queremos ver da maneira mais perfeita poss��vel os fatos perept��veis que mudam. Quando reetimos,mesmo rapidamente, sobre a evolu�~ao da f��sia, observamos, om efeito, as profundas modi�a�~oesdessa base axiom�atia.A maior revolu�~ao dessa base axiom�atia da f��sia ou de nossa ompreens~ao da estrutura darealidade, desde que a f��sia te�oria foi estabeleida por Newton, foi provoada pelas pesquisas deFaraday e de Maxwell sobre os fenômenos eletromagn�etios. Quero tentar representar esta ruptura,om a maior exatid~ao poss��vel, analisando o desenvolvimento do pensamento que preedeu e seguiuestas pesquisas.Em primeiro lugar, o sistema de Newton. A realidade f��sia se arateriza pelos oneitos deespa�o, de tempo, de pontos materiais, de for�a (a equivalênia da a�~ao re��proa entre os pontosmateriais). Segundo Newton, os fenômenos f��sios devem ser interpretados omo movimentos depontos materiais no espa�o, movimentos regidos por leis. O ponto material, eis o representanteexlusivo da realidade, seja qual for a versatilidade da natureza. Inegavelmente os orpos perept��veis83



deram origem ao oneito de ponto material; �gurava-se o ponto material omo an�alogo aos orposm�oveis, suprimindo-se nos orpos os atributos de extens~ao, de forma, de orienta�~ao no espa�o, emresumo, todas as arater��stias \intr��nseas". Conservavam-se a in�eria, a transla�~ao, e aresentava-se o oneito de for�a. Os orpos materiais, transformados psiologiamente pela forma�~ao do oneito\ponto material", devem ser, a partir de ent~ao, onebidos eles pr�oprios omo sistemas de pontosmateriais. Assim, pois, este sistema te�orio em sua estrutura fundamental se apresenta omo umsistema atômio e meânio. Portanto todos os fenômenos têm de ser onebidos do ponto de vistameânio, quer dizer, simples movimentos de pontos materiais submetidos �a lei do movimento deNewton.Neste sistema te�orio, deixemos de lado a quest~ao j�a debatida nestes �ultimos tempos, a res-peito do oneito de \espa�o absoluto", mas onsideremos a maior di�uldade: reside essenialmentena teoria da luz, porque Newton, onorde om seu sistema, a onebe tamb�em onstitu��da de pontosmateriais. J�a na �epoa se fazia a tem��vel interroga�~ao: onde se metem os pontos materiais onsti-tuintes da luz, quando esta �e absorvida? Falando s�erio, o esp��rito n~ao pode oneder �a imagina�~ao aexistênia de pontos materiais de natureza totalmente diferente, uja presen�a se deveria admitir a�m de representar ora a mat�eria ponderal, ora a luz. Mais tarde seria preiso aeitar os orp�usulosel�etrios omo tereira ategoria de pontos materiais, evidentemente om propriedades fundamentaisdiversas. A teoria de base repousa sobre um ponto muito frao, j�a que �e preiso admitir, de modointeiramente arbitr�ario e hipot�etio, for�as de a�~ao re��proa que determinassem os aonteimentos.No entanto, esta onep�~ao da realidade serviu imensamente a humanidade. Ent~ao por que e omose resolveu abandon�a-la?Newton quer dar forma matem�atia a seu sistema, obriga-se portanto a desobrir a no�~ao dederivada e a estabeleer as leis do movimento sob a forma de equa�~oes difereniais totais. A��, Newtonrealizou sem d�uvida o progresso inteletual mais fabuloso que um homem jamais tenha onseguidofazer. Porque nesta aventura as equa�~oes difereniais pariais n~ao se impunham e Newton delas n~aofez uso sistem�atio. Mas tornam-se indispens�aveis para formular a meânia dos orpos modi��aveis.A raz~ao profunda de sua esolha ap�oia-se neste fato: nestes problemas, a onep�~ao de orposexlusivamente formados de pontos materiais n~ao teve absolutamente nenhuma atua�~ao.Assim, a equa�~ao diferenial parial entra na f��sia te�oria um pouo pela porta da ozinha,mas aos pouos instala-se omo rainha. Este movimento irrevers��vel prinipia no s�eulo XIX porque,diante dos fatos observados, a teoria ondulat�oria da luz saode as barreiras. Antes, imaginava-se aluz no espa�o vazio omo um fenômeno de vibra�~ao do �eter. Mas ome�a-se a brinar a s�erio aovê-la omo um onjunto de pontos materiais! Ent~ao, pela primeira vez, a equa�~ao diferenial parialparee orresponder melhor �a express~ao natural dos fenômenos elementares da f��sia. Assim, em umsetor partiular da f��sia te�oria, o ampo ont��nuo e o ponto material s~ao os representantes da reali-dade f��sia. Mesmo atualmente, embora este dualismo embarae onsideravelmente qualquer esp��ritosistem�atio, ele se mant�em. Se a id�eia da realidade f��sia deixa de ser puramente atômia, ontinuano entanto provisoriamente meânia. Porque sempre se tenta interpretar qualquer fenômeno omoum movimento de massas inertes e nem mesmo se hega a imaginar omo poss��vel uma outra ma-neira de oneber. Justamente neste momento, h�a a imensa revolu�~ao, aquela que traz os nomesde Faraday, Maxwell, Hertz. Nesta hist�oria, Maxwell reebe a parte do le~ao. Ele explia que todosos onheimentos da �epoa a respeito da luz e dos fenômenos eletromagn�etios repousam sobre umduplo sistema bem onheido de equa�~oes difereniais pariais. E, da mesma forma que o ampomagn�etio, o ampo el�etrio �e �gurado omo uma vari�avel dependente. Maxwell proura basear essasequa�~oes sobre onstru�~oes meânias ideais ou ent~ao proura justi��a-las pelas mesmas.Mas utiliza v�arias onstru�~oes desta natureza, desordenadamente, sem levar realmente a s�erionenhuma delas. Ent~ao somente as equa�~oes pareem ser o essenial e as for�as do ampo que ali�guram se mostram entidades elementares, irredut��veis a qualquer outra oisa. Na passagem dos�eulo, j�a a onep�~ao do ampo eletromagn�etio, entidade irredut��vel, se imp~oe universalmente.Ent~ao os te�orios s�erios deixam de ter on�an�a no poder ou na possibilidade de Maxwell quando84



elabora equa�~oes a partir da meânia. Bem depressa, em ompensa�~ao, tentar~ao expliar pela teoriado ampo os pontos materiais e sua in�eria, om o aux��lio da teoria de Maxwell, mas esta tentativafraassar�a.Maxwell obteve resultados importantes partiulares, por trabalhos que duraram toda a suavida e nos setores mais importantes da f��sia. Mas, esque�amo-nos deste balan�o, para estudarapenas a modi�a�~ao de Maxwell, quando hega a oneber a natureza do real f��sio. Antes dele, euonebo o real f��sio - isto �e, eu represento para mim os fenômenos da natureza desse modo - omoum onjunto de pontos materiais. Quando h�a mudan�a, as equa�~oes difereniais pariais desreveme regulam o movimento. Depois dele, eu onebo o real f��sio representado por ampos ont��nuos,n~ao expli�aveis meaniamente, mas regulados por equa�~oes difereniais pariais. Esta modi�a�~aoda onep�~ao do real representa a mais radial e mais frut��fera revolu�~ao para a f��sia desde Newton.Mas �e preiso tamb�em admitir que a realiza�~ao ompleta desta revolu�~ao ainda n~ao triunfou portoda parte.Em troa, os sistemas f��sios, e�azes e onstitu��dos depois de Maxwell, fazem antes oness~oesentre as duas teorias. E, �e laro, este aspeto de transa�~ao bem india seu valor provis�orio e sual�ogia imperfeita, mesmo que algum s�abio, em partiular, tenha realizado imensos progressos.Assim, a teoria dos el�etrons de Lorentz mostra om lareza, e imediatamente, omo o ampoe os orp�usulos el�etrios intervêm juntos omo elementos de mesmo valor para se oneber melhora realidade. Em seguida, a teoria da relatividade restrita, depois geral, se faz onheer. Baseia-seinteiramente nas reex~oes introduzidas pela teoria do ampo e, at�e hoje, n~ao pôde evitar o empregodos pontos materiais e das equa�~oes difereniais totais.Por �m, a a�ula da f��sia te�oria se hama meânia dos quanta. Enontra grande suessomas, por prin��pio, rejeita para sua estrutura de base os dois programas, aqueles que designamos, pormotivos de omodidade, om os nomes de programa de Newton e programa de Maxwell. Com efeito,as grandezas representadas em suas leis n~ao pretendem representar a pr�opria realidade, mas apenasas probabilidades de existênia de uma realidade f��sia omprometida. Na minha opini~ao, Dira foiquem, do modo mais admir�avel, expôs a ordem l�ogia desta teoria. Ele observa om raz~ao que seriaquase ilus�orio desrever teoriamente um f�oton, j�a que nesta desri�~ao faltaria a raz~ao su�iente paraa�rmar que ele poder�a ou n~ao passar por um polarizador oloado obliquamente em sua trajet�oria.Estou intimamente persuadido de que os f��sios n~ao se ontentar~ao por muito tempo om se-melhante desri�~ao insu�iente da realidade, mesmo que se hegasse a formular de modo logiamenteaeit�avel sua teoria, de aordo om o postulado da relatividade geral. Portanto, �e preiso provisoria-mente satisfazer-se om a tentativa de realiza�~ao do programa de Maxwell. Ser�a neess�ario prourardesrever a realidade f��sia por ampos que satisfa�am �as equa�~oes difereniais pariais, exluindorigorosamente qualquer singularidade.5.10 O baro de FlettnerA hist�oria das desobertas ient���as e t�enias revela-nos quanto o esp��rito humano aree de id�eiasoriginais e de imagina�~ao riadora. E mesmo quando as ondi�~oes exteriores e ient���as para oapareimento de uma id�eia j�a existem h�a muito, ser�a preiso, na maioria dos asos, uma outra ausaexterior a �m de que se hegue a se onretizar. O homem tem, no sentido literal da palavra, quese hoar ontra o fato para que a solu�~ao lhe apare�a. Verdade bem omum e pouo exaltantepara nosso orgulho, e que se veri�a perfeitamente no baro de Flettner. E atualmente este exemploontinua espantando todo mundo! O baro oferee, ainda, uma atra�~ao suplementar: o modo dea�~ao dos rotores de Flettner ainda s~ao, geralmente, para o leigo no assunto, um verdadeiro mist�erio!Ora, na realidade, trata-se apenas de a�~oes puramente meânias, justamente aquelas que todohomem julga onheer naturalmente. H�a era de duzentos anos j�a ter��amos podido realizar a85



desoberta de Flettner, de um estrito ponto de vista ient���o. Com efeito, Euler e Bernoulli j�ahaviam estabeleido leis elementares dos movimentos dos l��quidos sem nenhuma fri�~ao. Contudo,somente h�a alguns anos, quer dizer, depois que se utilizam pratiamente pequenos motores, pôde-se exeutar onretamente a inven�~ao. E no entanto, mesmo om as ondi�~oes reunidas, um novoraio��nio n~ao se faz automatiamente. Foram preisos repetidos malogros na experiênia,Em funionamento, o baro de Flettner se assemelha por ompleto a um baro �a vela. Porque,omo este �ultimo, utiliza o vento e somente a for�a do vento o move e o faz adiantar-se. Contudo, aoinv�es de agir sobre as velas, ele age sobre ilindros vertiais de ferro laminado, mantidos em rota�~aopor pequenos motores. E estes motores s�o têm de ombater a pequenina fri�~ao produzida sobre osilindros pelo ar-ambiente e sobre seus suportes. A for�a motriz do baro depende exlusivamentedo vento, j�a o notamos! Os ilindros rotativos se pareem, visualmente; om hamin�es de baro avapor, mas têm um aspeto bem maior e mais mai�o. A se�~ao transversal oposta ao vento �e erade dez vezes menor do que a aparelhagem de um baro a vela da mesma potênia.\Mas, omo �e isto", exlama o leigo, \estes ilindros rotativos �e que v~ao produzir uma for�a mo-triz?" Respondo imediatamente �a pergunta, tentando fazê-lo sem reorrer aos termos matem�atios.Em rela�~ao a todos os movimentos de uidos (l��quidos, gasosos) a not�avel proposi�~ao seguinte�e sempre verdadeira: em diferentes pontos de uma orrente uniforme, se o uido se move omveloidades diferentes, nos pontos de maior veloidade reina a menor press~ao e vie-versa. A leielementar do movimento ajuda a ompreender esta lei om muita failidade. Se, por exemplo, umuido em movimento tem uma veloidade orientada para a direita, que aumenta da esquerda para adireita, as part��ulas individuais do uido devem sofrer uma aelera�~ao, em seu trajeto da esquerdapara a direita. Mas para que esta se produza, �e preiso que uma for�a aja sobre as part��ulas emdire�~ao �a direita. Isto exige que a press~ao exerida sobre o limite esquerdo seja mais elevada do que aque se exere sobre o limite direito, ao passo que, ao ontr�ario, a veloidade ontinua maior �a direitado que �a esquerda.
A proposi�~ao da dependênia inversa existente entre a press~ao e a veloidade permite, semd�uvida alguma, avaliar as press~oes produzidas pelo movimento de um l��quido ou g�as, ontanto uni-amente que se onhe�a a reparti�~ao da veloidade no l��quido. Por um exemplo simples, muitoonheido, o de um vaporizador de perfume, vou expliar omo se pode apliar a proposi�~ao.Temos um tubo que se alarga um pouo no gargalo A. Expulsa-se o ar a grande veloidade,gra�as a um bal~ao de borraha que se aperta. O ar expulso se espalha sob a forma de jato que vai sealargando em todas as dire�~oes de modo onstante. E assim a veloidade diminui gradualmente at�ezero. Conforme a nossa proposi�~ao, no ponto A, �e evidente existir, por ausa da maior veloidade,uma press~ao muito mais fraa do que a que se nota em um ponto afastado da abertura do tubo.Manifesta-se portanto em A uma subpress~ao em rela�~ao ao ar distante em repouso.Se um tubo R, aberto dos dois lados, penetra pela extremidade superior na zona de maiorveloidade e, pela extremidade inferior, num reipiente heio de l��quido, a subpress~ao que se manifestaem A aspira para o alto o l��quido do reipiente; este, ao sair do ponto A, se reparte em leves gotinhase �e levado pela orrente de ar.N~ao nos esque�amos desta ompara�~ao e observemos o movimento do ar ao longo de umilindro de Flettner. Seja C este ilindro visto de ima. Suponhamos primeiro que ele �que im�ovel eque o vento sopre na dire�~ao da eha.Ele tem de fazer um erto rodeio ao redor do ilindro C e portanto passa para A e B om a86



mesma veloidade. Portanto em A e B existe a mesma press~ao e o vento n~ao exere nenhuma a�~aode for�a sobre o ilindro. Mas, suponhamos agora que o ilindro rode na dire�~ao da eha P. Ent~ao aorrente de vento, realizando seu trajeto ao longo do ilindro, se reparte de modo diferente dos doislados; porque em B o movimento do vento �e aelerado pelo movimento de rota�~ao do ilindro e emA ele �e freado. Assim, por inuênia do movimento rotativo do ilindro, produziu-se um movimentoque possui em B uma veloidade maior do que em A. Deste modo a for�a que se exere da esquerdapara a direita �e empregada para fazer andar o baro.Poder-se-ia supor que um �erebro imaginoso teria podido, por si mesmo, sem problema en-ontrado no exterior, ahar esta solu�~ao. Na realidade a desoberta se deu da maneira seguinte.Notou-se que, no tiro do anh~ao, mesmo em tempo almo, o obus sofre afastamentos laterais im-portantes e irregulares do plano vertial quando omparados om a dire�~ao iniial do eixo do obus.Este urioso fenômeno era obrigatoriamente atribu��do �a rota�~ao do obus: motivo de simetria! N~aose podia enontrar outra explia�~ao da assimetria lateral da resistênia do ar. H�a muito que esteproblema preoupava os pro�ssionais. Mas um dia, por volta de 1850, o professor de f��sia Magnus,em Berlim, enontrou a explia�~ao orreta. Esta explia�~ao, a mesma que aabamos de omentar,mostra a for�a atuante sobre o ilindro oloado no vento. Mas, em lugar do ilindro C, h�a o obusgirando em torno de um eixo vertial e, em vez do vento, h�a o movimento relativo do ar ao redordo obus que ontinua em sua trajet�oria. Magnus veri�a sua explia�~ao por ensaios sobre um ilin-dro girat�orio. Pareia-se pratiamente om o ilindro de Flettner. Um pouo mais tarde, o grandef��sio inglês, Lord Rayleigh, notou, absolutamente sozinho, o mesmo fenômeno a respeito das bolasde tênis. Tamb�em ele deu exatamente a mesma explia�~ao orreta. Nestes �ultimos anos, o �elebreprofessor Prandtl fez pesquisas preisas, te�orias e pr�atias, sobre o movimento do uido ao longo87



dos ilindros de Magnus. Imaginou e realizou quase toda a experiênia desejada por Flettner. Esteviu as pesquisas de Prandtl. Ent~ao e somente ent~ao pensou que se poderia utilizar este sistema parasubstituir a vela. Sem esta adeia de observa�~ao, teria algu�em imaginado esta desoberta?5.11 A ausa da forma�~ao dos meandros no urso dos rios -Lei de BaerOs ursos d'�agua têm tendênia a orrer em linha sinuosa em vez de seguir a linha do maior delive doterreno. Esta a lei geral. Al�em disto os ge�ografos veri�am que os rios do hemisf�erio Norte orroemde preferênia a margem direita e o hemisf�erio Sul vê o fenômeno inverso (lei de Baer). Para expliartais fenômenos, numerosas sugest~oes foram feitas. Para o espeialista, �e laro, n~ao estou bem erto deque meu raio��nio seja partiularmente novo. Ali�as, algumas partes dele j�a s~ao onheidas. Como,por�em, ainda n~ao enontrei pessoas que onhe�am totalmente as rela�~oes ausais deste fenômeno,aredito ser �util fazer uma breve exposi�~ao.Em meu pareer, paree evidente que a eros~ao deve ser tanto mais forte quanto maior aveloidade da orrente no loal em que est�a diretamente em ontato om a margem orro��da. Ouent~ao a baixa da veloidade da orrente at�e zero �e mais r�apida no lugar da massa l��quida. Estaobserva�~ao aplia-se a todos os asos, porque a eros~ao �e provoada por uma a�~ao meânia ou porfatores f��sio-qu��mios (dissolu�~ao das part��ulas do terreno). Quis por isto reetir sobre os fatos quepoderiam inueniar na rapidez da perda de veloidade ao longo da margem.Nos dois asos, a assimetria da queda da veloidade obriga a reetir, mais ou menos direta-mente, sobre a forma�~ao de um fenômeno de irula�~ao. O primeiro plano de nossa pesquisa �e oseguinte:Proponho-lhes uma pequena experiênia, que ada um poder�a repetir om failidade. Supo-nhamos uma x��ara de fundo hato heia de h�a om algumas folhinhas de h�a no fundo. Ali �amporque s~ao mais pesadas do que o l��quido que desloaram. Com uma olher mexo o l��quido om ummovimento de rota�~ao. Logo as folhinhas se ajuntam no entro do fundo da x��ara. Por quê? Araz~ao �e simples. A rota�~ao do l��quido provoa uma for�a entr��fuga que age sobre ele. Esta for�a,por si mesma, n~ao ausaria modi�a�~ao alguma sobre a orrente do l��quido, se este girasse omo umorpo rijo. Mas na vizinhan�a da parede da x��ara, o l��quido se vê freado pela fri�~ao. Ent~ao elegira, nesta regi~ao, om uma veloidade angular menor do que nos outros lugares situados mais paradentro. E justamente a veloidade angular do movimento de rota�~ao, e portanto a for�a entr��fugana vizinhan�a do fundo da x��ara, ser�a mais fraa do que nos loais mais elevados.A Figura I representa a irula�~ao do l��quido. Ela ir�a resendo at�e que, por ausa da fri�~aodo fundo da x��ara, se torne estaion�aria. As folhinhas de h�a s~ao arrastadas pelo movimento deirula�~ao para o entro do fundo da x��ara. Serviram para demonstrar este movimento.
FIGURA IO mesmo raio��nio vale para um urso d'�agua que ont�em uma urva (Figura II). Em todasas se�~oes transversais do urso d'�agua (no n��vel da urva) age uma for�a entr��fuga no sentido do88



exterior da urva (de A para B). Mas esta for�a �e mais fraa nas proximidades do fundo, onde aveloidade da orrente est�a reduzida pela fri�~ao, do que nos loais elevados aima do fundo. Assimse onstitui e se forma um movimento irulat�orio (f. Figura II). Contudo, mesmo onde n~ao h�anenhuma urva da orrente, sob a inuênia da rota�~ao da terra, estabelee-se e se forma umairula�~ao do mesmo gênero (f. Figura II), mas bem mais fraa. A rota�~ao provoa uma for�a deCoriolis, dirigida perpendiularmente �a dire�~ao da orrente. Sua omponente horizontal, dirigidapara a direita, �e igual a 2�
 sen � por unidade de massa l��quida, sendo � a veloidade da orrente,a veloidade de rota�~ao da terra � latitude geogr�a�a. Desde que a fri�~ao do fundo determina umadiminui�~ao desta for�a �a medida que se aproxima dela, esta produz tamb�em um movimento irulardo mesmo tipo j�a indiado (Figura II).
FIGURA IIDepois desta experiênia preliminar, analisemos a distribui�~ao da veloidade na se�~ao dourso d'�agua, ali onde se veri�a a eros~ao. Por essa raz~ao, representaremos primeiro de que modoa distribui�~ao da veloidade (turbulênia) se estabelee e se mant�em em uma orrente. Com efeito,se a �agua alma de uma orrente fosse brusamente posta em movimento pela interven�~ao de umimpulso dinâmio aelerador e uniformemente distribu��do, a distribui�~ao da veloidade sobre a se�~aotransversal ontinuaria a prin��pio uniforme. Mas, pouo a pouo, sob a a�~ao da fri�~ao das paredes,se estabeleeria uma distribui�~ao de veloidade. Ela iria aumentando progressivamente, das paredesao interior da se�~ao da orrente. Uma perturba�~ao estaion�aria (em grande maioria) da distribui�~aoda veloidade sobre a se�~ao transversal s�o se produziria de novo muito lentamente, sob a inuêniada fri�~ao do l��quido.Deste modo a hidrodinâmia representa o fenômeno da instala�~ao desta distribui�~ao de velo-idade. Numa distribui�~ao met�odia da orrente (orrente potenial) todos os �lamentos redemoi-nhantes se onentram ao da parede. Separam-se dela, depois lentamente se desloam para o interiorda se�~ao transversal da orrente, distribuindo-se por uma amada de espessura resente. Por estaraz~ao a diminui�~ao da veloidade ao longo da parede derese gradativamente. E sob a a�~ao dafri�~ao interior do l��quido, os �lamentos redemoinhantes no interior da se�~ao transversal do l��quidodesapareem lentamente e s~ao substitu��dos por outros que se formam de novo ao longo da parede. H�aassim uma distribui�~ao de veloidade quase estaion�aria. Observemos um fato importante: a equi-valênia entre o estado de distribui�~ao de veloidade e o de distribui�~ao estaion�aria �e um fenômenolento. Isto explia que ausas relativamente m��nimas, mas de a�~ao onstante, podem inueniar emmedida onsider�avel a distribui�~ao da veloidade sobre a se�~ao transversal.Podemos ir adiante. Analisemos que tipo de inuênia o movimento irular (Figura II),provoado por uma urva da �agua ou pela for�a de Coriolis, deve exerer sobre a distribui�~ao daveloidade sobre a se�~ao transversal do l��quido. As part��ulas que se desloam mais rapidamente s~aoas mais afastadas das paredes, enontrando-se portanto na parte superior aima do entro do fundo.As partes l��quidas mais r�apidas s~ao projetadas pelo movimento irular para a parede da direita.Ao inv�es, a parede da esquerda reebe �agua vinda da regi~ao perto do fundo e dotada de veloidadeextremamente fraa. Por este motivo a eros~ao deve ser mais forte sobre o lado direito do que sobreo esquerdo. Esta explia�~ao, onv�em notar, real�a onsideravelmente o seguinte fato: o movimentoirular lento da �agua exere enorme inuênia sobre a distribui�~ao da veloidade porque o fenômeno89



do restabeleimento do equil��brio entre as veloidades pela fri�~ao interior (portanto ontr�aria aomovimento irular) tamb�em se revela um fenômeno lento.Compreendemos assim a ausa da forma�~ao dos meandros. E om failidade podemos deduziralgumas partiularidades. Por exemplo, a eros~ao �e n~ao apenas relativamente importante sobre aparede da direita, mas tamb�em sobre a parte direita do fundo. Poder-se-�a observar a�� um per�l, logoque houver tendênia a se formar (Figura III).
FIGURA IIIAl�em disto, a �agua super�ial prov�em da parede da esquerda e, por onsequênia, se movesobretudo sobre o lado esquerdo, menos r�apida do que a �agua das amadas inferiores. Esta observa�~aofoi feita experimentalmente.En�m, o movimento irular possui in�eria. A irula�~ao n~ao atinge seu m�aximo a n~ao serpor tr�as do ponto de maior urvatura. Por este fato tamb�em se explia a assimetria da eros~ao. �Eo motivo pelo qual, no proesso de forma�~ao da eros~ao, se produz um a�umulo de linhas sinuosasdos meandros no sentido da orrente. �Ultima observa�~ao: o movimento irular desapareer�a pelafri�~ao mais lentamente na medida em que a se�~ao transversal do rio for maior. Portanto a linhasinuosa dos meandros resera om a se�~ao transversal do rio.5.12 Sobre a verdade ient���a1. A express~ao \verdade ient���a" n~ao se explia failmente por uma palavra exata. A signi�a�~aoda palavra verdade varia tanto, quer se trate de uma experiênia pessoal, de uma proposi�~aomatem�atia ou de uma teoria de iênia experimental. Ent~ao n~ao posso absolutamente traduzirem linguagem lara a express~ao \verdade religiosa".2. Por despertar a id�eia de ausalidade e de s��ntese, a pesquisa ient���a pode fazer regredira supersti�~ao. Reonhe�amos, no entanto, na base de todo o trabalho ient���o de algumaenvergadura, uma onvi�~ao bem ompar�avel ao sentimento religioso, porque aeita um mundobaseado na raz~ao, um mundo intelig��vel!3. Esta onvi�~ao, ligada ao sentimento profundo de uma raz~ao superior, desvendando-se nomundo da experiênia, traduz para mim a id�eia de Deus. Em palavras simples, poder-se-iatraduzir, omo Spinoza, pelo termo \pante��smo".4. N~ao posso onsiderar as tradi�~oes onfessionais a n~ao ser pelo ponto de vista da hist�oria ou dapsiologia. N~ao tenho outra rela�~ao poss��vel om elas.5.13 A respeito da degrada�~ao do homem de iêniaQual a meta que dever��amos esolher para nossos esfor�os? Ser�a o onheimento da verdade ou,em termos mais modestos, a ompreens~ao do mundo experimental, gra�as ao pensamento l�ogio90



oerente e onstrutivo? Ser�a a subordina�~ao de nosso onheimento raional a qualquer outro �m,digamos, por exemplo, \pr�atio"? O pensamento por si s�o n~ao pode resolver este problema. Emompensa�~ao, a vontade determina sua inuênia sobre nosso pensamento e nossa reex~ao, oma ondi�~ao evidentemente de que esteja possu��da por inabal�avel onvi�~ao. Vou lhes fazer umaon�dênia muito pessoal: o esfor�o pelo onheimento representa uma dessas metas independentes,sem as quais, para mim, n~ao existe uma a�rma�~ao onsiente da vida para o homem que delarapensar.O esfor�o para o onheimento, por sua pr�opria natureza, nos impele ao mesmo tempo para aompreens~ao da extrema variedade da experiênia e para o dom��nio da simpliidade eonômia daship�oteses fundamentais. O aordo �nal desses objetivos, no primeiro momento de nossas pesquisas,revela um ato de f�e. Sem esta f�e, a onvi�~ao do valor independente do onheimento n~ao existiria,oerente e indestrut��vel.Esta atitude profundamente religiosa do homem de iênia em fae da verdade reperute emtoda a sua personalidade. Com efeito, em dois setores os resultados da experiênia e as leis dopensamento se dirigem por si mesmos. Portanto o pesquisador, em prin��pio, n~ao se fundamenta emnenhuma autoridade ujas deis~oes ou omunia�~oes poderiam pretender �a verdade. Da�� o seguinteviolento paradoxo: Um homem entrega sua energia inteira a experiênias objetivas e se transforma,quando enarado em sua fun�~ao soial, em um individualista extremo que, pelo menos teoriamente,s�o tem on�an�a no pr�oprio julgamento. Quase se poderia dizer que o individualismo inteletual e apesquisa ient���a nasem juntos historiamente e depois nuna mais se separam.Ora, assim apresentado, que �e o homem de iênia a n~ao ser simples abstra�~ao, invis��vel nomundo real, mas ompar�avel ao homo oeonomius da eonomia l�assia? Ora, na realidade, a iêniaonreta, a de nosso otidiano, jamais teria sido riada e mantida viva, se este homem de iênian~ao houvesse apareido, pelo menos em grandes linhas, em grande n�umero de indiv��duos e durantelongos s�eulos.�E laro, n~ao onsidero automatiamente um homem de iênia aquele que sabe manejar instru-mentos e m�etodos julgados ient���os. Penso somente naqueles ujo esp��rito se revela verdadeiramenteient���o.No momento atual, em que situa�~ao no orpo soial da humanidade se enontra o homemde iênia? Em erta medida, pode feliitar-se de que o trabalho de seus ontemporâneos tenharadialmente modi�ado, ainda que de modo muito indireto, a vida eonômia por ter eliminado quaseinteiramente o trabalho musular. Mas sente-se tamb�em desanimado, j�a que os resultados de suaspesquisas provoaram terr��vel amea�a para a humanidade. Porque esses resultados foram apropriadospelos representantes do poder pol��tio, estes homens moralmente egos. Perebe tamb�em a terr��velevidênia da fenomenal onentra�~ao eonômia engendrada pelos m�etodos t�enios provindos desuas pesquisas. Desobre ent~ao que o poder pol��tio, riado sobre essas bases, pertene a ��n�masminorias que governam �a vontade, e ompletamente, uma multid~ao anônima, ada vez mais privadade qualquer rea�~ao. Mais terr��vel ainda se lhe imp~oe outra evidênia. A onentra�~ao do poderpol��tio e eonômio nas m~aos de t~ao pouas pessoas n~ao aarreta somente a dependênia materialexterior do homem de iênia, amea�a ao mesmo tempo sua existênia profunda. De fato, peloaperfei�oamento de t�enias requintadas para dirigir uma press~ao inteletual e moral, ela impede oapareimento de novas gera�~oes de seres humanos de valor, mas independentes.Hoje, o homem de iênia se vê verdadeiramente diante de um destino tr�agio. Quer e desejaa verdade e a profunda independênia. Mas, por estes esfor�os quase sobre-humanos, produziuexatamente os meios que o reduzem exteriormente �a esravid~ao e que ir~ao aniquil�a-lo em seu ��ntimo.Deveria autorizar aos representantes do poder pol��tio que lhe ponham uma morda�a. E omosoldado, vê-se obrigado a sari�ar a vida de outrem e a pr�opria, e est�a onvenido de que estesarif��io �e um absurdo. Com toda a inteligênia desej�avel, ompreende que, num lima hist�orio bemondiionado, os Estados fundados sobre a id�eia de Na�~ao enarnam o poder eonômio e pol��tio91



e, por onseguinte, tamb�em o poder militar, e que todo este sistema onduz inexoravelmente aoaniquilamento universal. Sabe que, om os atuais m�etodos de poder terrorista, somente a instaura�~aode uma ordem jur��dia supranaional pode ainda salvar a humanidade. Mas �e tal a evolu�~ao, quesuporta sua ondena�~ao �a ategoria de esravo omo inevit�avel. Degrada-se t~ao profundamente queontinua, a mandado, a aperfei�oar os meios destinados �a destrui�~ao de seus semelhantes.Estar�a realmente o homem de iênia obrigado a suportar este pesadelo? Ter�a de�nitivamentepassado o Tempo em que sua liberdade��ntima, seu pensamento independente e suas pesquisas podiamiluminar e enriqueer a vida dos homens? Teria ele se esqueido de sua responsabilidade e suadignidade, por ter seu esfor�o se exerido uniamente na atividade inteletual? Respondo: sim,pode-se aniquilar um homem interiormente livre e que vive segundo sua onsiênia, mas n~ao sepode reduzi-lo ao estado de esravo ou de instrumento ego.Se o ientista ontemporâneo enontrar tempo e oragem para julgar a situa�~ao e sua respon-sabilidade, de modo pa���o e objetivo, e se agir em fun�~ao deste exame, ent~ao as perspetivas deuma solu�~ao raional e satisfat�oria para a situa�~ao internaional de hoje, exessivamente perigosa,apareer~ao profunda e radialmente transformadas.
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