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Resumo

Este artigo trata da constitui
<faO da psicologia ocidental segun
do Michel Foucault em As pala
vras e as coisas. Esse tema edis
posta a partir de sua perspectiva
arqueologica (historico-filosofica),
que considera a psicologia fonna
cultural humanista, sendo desdobra
do em quatro momentos. 0 primei
ro estabelece os discursos, seculo
XVI e inicio do seculo XVII, de urn
Deus concreto. 0 segundo, segun
da metade do seculo XVII e final

Abstract

This paper deals with the cons
titution ofwestern psychology accor
ding to Michel Foucault'in Thewor
ds and the things. This issue is de
altwith fromFoucault's (historicaland
philosophical) perspective, according
to which psychology is a cultural,
humanist form ofthought that unfol
ds itself in four different moments.
The first one, between the 16th cen
tury and the beginning of the 17th

century, establishes the discourses of
a righteous God. The second one , be-
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do seculo XVIII, sustenta urn ser
divino e representacionista. No pri
meiro e segundo momentos, nao e
possivel psicologia, pois nao existe
a figura homem no espaco dos dis
cursos. 0 terceiro denota urn ser
discursivo humano, constituido no
seculo XIX, possibilitando algumas
reflexoes, dentre elas, a psicologia.
o ultimo, como consideracoes fi
nais, organiza 0 espaco das cienci
as humanas, tambem no seculo
XIX, e, em particular, a psico1ogia.
Alem disso, demonstra, por meio
dos discursos da psicanalise, filo
sofia de Nietzsche e 1iteratura,0 fim
do humanismo da Modernidade.

Palavras-chave: Michel Foucault;
arqueologia; finitude humana; psi
co1ogia.

Introducao

tween the second half of the 17th

century and the late 18th century, sus
tains a divine, representational being.
Psychology is not possible in these
first and second moments. The third
moment refers to a human discour
sivebeing, in the 19th century,making
possible some new reflections, inclu
ding psychology. The last moment,
also in the 19th century, in a sort of
final consideration, which organizes
the domain ofhuman sciences, and
particularly ofpsychology. In additi
on, this moment points to the end of
Modern Humanism, by means of
psychoanalysis and Nietzsche's phi
losophy and literature.

Keywords: Michel Foucault;
archaeology; human finitude;
psychology.

N este texto, quer-se desenvo1ver uma concepcao historico-filosofica
. da psicologia a partir de Michel Foucault em As palavras e as

coisas. Tal concepcao, que considera "[ ...Ja psicologia [...Jcomo forma
cultural" (FOUCAULT, 2002, p. 220) humanista, poe em xeque a visao
positivista da psicologia, definida pelo autor "[ ...Jcomo ciencia, digamos,
da alma, ou como ciencia da consciencia, ou ainda como ciencia do indi
viduo" (FOUCAULT, 2002, p. 222), e que se traduz como verdade obje
tiva e substancial do discurso sobre 0 psiquico.

Para apreender a perspectiva de psicologia em Foucault, que se
constitui como estudo sobre as representacoes do homem acerca de sua
existencia como ser vivo, percorre-se 0 pr6prio itinerario desse fil6sofo,
que torna efetivo seu raciocinio arqueol6gico e, como consequencia,
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pennite a emergencia desse novo conceito.Nesse itinerario, num primeiro
ponto, discute-se 0 conhecimento ocidental renascentista, seculo XVI e
inicio do seculo XVII, em que a episteme eDeus-sernelhanca. 0 que isso
quer dizer? Considere-se em poucas palavras. 0 principio discursivo re
nascentista e a semelhanca entre as coisas, e a semelhanca fundamental e
divina. Alem disso, tal discursividade tern carater concreto ou 0 ser do
discurso - tanto fundante quanto desdobramento - e coisa e e divino ao
mesmo tempo. Desta feita, nao e possive! a ciencia psicologica, pois seu
objeto-homem ainda nao esta formatado no espaco do saber.

Num segundo momento, desenvolve-se a episteme ocidental chis
sica, meados do seculo XVII ate 0 final do seculo XVIII, que esta no
dominio do Deus-representacao. Sao tematizadas a linguagem e a
origem do conhecimento segundo Descartes. Em outros termos, 0

principio discursivo em questao e de natureza representacionista, sendo
Deus a representacao-mor, As coi sas , portanto, nao ganham leg itimi
dade nelas mesmas, mas no dominio das ideias, e a ideia-fundamento
e a conseqiiente sao divinas. Como cons equencia dessas reflexoes,
tarnbem nesses seculos ocidentais nao e possivel psicologia, ja que
nao se tern a materia-prima homem sobre a qual se podem forma tar
antropologias ou reflexoes humanistas, dentre as quais esta 0 proprio
discurso psicologico.

Num terceiro tempo, questiona-se 0 nascimento do homem moder
no a partir do seculo XIX, no espaco discursivo, tanto no dominio da
linguagem e da natureza quanto no dominic filosofico kantiano e pos
kantiano, que esolo para 0 nascimento das ciencias humanas, inclusive
da propria psico!ogia, ou melhor, a realidade discursiva nesse momenta
nao edivina, mas humana. 0 homem, pois, tanto esubstrato objetivo
como subjetivo dos discursos. Assim, ja existe urn solo humanista sobre
o qual se pode erguer, por exemplo, a psicologia moderna, que corres
ponde a urn dominio de reflexoes sobre 0 homem que representa seu
proprio funcionamento como ser vivo. Complementando a discussao,
toma-se, na forma de consideracoes finais , 0 espaco das ciencias huma
nas, particularmente a psicologia, ainda no seculo XIX, e 0 dominio dis
cursivo - psicanalise, literatura e filosofia de Nietzsche - , que opera 0

desmonte do elemento homem desse espaco cientifico e tambem dos
outros discurs os da Modemidade ocidenta!, possibilitando a constituicao
de uma episteme nao humani sta.
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Esclarecendo, nos termos finais, apresenta-se a formatacao do
espaco das ciencias humanas, que efronteira entre os discursos cientifi
cos e filos6ficos humanistas, salientando-se, e claro, a ciencia psicol6gi
ca - discurso acerca das representacoes do homem sobre sua vida.
Ademais, discute-se 0 desmoronamento hist6rico desse espaco, par meio
da constituicao dos discursos que engendram outro principio discursivo.

o mundo da semelhanca

No dominio discursivo ocidental renascentista - seculo XVI e ini
cio do seculo XVII - nao era possivel psicologia. Nao existia ainda a
tematizacao do homem tal qual se conhece a partir do seculo XIX, que e
base para as reflexoes humanistas (sociologia, psicologia e analise da
literatura e dos mitos). 0 que se tern nao e da ordem humana, mas
divina. Deus esta em todas as partes do mundo, conforme a configura
cao discursiva quinhentista. Como se pode dizer 0 fio discursivo funda
mental do quinhentismo do ocidente a partir de Foucault, em As pala
vras e as coisas?

Todos os discursos ocidentais, quando reduzidos a seu elemento
essencial, sao produzidos e produzem a materia-prima chamada Deus
semelhanca, Em ultima instancia, as coisas sao, para 0 dorninio quinhen
tista discursivo, semelhantes entre si, as palavras valem como coisas - e,
portanto, tambem se assemelham entre si - e, por fim, as coisas e as
palavras tern a mesma qualidade: sao semelhancas. Alem disso, uma
propriedade fundamental do reino da semelhanca e ser divino, ou seja, as
palavras sao semelhantes entre si, as coisas sao semelhantes entre si, as
palavras sao semelhantes as coisas e, no fundo de tudo isso, 0 divino
sustenta a semelhanca existente.

Expressando isso de outro modo, tem-se que a analise dos discur
sos ocidentais do seculo XVI e inicio do seculo XVII, em As palavras e
as coisas, demonstra que 0 Deus-semelhanca e a base dos discursos,
Alern disso, constata-se que a qualidade desse Deus-semelhanca dis
cursivo e ser "empiricidade", coisa mesma. Desta feita, a linguagem
ocidental quinhentista esemelhanca divina e sua materia basica ecoisa.
Como os discursos das coisas (divinatio) dizem as semelhancas entre
elas? Como a interpretacao dos textos antigos (eruditio) dizem a serne
lhanca das coisas? Aprofunde-se 0 primeiro ponto.
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Fazer "ciencia" (divinatio) pela interpretacao da semelhanca en
tre as coisas ou fazer "filosofia" (eruditio) pela interpretacao da seme
lhanca entre as coisas dispostas nos textos dos antigos sao maneiras
renascentistas de conhecer 0 mundo. Tanto 0 conhecimento indireto (eru
ditio) como 0 direto (divinatio) precisam, em ultima instancia, das coi
sas mesmas e de seus sinais de semelhanca (assinalacoes), a fim de se
confirmar a natureza semelhante das coisas. Em outras palavras, "0 ·
renascimento ainda compreendia seu saber como uma 'rnterpretacao de
signos', a relacao do signo com aquilo que significa estando coberta pelo
rico dominic das 'similitudes'" (DELEUZE, 2002, p.12S). A natureza
das similitudes das coisas e disposta mediante as assinalacoes, que sao
sinais extemos proprios as coisas que identificam 0 parentesco entre
elas. Tal parentesco de superficie atesta uma semelhanca em toda a
extensao profunda das coisas.

Ainda, tal similitude de profundidade e mesmo a de superficie po
dem ser desdobradas segundo quatro formas da semelhanca (as mais
importantes, de acordo com Foucault): convenientia, aemulatio, analo
gia e simpatia. Nao e 0 caso de desdobra-las , pois nao se quer detalhar
mais ainda 0 primeiro ponto. Essas formas , no entanto, podem aparecer
na superficie, sendo chamadas de assinalacoes, e mesmo aparecer na
profundidade das coisas. Sao fonnas diferentes de semelhanca, mas que
se articulam e permitem compor a semelhanca das coisas do mundo ou
ocampo das coisas divinas e semelhantes, e que sao traduzidas pelas
palavras do conhecimento (divinatio e eruditio) em continuidade abso
luta. De tal forma, para fechar esse ponto, tem-se palavras como coisas,
coisas que sao demasiado concretas e divinas.

Nesse dominio discursivo, nao ha 0 homem modemo e, conseqtien
temente, a psicologia modema, que e uma das reflexoes sobre esse ho
memo Ha urn homem feito sernelhanca, que e coisa e edivino ao mesmo
tempo, e tudo isso eposta via dois modos discursivos quinhentistas: divi
natio e eruditio.

o mundo da representacao

Esse quadro discursivo renascentista desorganizou-se em mea
dos do seculo XVII. A partir de entao, ate 0 final do seculo XVIII,
tem-se urn mundo novo: 0 periodo do Deus-representacao ou Era Classica.

Revista de Cie ncias Humanas, Florian6polis: EDUFSC, 11 .38, p.317-333 . outubro de 2005



322 - Psicologia: urna concepcao hisrorico-filosofica

E0 dominio em que as coisas valem como representacoes, sendo Deus
a representacao dominante. Noutras palavras,

"Na Epoca Classica, 0 homem ndo era 0 produ
tor, [. ..]. Havia um mundo em si criado por Deus.
o papel do homem era esclarecer a ordem do
mundo. Ele 0 fez, conforme vimos, atraves de
ideias claras e distintas'' (RABINOW e DREYFUS,
1995, p.22).

Assim, nao era possivel a psicologia tambern nesse momento, pois
a base discursiva era divina e nao humana, e 0 dominio psicologico se
ergue sobre uma base discursiva humanista. Entre-se, entao, no espaco
classico, desdobrando-se, por exemplo, a filosofia cartesiana e 0 estudo
da linguagem e confirmando a impossibilidade do homem e de reflexoes
humanistas como fundamentos.

o que se pode afirmar sobre esses campos do conhecimento que
caracterize urn novo estatuto discursivo ocidental? 0 que ficou para tras
em termos da l6gica da linguagem? 0 que se inaugurou por volta da
segunda metade do seculo XVII e pode ser rastreado no campo da filo
sofia e da gramatica geral? Por que ainda nao existia 0 homem no espa
<;0 do saber e, consequentemente, nao era possivel psicologia?

o aspecto basico a salientar e que as coisas entao sao validas
como representadas. 0 segundo ponto e que tais representacoes das
coisas so se legitimam por urn sujeito universal, que efeito de represen
tacao e de Deus. Encontram-se tais aspectos em todos os discursos
classicos, filos6ficos ou cientificos (ou com pretensao cientifica),

Ainda em relacao aos dois aspectos ora citados, 0 dominio da
representacao das coisas e a legitimacao desse dominio por urn sujeito
divino e representacionista sao nuancas pr6prias dos discursos classi
cos e podem ser traduzidas num s6 aspecto: representacoes divinas
dispostas numa ordem de identidades e diferencas. Assim, todo discur
so classico corresponde a uma serie de identidades e diferencas de
representacoes de infinitude, e cada serie pretende dizer urn objeto em
questao. Tome-se, de modo particular, a filosofia de Descartes e 0

estudo das palavras.
Gramatica geral refere-se ao estudo das palavras em torno

da segunda metade do seculo XVII e durante todo 0 seculo XVIII.
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A gramatica de teor classico confere a seu objeto de estudo (as pala
vras) lugar semelhante a todas as coisas estudadas nesse periodo: as
palavras so valem como representadas e segundo uma ordem de iden
tidades e diferencas de representacoes, Isso edisposto por Machado
(2001, p.87), nos seguintes termos: "E isso tambem 0 que se nota na
analise classica do discurso, [...] explicando a ligacao de urn signo ao
que ele significa nao pelas proprias coisas, [...] e sim pela representa
cao". Alem disso, a identidade que assegura tal ordem efeita de divin
dade, de infinitude, ou seja, 0 homem classico que fala pode fazer isso
it medida que sua linguagem se articula com seu pensamento, e este se
conecta com Deus.

Quando os gramaticos classicos encontraram as propriedades ba
sicas da linguagem nos termos da teoria do verbo, articulacao, designa
yao e derivacao, e ainda conferiram legitimidade a esses quatro segmen
tos teoricos no ambito do nome, esses autores nada fizeram a nao ser
por a logica das palavras no tecido de uma serie de representacoes, as
quais so valem quando intimas de Deus. 0 que significa tudo isso? Signi
fica que 0 objeto linguagem evalido como representacao e, alem disso,
essa representacao das palavras edesdobrada numa serie de represen
tacoes, que e sustentada por Deus - representacao-mor.

o que dizer da filosofia cartesiana? Qual ea logica discursiva que
a sustenta? Qual ea diferenca basica dessa filosofia para a ciencia gra
matica geral e, por extensao, de toda filosofia classica para toda ciencia
classica? Eis algumas consideracoes...

o texto cartesiano visa a responder ao que e0 conhecimento, pro
vocando urn rastreamento das bases discursivas cientificas ou filosofi
cas, ou melhor,

"0 que interessa a Foucault emostrar como Des
cartes assinala 0 inicio de uma nova concepcdo
do saber [...j em que 0 conhecimento deixa de ser
uma busca de semelhancas [...j para se tornar uma
relaciio de ordenaciio entre ideias" (MA CHADD,
1982, p.136).

Desta feita, 0 objeto cartesiano e0 ser-representacaoem geral, enquan
to as ciencias (e mesmo a gramatica geral) consideram representacoes parti
culares. Ao chegar a uma resposta-solucao sobre 0 que e0 conhecimento,
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Descartes revela uma serie de representacoes comandadas pelo Deus
representacao, Isto e 0 sujeito do conhecimento para Descartes, as con
dicoes de possibilidade do conhecer, 0 sujeito universal ou divino que
sustenta 0 conhecimento, qualquer que seja: mathesis quantitativa (flsi
ca e matematicas), ou mathesis qualitativa (historia natural, analise das
riquezas e gramatica geral), ou qualquer filosofia classica (as filosofias
dispostas nos seculos XVII e XVIII).

Com 0 discurso cartesiano, as bases dos discursos ocidentais es
truturam-se como series de representacoes, todas elas operadoras de
infinitude ou de Deus. Quando 0 exercicio discursivo e cientifico, toma 0

mundo representado de forma particular. 13. as filosofias consideram as
coisas representadas em seu carater geral. 0 que aproxima tais discur
sos? Todos eles sao series de representacoes, sustentadas por Deus, a
representacao-rnor,

Para complementar esse ponto, cabe mencionar que, no Tempo
Classico, nao era possivel 0 homem, ja que Deus era figura discursiva
fundamental. Nao havendo 0 homem, nao e possivel reflexao sobre ele
do tipo psicol6gico ou de qualquer outro tipo. Nesse sentido, tem-se pro
priamente Classicismo e nao Modernidade no campo do saber.

Limites do mundo da representacao

Esse quadro de representacoes particulares ou geral comeca a se
romper propriamente na filosofia kantiana no final do seculoXv'Ill, na
filosofia pos-kantiana e nas ciencias economia, filologia e biologia no
inicio do seculo XIX. Tratar-se-a do esvaziamento do quadro das repre
sentacoes mediante as filosofias de Kant e pes-kant e via biologia e
filologia. Com esse desmoronamento discursivo das representacoes, e
estabelecido urn novo solo discursivo fundamental, que se caracteriza
por ser humano, e que abre condicoes discursivas para reflexoes como,
por exemplo, as operadas pelo dominio psicologico.

Comece-se a desorganizacao do quadro das representacoes pela
consideracao das ciencias biologia e filologia, mais precisamente
pela biologia.

Conforme Michel Foucault, a biologia nasceu no seculo XIX com
Cuvier. 0 que se tinha em meados do seculo XVII e durante todo 0 seculo
XVIII era hist6ria natural. Aqui, nao cabe se ater ahist6ria natural do final
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do seculo XVIII, ja que ela tern certa diferenca quando comparada a
que vinha se desenvolvendo ate entao. Ela tambem, no entanto, e histo
ria natural. 0 que e a historia natural de meados do seculo XVII ate
quase todo 0 seculo XVIII?

A historia natural estuda a representacao da superficie dos seres
vivos, "[ ...] e uma taxinomia: observacao e descricao dos seres vivos
que privilegia a visibilidade" (MACHADO, 2001, p.86). Para entender
isso e outros pormenores, tome-se 0 caso das plantas. Estudar as plan
tas e tomar a representacao da superficie das plantas. Tome-se 0 ca
minho do sistema para entender esse processo. Elege-se, por exemplo,
a superficie da folha da planta como referencia de estudo. Comparam
se todas as plantas a partir da representacao visivel da superficie das
folhas. Traduz-se, a partir dai, 0 visivel comparado em urn quadro de
nomes de identidades e diferencas entre tais folhas e, por desdobra
mento, ha urn quadro discursivo de identidades e diferencas das plan
tas. A realidade das plantas, nesse caso, existe a partir da comparacao
das imagens das folhas das plantas, traduzida em urn quadro discursivo
de identidades e diferencas entre as plantas. A verdade da planta esta
nas representacoes visiveis das superficies de uma de suas partes, que
sao desdobradas em urn quadro discursivo de identidades e diferencas
de representacoes visiveis das folhas e, conseqlientemente, das plan
tas. Esse discurso em quadro e propriamente 0 visto (representacao)
traduzido em palavras. Essas palavras em quadro sao propriamente a
verdade das plantas. Ainda evalido lembrar que 0 crivo ultimo dessas
palavras e divino. Tomando esse mesmo raciocinio para todos os seres
vivos, tern-se que a verdade deles e representacao-palavra em quadro
e sustentada por Deus.

Esse quadro discursivo e divino foi rompido no inicio do seculo
XIX pelo nascimento da biologia, de Cuvier. Como caracterizar essa
acao de Cuvier? Segundo Machado (1982, p.130), "0 passo decisivo
capaz de produzir uma ruptura com a historia natural edado, no seculo
XIX, por Cuvier ao deslocar 0 estudo do carater [...] para 0 interior
[...] da vida". Torne-se, para operacionalizar esse deslocamento, 0 ser
humano em questao,

Ele deixou de ser estudado na superficie, que era, pela historia
natural, legitimada por urn discurso divino, e passou a ser estudado
em sua profundidade organica, que existe dominada por funcoes,
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sendo elas legitimas, independentemente de palavras divinas. Dessa for
ma, a vida humana evalida na profundidade organic a, que se sustenta
por urn processo funcional, 0 qual erevelado empiricamente pelas repre
sentacoes-palavras, que nao sao divinas, mas humanas, e que nao legiti
mam a existencia do hornem-funcao, mas 0 refletem parcialmente por
meio das palavras.

o mesmo raciocinio, que permite a emergencia do homem como
objeto que vive ou como urn ser de funcoes, esta presente no homem,
que e"empiricizado" pela filologia e pela economia. Discuta-se agora 0

homem como ser que fala.
o que se inaugurou com a filologia de Schlegel, de Grimm e de

Bopp, no inicio do seculo XIX? Como a gramatica geral se desfez e se
tomou filologia modem a? "Como se formou essa positividade filol6gica?
Quatro segmentos te6ricos assinalam sua constituicao no comeco do
seculo XIX [...]" (FOUCAULT, 1995, p. 298).

Essas quatro operacoes cientificas sobre a linguagem sao exerci
das, torcendo-se a gramatica geral em filologia modema: uma lingua
caracteriza-se em sua interioridade, distinguindo-se de outras; ha urn
conjunto de regularidades em cada lingua, demonstradas por determina
das variacoes intemas; tais regularidades de variacoes internas sao solo
para a emergencia de uma concepcao do radical; e essa nova concep
yaO do radical desdobra um novo sistema de aproximacao entre as lin
guas. Esses quatro segmentos te6ricos constituem urn novo caminho de
estudo da linguagem, assim como constituem uma nova linguagem. Tan
to 0 metodo como 0 objeto filo16gicos consistem em esvaziar 0 espirito
divino das palavras, organizando um campo discursivo propriamente hu
mano. Nao ha mais as palavras sendo representadas, nem um campo de
identidades e diferencas de representacoes se organizando, nem todo
esse campo sendo legitimado pela representacao-mor chamada Deus.
Existem as palavras sendo entendidas como independentes de um crivo
representacionista-divino e intimamente dependentes de uma hist6ria
concreta da linguagem.

Assim, as palavras deixam de operar urn crivo a-hist6rico, metafisi
co, divino, tomando-se propriamente hist6ricas, concretas, sendo respon
saveis pela organizacao da finitude humana como ser que fala. 0 homem
moderno como ser que vive e fala esta estabelecido. Evalido lembrar
que esse processo tambem organiza 0 homem como ser que trabalha.
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Considere-se agora 0 fenomeno da morte de Deus no dominio filosofico
e a emergencia do homem, portanto, como ser que pensa.

Da mesma forma que, no periodo Classico, quando a filosofia
cartesiana comecou a romper com 0 Renascimento, no final do seculo
XVIII, coexistindo com a ultima filosofia classica, a Ideologia, emergiu
no dominio filosofico 0 espirito de Kant, que comecou a superar a logi
ca classica, Com esse pensador, 0 quadro das representacoes afir
mou-se como humano. Kant preocupava-se com as condicoes do co
nhecimento e as dispunha no campo das representacoes, cujo susten
taculo ehumano e nao divino.

Ha dois tipos basicos de representacoes humanas, segundo ele:
as representacoes espaciais e as temporais (sao representacoes in
tuitivas) e as representacoes conceituais (as do entendimento). Ha
uma zona fronteirica - a da imaginacao - que articula essas repre
sentacoes e permite 0 primado do entendimento sobre a intuicao. 0
que observa Foucault e que the permite afirmar uma nova episteme a
partir dessa filosofia eque Kant pensa as condicoes do conhecimen
to fora do crivo divino. As representacoes, para esse alemao, sao
pr6prias da finitude humana e, portanto, Kant inaugura os limites das
representacoes, que tanto dispoem as ciencias como as filosofias fora
do espaco das representacoes absolutas ou divinas. Nos termos da
citacao de Machado (1982, p.l38), no texto de Foucault, "[ ...] 'a
critica kantiana [...] sanciona assim [...] este acontecimento da cul
tura europeia [...] do final do seculo XVIII: a retirada do saber e do
pensamento do espaco da representacao '".

Propriamente a partir do seculo XIX, e aprofundando a moderni
dade filosofica, e fazendo 0 classicismo ultimo filosofico da Ideologia
se partir completamente, comeca-se a pensar as condicoes do conhe
cimento do lado, nao do conhecimento ou das representacoes, mas do
lado dos objetos que sao conhecidos (sempre parcialmente): a forca do
trabalho, a potencia da vida e a forca do falar, ou seja, 0 homem e
condicao do conhecimento, nao por ter, em ultima instancia, urn enten
dimento, mas econdicao por ter urn corpo, uma linguagem e por traba
lhar - essas forcas sao condicoes do conhecimento e nunca tais condi
coes sao inteiramente representadas.

Foucault (1995, p.259) confirma 0 raciocinio ora disposto:
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[. ..] outraforma de pensamento interroga as con
dicdes de uma relaciio entre as representaciies
do lado do ser mesmo que ai se acha representa
do: 0 que, no horizonte de todas as representa
ciies atuais, se indica por si mesmo como 0 fun
damento da unidade de/as sdo esses objetos ja
mais objetivaveis, essas representaciies jamais
inteiramente representaveis, essas visibilidades
ao mesmo tempo manifestas e invisiveis, essas
realidades que estdo em recuo na medida mesma
em quesdo fundadoras daquilo que se oferece e
se adianta ate nos: a potencia de trabalho, a
forca da vida, 0 poder de falar.

Seja com as condicoes do lado do conhecimento ou do lado dos
objetos conhecidos, seja com transcendentais subjetivos ou objetivos, as
condicoes do conhecimento agora sao humanas e nao divinas. A morte
de Deus esta instaurada, 0 nascimento do homem tambern, tudo isso no
dominio do pensamento. A Modemidade filosofica humanista tambem
esta estabelecida.

Agora ha urn duplo homem modemo. Sua dimensao objetiva econs
tituida pelas ciencias biologia, filologia e economia. Sua dimensao subje
tiva eoperada por Kant e pela filosofia pas-Kant. Com esse homem, 0

Deus classico esta morto. A era humanista esta estabelecida em suas
bases. Epossivel, pois, fazer reflexoes sobre 0 homem, tais como a psi
cologia, a sociologia e a analise da literatura e dos mitos.

Eda psicologia que se trata a seguir, bern como, de forma incipien
te, fazem-se as consideracoes da morte do homem ou dos discursos
humanistas, particularmente, por intermedio da psicanalise, da literatura
e de Nietzsche.

Conslderacoes finais: 0 homem e a psicologia moderna

o homem modemo (0 duplo sujeito-objeto) decreta a morte do Deus
classico no dominic discursivo ocidental a partir do seculo XIX. Com
esse acontecimento fundamental, epossivel haver ciencias humanas e,
particularmente, a propria psicologia modema, ou epossivel "[ ...Jmos
trar por que antes da epoca modema nfio houve, nem poderia ter havido,
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urn saber sobre 0 homem" (LUCARINY, 1998, p.81), como, por
exemplo, 0 do tipo psicologico. Entao, em primeiro lugar, conside
tar-se-a 0 dominio psicologico. Em seguida, levar-se-a em conta a
superacao da psicologia moderna, e dos outros discursos sobre 0

homem (discursos empiricos, filosoficos, a sociologia e a analise da
literatura e dos mitos), pela constituicao da psicanalise, da filosofia
de Nietzsche e da literatura.

Primeiroponto: a psicologia modema. Para Foucault (1995), 0 do
minio psicologico constitui essencialmente uma das reflexoes sobre 0

duplo empirico-filosofico, Tal reflexao desdobra duas dimensoes funda
mentais, que duplicam os conceitos de funcao (vida) da biologia e 0 de
norma da filosofia pos-kantiana. Em outros termos, 0 dominio psicologi
co estrutura-se pelas categorias norma e funcao, as quais provem da
filosofia p6s-kantiana e da biologia respectivamente. Portanto, "[ ...] a
psicologia efundamentalmente urn estudo do homemem termos de fun
coes e de normas [...]" (FOUCAULT, 1995, p.375).

Tal duplicacao nao sustenta 0 ser biologico e 0 ser filos6fico no
ambito do ser psicol6gico. A norma e a funcao (vida) caracterizam 0

dominio psiquico , mas nao guardam continuidade com as bases categori
ais de onde provern, ou seja , 0 ser biol6gico e 0 ser filos6fico duplicam-se
ao avesso para 0 estabelecimento do ser psiquico (ou do homem como
rep resentacao da vida), que constitui a negatividade ou 0 contrario dos
tecidos discursivos da biologia e da filosofia pos-kantiana.

Num primeiro momento da ciencia psicologica, a preocupacao fun
damental ecom 0 funcionamento do campo psiquico. A dimensao privi
legiada da reflexao (representacao) sobre a vida humana, assim, ea da
funcao (dirnensao objetiva do campo psiquico). Com a psicanalise freu
diana, todo 0 terreno da ciencia psicol6gica volta-se para as condicoes
de possibilidade de representacao da .yida, Desse modo, 0 dominio da
ciencia psiquica corneca a privilegiar a dimensao subjetiva ou normativa
do dominio das representacoes da vida. Freud, portanto, "[ ...] anuncia
[...] a passagem de uma analise em termos de funcoes [...] para uma
analise em telIDOS de norma" (FOUCAULT, 1995, p.378). Essa revira
volta no estudo da representacao da vida, deixando de lado 0 privilegio
do dominio funcional psiquico para organizar 0 primado da norma da
vida , possibilita 0 rastreamento de representacoes inconscientes, que tam
bern participam do dominio do homem-representacao,
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Aqui se pode cornecar a discutir 0 valor da psicanalise como pro
vocadora de uma reviravolta no estudo da psicologia e tambem como urn
dos discursos que comeca a desmontar 0 homem psicol6gico e as propri
as bases humanistas sobre as quais 0 psiquico se monta.

Quando a psicanalise aponta para a dimensao subjetiva do psiqui
co, para uma regiao normativa inconsciente do campo das representa
coes da vida, faz com que 0 dominio psiquico se atenha ao dominio
normativo (inconsciente), procurando conscientiza-lo. Nesse sentido,
Foucault diz que 0 campo psiquico aprende com Freud 0 valor do in
consciente normativo, mas virando as costas para esse dominio.ja que
pretende torna-lo consciente. Freud, no entanto, aprofunda 0 racioci
nio do inconsciente normativo, buscando as bases filos6ficas e, conse
quentemente, biologicas, a partir das quais 0 psiquico se monta. Fazen
do 0 normativo revelar as bases do psiquico, Freud age para alem do
homem-representacao, rastreia seus limites, indo ao encontro de suas
bases, ou seja, "[ ...J a psicanalise avanca na direcao dessa regiao fun
damental onde se travam as relacoes entre a representacao e a finitu
de" (FOUCAULT, 1995, p.39l). Escreve, portanto, urn texto do psi
quico que desmonta 0 homem psicol6gico (homem-representacao), re
velando suas origens filosofica e biol6gica.

Foucault, desta feita, considera que 0 discurso psicanalitico esta na
contramao humanista, estabelecendo uma psicologia nao-antropologica.
Eurn discurso que nao alimenta 0 raciocinio discursivo humanista mo
demo, mas comeca a resistir a ele pela formatacao do dominio psicologi
co as avessas. Epossivel tarnbem, embora nao estando tao explicito no
texto de Foucault, pensar 0 fim dos discursos filos6fico e biologico a
partir da psicanalise. De algum modo, a norma transcendental e a vida
comecarn a ser desfeitas pela escrita psicanalitica, que pode aprofundar
as bases do psiquico, fazendo tal aprofundamento pela negatividade des
ses discursos humanistas de base. Isso, no entanto, sao reflexoes mais
pessoais do que explicitamente disposto no texto de Foucault. Por outro
lado, ele evoca algumas nuancas que permitem tais reflexoes.

o que dizer de Nietzsche e da literatura como discursos desorgani
zadores do humanismo modemo? Comece-se por Nietzsche.

Esse alernao propoe uma filosofia nao do humano mas do sobre
humano, por meio de suas criticas ao dogmatismo filos6fico-antro
pol6gico modemo. Tais criticas sao de natureza filol6gica e biol6gica.
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A primeira destitui a filosofia modema em sua dimensao propriamente
critica, ja a segunda faz ruir 0 positivismo filosofico, Assim, 0 sujeito
empirico da filosofia e desmoronado. Por desdobramento, 0 homem
empirico das ciencias tambem edestituido, Tambem, como decorrencia
disso, as ciencias humanas, inclusive a propria psicologia, entram em
falencia, 0 humanismo modemo, portanto, edestituido por meio da filo
sofia de Nietzsche. A finitude hum ana equestionada em todas suas le
tras. Tal finitude levada a seus limites e desmoronamento pode ser re
posta, e reposta, e reposta. Isso ea propria possibilidade de uma finitude
ilimitada ou do sobre-humano nietzcheniano. Considerando essas refle
xoes nos termos de Foucault (1995 , p.402) :

Em nossos dias, e ainda ai Nietzsche indica de
longe 0 ponto de inflexiio, niio etanto a ausencia
ou a morte de Deus que eajirmada, mas sim 0 jim
do homem [...J. Mais que a morte de Deus [. oo] 0

que anuncia Nietzsche e0 jim do seu assassino; e
o esf acelamento do rosto do homem no riso e 0

retorno das mascaras; [. ..].

A literatura constitui 0 ultimo tema em questao, A linguagem pode
ser criticada pel a literatura, que pode ir ao encontro das condicoes de
possibilidade da linguagem, ir nos limites dessas condicoes e, assim, per
mitir a transgressao de uma norma linguistica. Tais procedimentos po
dem ser repetidos milhares de vezes, ja que 0 texto literario nao para de
ser escrito. Cada vez que e escrito, uma norma e criada, e cada vez
reescrito, outra norma ecriada. A letra da literatura ecriacao (sujeito) e
eobjetivada por uma norma posta (objeto) . A letra literaria e sujeito e
objeto sempre transitorios e repostos de forma ilimitada. A letra literaria
euma finitude ilimitada subjetiva e objetiva. A letra literaria faz a lingua
gem filologica ceder e organiza uma linguagem superada ad infinitum ,
uma linguagem nao do homem mas do super-hornem, uma linguagem
nao modema mas que supera a modemidade da linguagem, uma lingua
gem nao humana mas sobre-humana,

Torne-se Foucault (1995 , p.401) a esse respeito:

[. ..] ajigura da jin itude na linguagem [. ..] onde
a lingu agem pode liberar-se. E enesse esp aco
assim posto a descoberto que a literatura [. ..]
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se deu como experiencia: como experiencia da
morte (e no elemento da morte), do pensamento
impensavel (e na sua presenca inacessivel) [. ..]
como experiencia dafinitude (apreendida na aber
tura e na coerciio dessa finitude).

Tais discursos ora tornados (psicanalise, Nietzsche e literatura) pre
tendem desfazer 0 homem modemo. Todos eles direta ou indiretamente
permitem a constituicao de uma psicologia nao-antropologica, de uma
psicologia do sobre-humano, de uma finitude humana ilimitada. Tal rela
<;:ao emostrada por Foucault mais claramente por intermedio da psica
nalise. No entanto, os outros dois textos tambem estao envolvidos na
desorganizacao do solo humanista, a partir do qual a psicologia se monta,
e tal desorganizacao esta no sentido de uma figura no espaco dos discur
sos, que parece ter qualidade nietzscheana: a figura do super-homem.

intimas palavras

Pelo desenvolvimento do tcrceiro e quarto pontos, fica evidente
que a psicologia modema edesdobramento de urn contexto historico
discursivo-humanista do seculo XIX e tambem efeita desse mesmo te
cido . Assim posto, nao epossivel psicologia cientifica nos seculos XVI,
xvn e XVIII, ja que esses seculos discursivos se fundamentam em urn
contexto heterogeneo ao modemo, que edominio historico-discursivo de
divindades concretas (seculo XVI e inicio do seculo XVII) e representa
cionistas (segunda metade do seculo XVII e seculo XVIII) , nao organi
zando solo discursivo humano sobre 0 qual pudessem ser erguidas refle
x5es como as operadas pela ciencia psicol6gica.

Ainda mais, 0 fato demonstrado no quarto item, que disp6e de dis
cursos desorganizadores do campo humanista, apenas atesta a historici
dade do domin io psicologico e de suas bases , assim como revela a possi
bilidade, interessante para os psicologos, de uma psicologia nao-huma
nista, ou de urn dominio psicologi co que toma fundamental os limites do
homem, ou ainda da disposicao de uma ciencia psico16gica que efetiva
urn tipo de homem infinitamente fundado em seus limites,

Essas reflex5es finais confirmam aonde pretendiamos che
gar: urn conceito de psicologia cujo fundamento seja hi st6rico ,
demasiado hist6rico .
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