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Resumo 
A ideia central deste texto e de discutir as condiciies de compreensiio da 
bioetica, a partir da hipotese de um quadro referendal que residiria no proprio 
entendimento do conceito. Assim, 0 texto inicia por uma analise da compreensiio 
do conceito, para depois apontar para um quadro referendal derivado do 
mesmo, e, finalmente, apresentar a ideia de uma metabioetica, enquanto uma 
perspectiva de compreensiio da bioetica que pode ser estruturada a partir do 
principia da complexidade, aplicado as Ciencias Humanas (Morin), e 
fundamentado na concepciio do pensamento transversal (Deleuze/Guattari). 

Abstract 
The central idea of this article is to discuss the conditions ofbioethics 
comprehension from a referential picture hypothesis that it resides 
in its own conceptual understanding. Thus, this articles starts with 
a conceptual comprehension analyzes, and then it looks for a 
referential picture of concept; and, finally, it points out an idea of 
metabioethics while a comprehensive perspective of bioethics that it 
can be structured by the complexity principle applied to the Human 
Science (Morin). It is also founded on the conception of transversal 
thought (Deleuze/Guattari]. 
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Considera~oes iniciais 

Chegar perto de ideias assim i como montar uma vassoura de bruxa.
 
Eu jd ndo era mais 0 mesmo homem ...
 
(Deleuze, apud Alliez, 1995,p. 11).
 

Longe de ter a ambicao de constituir urn saber sedimentado, tao 
caracteristico do rigor mortis que 0 conhecimento apresenta nas hostes 
da Academia, este texto prima, antes de tudo, pela ousadia aventureira 
do pensamento nomade, 0 mesmo que caminha por terras hostis e ignotas, 
apropriando-se do que the eoferecido, atraves de continentes em busca 
do novo; este novo que etao conhecido como as verdades mais 6bvias, 
mas que, por ser assim, permanece desconhecido, ignorado pelos 
"academicos" nas margens do pensar. 

A margem das margens, longe das fronteiras cognocionais e dos 
empedernidos vigilantes de plantae, este texto, inspirado num espirito 
bricoleur, eurn mosaico que atravessa a diferenca dos seus fragmentos. 
E, na sua pr6pria cartografia, desenhando uma totalidade da composicao, 
produz 0 diferente, atraves dos labirintos do pensamento, que segue pelos 
caminhos da transversalidade, em busca de uma passagem que conjugue 
complexidade e bioetica numa mesma dimensao. 

A ideia de uma metabioetica, implicita no titulo e desenvolvida 
ao longo do texto no entrelacamento das suas pr6prias consideracoes, 
revela uma tentativa, nao raro ousada, de pensar a bioetica como urn 
conceito' transversal que a partir de si abre-se para uma nova dimensao 
compreensiva. Entender entao esta transversalidade do conceito constitui 
entao 0 primeiro passo deste texto que, em tomo da composicao da ideia 
de uma metabi6tica, conjuga os nfveis da fundamentacao filosofica e do 
estatuto epistemol6gico, num topografia de ideias e perspectivas, reunidas 
nos diferentes planos de urn mesmo topos. 

Superffcie de enlace do ethos com a episteme, a transversalidade 
datrama conceitual, guarda 0 flo condutor do texto que delimita no labirinto 
das ideias, 0 lugar de analise da metabioetica nas esferas e micleos de 
problematizacao da pr6pria bioetica, que se coloca entao sob 0 paradigma 
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do pensamento complexo. A complexidade caracteriza 0 aporte 
referencial da investigacao que permite configurar a metabioetica sob a 
perspectiva de urn sistema aberto de "metapontos de vista", 0 qual 
possibilita vislumbrar 0 horizonte de urn corpus teorico estruturado 
simultaneamente no campo episternico da articulacao das esferas 
segmentalizadas da bioetica; e no campo filosofico, do desafio da 
compreensao etica para alem do normativismo estrito da regulacao 
tecnica ou moral. 

Assim, 0 texto deixa urn alerta ao leitor, que apesar do seu esforco 
por urna maior objetividade, muito ainda permanecera implfcito ou por 
construir, na medida em que, a sua ideia emerge da latencia da trarna dos 
conceitos na sua propria tessitura. 0 texto lanca-se no desafio do pensar. 

Por uma compreensiio de transversalidade 

A necessidade de relacionar, relativizar e historicizar 0 

conhecimento niio traz somente coaciies e limitacoes, tambem impiie 
exigencias cognitivas fecundas. 

(Morin, 1996). 

A transversalidade, enquanto urna forma de designacao de urn 
certo tipo de abordagem epistemological, caracteriza urn olhar oblfquo 
sobre 0 objeto que 0 dimensiona na sua multiplicidade. 0 olhar atravessa 
a compreensao do objeto, no campo intensi vo das significacoes possiveis. 
E, sob 0 aspecto da construcao do conceito, este ultimo aparece como 
uma "superficie", que na sua forma apresenta urn "estado de sobrevoo", 
circunscrito a cifra dos seus componentes aos seus limites, e as pontes 
que se delineiam. 

o conceito como forma de compreensao do objeto "nao tern 
outro objeto senao a inseparabilidade de variacoes distintas" (Deleuzel 

1 Nesse ponto enecessario explidtar que a transversaliclade aparece como uma 
expressao ciatransdisdplinaridade, enquanto uma forma de estruturaeao desta 
Ultima, que se coloca no plano do pensamento, sob 0 aspeeto da construcao 
do conceito, localizado na fundamentacao da perspectiva de abordagem 
transdisdplinar. 
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Guattari, 1992, p. 33). Na sua configuracao 0 objeto se traduz na forma 
do conceito, como 0 "acontecimento" que 0 conceito diz, enquanto urn 
ato do pensamento, expressao da multiplicidade de uma regiao do real. 

Assim, 0 conceito talha e retalha 0 "acontecimento" na sua forma 
e aseu modo, na medida em que 0 proprio conceito se apresenta como 
uma totalidade fragmentaria', ao mesmo tempo, absoluto e relativo: 
absoluto, na dimensao do seu todo, isto e, da condensacao que opera no 
real, da contextualizacao que demarca 0 plano da sua problematizacao e 
das condicoes que impoe ao problema; relativo, na dimensao da sua 
propria estrutura, fragmentaria nos seus pr6prios componentes, nos outros 
conceitos que interrelaciona, no lugar que ocupa no seu plano de 
abordagem enos supostos problemas os quais deva resolver. 

A transversalidade como urn olhar obliquo, caracteriza entao 0 

olhar do conceito que se abre amultiplicidade do real como urn multiple 
do "acontecimento" que traduz 0 seu proprio objeto. Nessa medida, 0 

conceito nao e proposicional; nao se refere a correspondencia de urn 
estado de coisas ou as suas condicoes de relacao. Ao contrario, 0 conceito 
e intensional, ou seja, uma intensidade, urn ponto de coincidencia ou 
condensacao dos seus proprios componentes, uma heterogenese ou 
ordenacao de variacoes por zonas de vizinhanca, que caracteriza 0 carater 
singular da sua expressao frente ao real. Nesse aspecto, cabe ainda 
lembrar que, como forma de articulacao dos diferentes planos do real, 
"os conceitos sao centros de vibracoes, cada urn em si mesmo e uns em 
relacao aos outros (...) [E] por isso que tudo ressoa, em lugar de se 
seguir ou de se corresponder" (Deleuze/Guattari, 1992, p. 35). 

Na sua forma de apresentacao singular, 0 conceito nao deixa de 
ser conhecimento, mesmo nao tendo urn carater proposicional ou 
descritivo. 0 conceito econhecimento na medida emque, na sua estrutura 

2 Sob esse aspecto cabe salientar a advertencia de Deleuze e Guattari 0992, p. 
35-36) ao assinalar que: "as conceitos como totalidades fragmentarias, nao 
sao requer os pedacos de urn quebra-cabecas, pois seus contomos irregulares 
nao se correspondem. Eles formam urn mum, mas eurn mum de pedras secas 
e, se tudo etornado conjuntamente, epor caminhos divergentes. Mesmo as 
pontes, de urn conceito a urn outro, sao ainda encruzilhadas ...". 
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intensional, 0 conceito econhecimento de si. Pois 0 seu objeto e0 "puro 
conhecimento", ou seja, a construcao sobre urn plano, 0 quallhe autonomia 
de existencia na relacao imanente que ele mantem com 0 real. Assim na 
estrutura intencional do conceito, nao se descarta a dimensao da verdade. 
Uma vez que a verdade eaquilo que advem das condicoes de criacao do 
conceito, na forma do contomo, configuracao ou construcao de urn 
"acontecimento". 

o que parece indireto no olhar conceitual, compreende entao 
uma 16gica do sentido" pr6pria, que se clarifica no atravessamento do 
conceito desenhado nos multiples pIanos do real. A transversalidade e 
o que passa de traves, como uma serie de "parentescos colaterais" que 
se criam nas bordas dos conceitos, dentro de uma perspectiva do devir, 
caracteristico do pr6prio conceito. 

Todo conceito bifurca sobre outros conceitos, tendo urn mimero de 
componentes finito e naturezas distintas. Cadacomponente de cadaconceito 
constitui diferentes regioes de urn mesmo plano do real. E sendo cada 
componente conceito, estendem conjuntamente problemas conectaveis, De 
tal modo que, "0 conceito define-se pela inseparabilidade de urn mimero 
finito de componentes heterogeneos percorridos por urn ponto em sobrevoo 
avelocidade [movimento] infinita" (DeleuzelGuattari, 1992, p. 33). 

Assim, a perspectiva da transversalidade, articula a partir da 
fundamentacao filos6fica do olhar conceitual, constitui a justificativa 
epistemol6gica do corte transversal na dimensao dos diferentes campos 
do conhecimento, sobre a base interconectiva que esses campos 
estabelecem entre si, no jogo conceitual pr6prio a caracterfstica da 
construcao do conceito. Onde, num mesmo conceito existem 
componentes vindos frequentemente de outros conceitos, os quais se 
reportam aoutras problematizacoes e supoem outros pIanos. De forma 
que, a pr6pria construcao do conceito abre-se a transversalidade entre 
os diferentes campos do conhecimento. E tal como ainda assinala Deleuze 

3 Nestaaoepcaoa 16gica dosentido tern a conotacaode estrutura de expressiiodo real, 
do movimento e do pensamento que caracteriza a dirnensao obliqua do olhar 
corxeaual 
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e Guattari (1992, p. 30): "cada conceito opera urn novo corte, assume 
novos contornos ...". 

A fundamentacao filos6fica do conceito, com isto, serve de base 
aconfiguracao do estatuto epistemol6gico da transversalidade, a partir 
dos modos de ideacao do conceito e da sua formacao em rede, que 
tambem se encontra no paradigma do pensamento complexo. Este ultimo 
considerado aqui sob a nocao-chave de "sistema aberto", necessaria a 
concepcao primordial da complexidade, no ambito de compreensao dos 
seus pr6prios objetos. Onde, por fim, a transversalidade caracteriza a 
estrutura da abordagem complexa nos seus tres principios fundamentais 
de compreensao (Morin, 1994, p. 141-148): 
(1) no principio hologramdtico - da composicao da imagem em pontos 
que contem em si a informacao do conjunto - relacionado aformacao 
estrutural da totalidade fragmentaria do conceito; 
(2) no principio da recursividade - do retorno do efeito na sua forma 
causal acausa que 0 produz - inferido da dinamica e tessitura da rede do 
conceito; e 
(3) no principio dialogico - da unidualidade ou de duas logicas reunidas, 
sem que a dualidade se perea na unidade - imanente ao plano da construcao 
do conceito no seu dimensionamento frente amultiplicidade do real. 

De modo que, a transversalidade do conceito se faz presente no 
primeiro "mandamento" da complexidade, ou seja, da "validade mas 
insuficiencia do principio de universalidade" como urn "principio 
complementar e inseparavel de inteligibilidade a partir do local e do 
singular" (Morin, 1994, p. 254). 

A ideia de uma metabioetiea 

Fica em suspenso (...) a questiio do estatuto da necessidade 
segundo a qual 0 principio geofilosofico de contingencia deve se 
contrapor ao tempo da ciencia e as 'series' do progresso cientifico 
colocados sob 0 regime de uma razdo necessaria. 

(Alliez, 1995, p. 31). 
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A ideia de uma metabioetica aparece na transversalidade dos 
campos da bioetica e da complexidade, a partir da perspectiva de urn 
metaponto de vista, no qual "nenhum sistema cognitivo poderia se 
conhecer exaustivamente, nem validar-se completamente a partir dos 
seus proprios instrumentos" (Morin, 1996, p. 20). A bioetica, tomada 
dentro deste referencial complexo, supoe na constituicao do seu pr6prio 
conhecimento, os princfpios de indeterminacao e de incompletude que 
caracterizam a diversidade dos seus modelos de cornpreensao 
(Engelhardt, 1995, p. 30). Esses modelos apontam no seu conjunto para 
urn "sistema de metapontos de vista", como uma estrutura presente na 
dupla aptidao do "conhecimento do conhecimento", de tratar-se como 
objeto e considerar-se a si mesmo a partir de uma segunda instancia de 
reflexao (Morin, 1996, p, 20). De tal forma que, a transversalidade dos 
horizontes bioetico e complexo se estabelece a partir do pr6prio estatuto 
epistemico, da condicao epistemol6gica do "metaponto de vista" do 
conhecimento, que permite uma aproximacao desses campos na 
abordagem das suas pr6prias condicoes de compreensao. 

Tal como Morin apresenta (1992, p. 83), a ideia de urn metaponto 
de vista nao se refere a busca de urn ponto de vista superior ou fixo mas, 
ao contrario, emerge da dial6gica e da recursividade das dimensoes de 
estruturacao do campo do conhecimento no seu esforco de auto
compreensao, Aplicada aautocompreensao da bioetica a ideia caracteriza 
uma entrearticulacao das suas diferentes instancias constitutivas, numa 
dial6gica de pontos de vista, onde a recursividade de uma instancia a 
outra demarca 0 metaponto de vista a qual cada uma tenta referir-se. 
Deste modo, a ideia do metaponto de vista, como uma condicao 
epistemol6gica do campo de conhecimento da bioetica, possibilita na 
sua pr6pria estrutura a apropriacao metodol6gica da bioetica pela 
complexidade, a partir de uma abordagem transversal da configuracao 
dos campos interconectaveis no seu contorno, possfvel desde uma 
perspectiva ampliada de compreensao da bioetica, no seu locus de 
delimitacao. Isto e, "0 lugar virtual, mas disciplinado, do encontro das 
dificuldades emergentes no tocante as modalidades modernas da 
vida humana" (Lepargneur, 1996, p. 15 - grifo no original). 



36 

A compreensao da bioetica; como urn Lugar de disparidades 
posicionais, em que 0 seu conteudo varia com 0 tempo (Lepargneur, 
1996, p. 15); possibilita com essa ideia uma perspectiva ampliada no 
sentido de uma metabioetica, ou da ultrapassagem dos "canones'" da 
disciplina, enquanto urn nfvel de reflexao dos pressupostos, que se 
encontram nas variacoes da configuracao do campo nacional dos seus 
princfpios fundamentais e concepcoes. Pressupostos como vida, corpo, 
pessoa, que constituem eixos transversais na compreensao do campo do 
conhecimento bioetico. E que sao ao mesmo tempo eixos interpretativos, 
implfcitos na dimensao da estruturacao nacional dos princfpios e 
concepcoes, no campo da construcao das imagens no plano simb6lico 
da subjetividade, que se efetiva no horizonte nonnativo das perspectivas 
de articulacao tematica, 

Nesse aspecto, cabe ainda salientar aqui, que a perspectiva da 
metabioetica, tal como se apresenta, constitui urn outro nfvel de 
compreensao no quadro das distintas esferas de problematizacao da bioetica 
nos nfveis micro, meso e macros (Mainetti, 1991, p. 19). A metabioetica 
compreende neste gradiente os demais niveis, no plano do entrecruzamento 
reciproco dos mesmos, atraves da recursividade dial6gica que eles 

40 ernprego do termo canonenao denota 0 sentido ordinario de urn oonjunto de 
regras geralmente proibitiva, na medida em que este artigo nao pretende 
partidpar da polemica ern tomo da fundamentacao au nao da bioetica. Assim, 

. 0 mesmo considera 0 dinonecomo pacimetros de configuracao ternatica que 
carncterizam 0 quadro referendalespedfico do campo de conhecimento bioetico. 

5A microbioetica<XlIllJXreflde a eticamedica smaosensu; ondese temaIi2a: 0;aspectos 
morais da relacao terapeutica, no oontexto do; direitos e deveres do medico em 
relacaoao paciente; e a etiddade na aterl¢o asaUdebern como 0 direito a mesrnae 
a politicaderecursos, 
A mesobioiJticacompreende asintervenif:lesbiOID.'Xhcas sabre avida humana desde 
onasdrreraoare a morte; o queabarcaternas comogenetica, aborto,~ 

humana, transplantes, morte, etc ... 
A macrobioeticaerwclve a eticaplanetariaau espedfica ern tomo detemas como a 
problernatka ambiental, populacional, nuclear-estrategica ou do; limites morais 
da investiga\iiodentffico-temol6gica. 
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estabelecem entre si. De modo que, por exemplo, os aspectos morais 
especfficos da relacao terapeutica medico-paciente se entrearticulam com 
a dimensao da intervencao biomedica na vida humana individual e, sob 0 

aspecto da experimentacao humana, esta tambem se entrearticula com a 
dimensao mais ampla dos limites morais da investigacao cientifica .,. e 
assim reciprocamente em cada dimensao. Onde, na base desta rede de 
miiltiplas recorrencias, contrastes e complementaridades, esta a n~ao de 
corpo como uma construcao imagetica que perpassa obliquamente todos 
os demais rnicleos de problematizacao. 

De outro modo, no plano de compreensao etica da bioetica, a 
perspectiva ampliada da metabioetica se estrutura a partir do horizonte 
de uma "etica das verdades" (Badiou, 1995), isto e, do animal humane 
convocado a se tomar sujeito pelas circunstancias de uma verdade, as 
quais abrem campo a producao de novos saberes, atravessando os 
estabelecidos e heterogeneos a ela. Campo no qual epreciso supor que, 
"0 que convoca acomposicao de urn sujeito esta a mais, ou sobrevem as 
situacoes como aquilo de que essas situacoes e amaneira usual de nelas 
se comportar nao podem dar conta" (Badiou, 1995, p. 54)6. 

Nesse sentido, a metabioetica amplia 0 conteudo de uma simples 
"etica descritiva", ou da descricao fatica das crencas e comportamentos 
morais; a partir do horizonte de uma "etica das verdades". 0 mesmo 
que aponta para uma dimensao fundamental, constitutiva do sujeito, 
situada dentro do campo de problematizacao da bioetica, no ambito 
filos6fico-antropol6gico da relacao Natureza e Cu1turaque the einerente. 

6 Embora Badiou considere a bioetica dentre do quadro das tendendas intelectuais 
do nosso tempo que "no melhor dos casos sao variantes da antiga predica 
moralizantee religiosa, e, no pier [uma] mistura ameacadora do ronservadorismo 
e da pulsao de motte" 0995, p. 97). A rnetabioetica, mesrno assim, compreende 
urn horizonte etico de uma "etica das verdades" na medida em que para a 
metabioetica, a bioetica etomada no sentido problemitico da sua eompreensao 
e nao como uma perspectiva fechada, tal como Badiou a apresenta, dentro de 
uma interpretacao prescritiva da mesma. E, do mesmo modo, 0 horizonte de 
uma "etica das verdades" permite salientar as dimens6es do singular e do 
multiple na problematizacao da propria bioetica. 
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o redimensionamento da "etica descritiva" se da a partir da 
perspectiva na qual a evolucao da sociedade produz e altera valores e 
nonnas, assim como os seres vivos se desenvolvem em funcao das 
condicoes da sua propria existencia (Sgreccia, 1996, p. 69-70). A partir 
desta perspectiva, a metabioetica amplia 0 seu campo, no ambito do exame 
das condicoes subjacentes aproducao e transformacao dos valores, sob a 
dimensao complexa do carater singularda subjetividade, dentro do contexto 
das configuracoes culturais da sociedade que ultrapassam urn tipo de 
compreensao funcionalista. 0 que, no horizonte da problematizacao 
especifica da bioetica, aponta para uma dimensao constitutiva do seu 
horlzonte etico, no plano fundamental da construcao das imagens, que se 
coloca na esfera da estruturacao e producao de codigos e significados 
pela subjetividade, a partir da relacao Natureza e Cultura. 

Deste modo, a proposta de uma perspectiva metabioetica se 
encontra nas proprias condicoes de compreensao etico-descritiva da 
bioetica e no redimensionamento da sua abordagem. Onde a bioetica e 
considerada sob uma otica ampliada do seu contexto de problematizacao, 
nos aspectos emergentes da subjetividade e da cultura, que se 
interrelacionam dentro de um quadro de recorrencia do todo aparte e 
vice-versa, 0 qual revela a construcao das imagens pela subjetividade 
como a dimensao dial6gica destas duas esferas, na configuracao de urn 
campo nacional; eixo da investigacao metabioetica. 

A bioetica compreende no seu contexto de problematizacao, urn 
quadro de fragmentacao da culturacontemporanea, 0 qual reflete 0 colapso 
da moralidade can6nica frente a diversidade das narrativas morais 
conflitantes (Engelhardt, 1995, p. 19).Talquadro expressa simultaneamente 
o espirito do seu proprio tempo (Hegel, 1992, p. 62)1, presente nos 
profundos desacordos quanto a concepcao de uma bioetica secular 8 • 

7 a.§72 ''VIVen1a) alias mumepocaem que a universaIidadedoespiritoesti forterrente 
ronsolidada, e a singularidade, como convemtomou-setanto mais insignificante ..". 

8 A bioetica secular euma ideia que deriva do projeto filosofico modemo - isto e, da 
busca de uma moralidade dotadade conteUdo, distinta dasmoralidadesreligiosas 
tradidonais - que se acentua com 0 desenvolvimento dasdendas biornedicas, a 
partir dos limitesda discussiio bioetica nos seus diferentes niveis de tematizacao. 



39 

De forma que, este espirito nada maise do que a expressaoda subjetividade 
latente, ou seja, a dimensao estruturante das crencas e valores, constitutiva 
do horizonte etico, no qual a bioetica se encontra, dentro de urncontexto 
de evolucao s6cio-cultural. 

Assim, partindo do holograma recursivo da dialogica cultura e 
subjetividade, a metabioetica revela uma perspectiva de exame que 
penetra a configuracao do campo nacional da bioetica, imanente ao seu 
proprio contexto. De modo que, a interrelacao das esferas da cultura e 
da subjetividade, aponta para urn plano comum a multiplicidade do 
horizonte da bioetica e ao mesmo tempo revela a imagem como objeto 
de investigacao da metabioetica, articulada em tomo da configuracao 
do campo nacional. 
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