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o que se pretende neste artigo emostrar antes de tudo que a revolu~ galile

ana efruto de uma mudan~ de menta1idade, de vido de mundo, decorrente
 
da propria crise por que passava 0 paradigma aristoteIico. Um bam exemplo
 
desta mudanea e das dificuldades de livrar-se dos quadros tradicionais do
 
pensamento :fi10s6fico. e 0 matematismo (universo de precislo) e a crenea
 
galileaoa em oIbitas circulares, respectivamente. Com efeito, conic podeni
 
Galileu ser um dos fundadores da fisiea modema, se esta e fundamentada no
 
principio de mercia e na prepondedncia da reta em rela~o ao circulo? A
 
resposta e apresentada a partir da analise do raciocinio de Galileu no tocante
 
a ideia de movimento.
 

1. Galileu e 0 heliocentrismo 

Segundo Koyre2 
, lui na hist6ria da filosofia varies Platoes
 

e varies platonismos. Nomeadamente lui dois tipos diferentes: urn
 
platonismo misto de mistica e magia; e urn platonismo matematico.

Eneste tipo que Koyre qualifica Galileu. E esse platonismo e re

levante na compreensao da estrutura do pensamento cientifico
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modemo, hajavista que fundara uma nova mentalidade cientifica, 
uma novaforma de pensar a natureza. 

Mas esse afluxo a Platao, ou mais generalizadamente, aos 
antigos (e importante considerar que Arist6teles nio perseverou 
nos meios academicos medievais sem adversaries, principalmente 
durante 0, periodo, conhecido na hist6ria como de transiQao para 0 

capitalismo), remota a Copemico, que, segundo consta na histo
riografia da ciencia viveu alguns anos na Italia, durante a fase 
aurea do renascimento, tendo ali obtido conhecimentos matemati
cos, e entrado em contato com essas "...especulacoes plat6nico
pitag6ricas, entio emvoga...,,3 

Assim, ao constatar-se 0 platonismo inerente ao pensa
mento de Galileu, observa-se igualmente 0 seu copemicanismo em 
relR9ao a astronomia. De fato numa carta a Benedetto Castelli, 
Galileu entreoutras coisas, diz 0 seguinte: 

"... e ¢r ser alem disso muito provtrvel e rQZotrvel que"0 

sol, como instrumento e ministro da natureza, quase como 
corafllo do mundo, gere nllo somente luz, como evidente
mentegera, mastambem 0 movimento de todos osplanetas 
quegiramem tomo de si... ,,4 , 

De fato em todo 0 processo movido contra ele, a t6nica 
era sempre a mesma, isto e,0 fato de defender, ensinar a imobili
dade do sol como centro do universo ao redor do qual gira os 
planetas e a terra.S 

Portanto pode-se dizer que a base da cosmologia galileana 
e0 sistema copernicano, mais precisamente a teoria heliocentrica. 
Deve-se recordar que as luas de Jupiter e as fases de Venus, des
cobertas por Galileu pareceram confirmar a hip6tese de Copernico. 

ParaKoyre, 
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'~s obrasde Galileu slioumaflsica copernicana; flsica que 
temde defender a obrado grandeastronomo - 0 movimento 
da ten-a - contraas objefiJes antigas e os ataquesnovas",6 

2. 0 problema das Orbitas Circulares 

Contudo, GaIileu desejava uma expli~ mecinica para 
o modelo cosmol6gico geometrico do heliocentrico, dai sua preo
cup~io maior em estudar 0 movimento dos planetas em tomo de 
uma 6rbita circular. Com rela~o a este aspecto do pensamento de 
Galileu, diraKoyre: 

"0 movimento circular dosplanetas concebido como espon
ttlneo, provava para Aristoteles as diferentes natureza da 
ten-a e dos ceus. Pelo comrario, concebido como um mode
10 derivado, demonstra para Ga/i/eu que os dois possuem 
uma natureza comum. Com efeito, as caracteristicas priv...i
legiadas do movimento circular - movimento em volta do 
centro- explicam-sejustamente pelofacto do gravidade". 7 

Deve-se salientar, no entanto, que a persistencia pelos 
movimentos circulares ira constituir-se num obstaculo ao pensa
mento GaIileano, e mostra bem as dificuldades que tinha para li
vrar-se dos quadros tradicionais da representacao do mundo. 

Para a hip6tese aristotelica 0 unico movimento possivel 
para os ceus era 0 movimento circular, posto que a materia consti
tutiva do universo e incorruptivel, e assim sendo nio tem motive 
para mudar, para decompor-se como 0 que ocorrre na regiio 
sublunar, que dado a sua natureza instavel est! sujeito a dissolu~o 

e a decadencia, Mas a materia que constitui os ceus js estA fixada 
no seu espaco, e deve girar enquanto permanece no mesmo lugar. 

o movimento circular para Galileu nio. e nem natural nem 
violento, contrariamente ao pensamento aristotelico. Mas e urn 
movimento espontaneo. 0 movimento retilineo, com efeito, impli

·1 
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carla nurn movimento infinito. Isso afinna-o Galileu expressamen
teo 

"NlJo podehavermovimento rectillneo natural. Comefeito, 
o movimento rectilineo ~ infinito por suapropna natureza, 
e porquea linhareta ~ infimta e indetermtnada ~ imposstvel 
que qualquer movimento tenhapor natureza, 0 principio de 
se moverem linha recta, isto ~, para onde ~ Imposstvel che
gar) pois nlJo hQ termono injinito".8 

., Determinando 0 universo como finito, 0 movimento circu
lar ocupa urn lugar privilegiado na realidade fisica, segundo 0 

pensamento gaIileano. 
Ora, a defesa do movimento circular se constitui nurn serio 

problema para a concepcao do principio de mercia. Donde se 
pode questionar 0 seguinte: como podera ser Galileu 0 fundador 
ou pelo menos urn dos fundadores da fisica moderna, se esta e 
fundamentada no principio da inercia e na preponderancia da reta 
em rel~ao ao circulo? A resposta a esta questio envolve a analise 
do raciocinio de Galileuno tocante a ideia de movimento. 

3. 0 problema do Movimento e da Gravidade 

A principio ver-se que a fisica de Aristoteles, muito embora 
falsa, ebem elaborada e parte da no~ao de senso-comum, tendo 
por caracteristica a distin~o de movimento natural e movimento 
violento, crenea na existencia de naturezas bern detenninadas (por 
exemplo, eda natureza terrestre ser imovel, da mesma forma que 
e da natureza do corpo grave cair, com 0 movimento que the e 
intrinseco), crenca na existencia de urn cosmo que eprincipio de 
ordem em virtude dos quais os seres reais formam urn todo bern 
ordenado, 0 movimento natural para quando seu fun eatingido, 0 

movimento eurn processo essencialmente passageiro, muito embo
ra etemo para os moveis sublunares, existe urn movimento unifor
me e portanto natural para os orbes celestes. Suprima-se a causa 
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do movimento e este cessara.. A causa do movimento natural (0 
motor) ea sua propria natureza de COrp09. 

Segundo Koyre, 0 pensamento de Galileu, contrariamente 
ao de Aristoteles, fundamenta-se na ideia de que 0 real fisico nun
ca edado aos sentidos, mas apreendido pela razio. 0 movimento 
nio afeta 0 movel, o qual permanece indiferente face "a qualquer 
movimento que 0 anime, somente afeta as rel~oes entre 0 movel 
e 0 objeto que nao se mova. 

Estabelecendo como principio a relatividade optica do 
movimento, Galileu vai mais alem, ao fixar a impossibilidade de 
perceber 0 movimento em que nos mesmos participamos, logo 
tambem fica estabelecido a relatividade fisica do movimento. Isso 
ira firmar-se como urn ponto de grande relevincia para 0 pensa
mento galileano. Koyre esclarece melhor as consequencias destes 
principios afirmando: 

"Com efeito se (...) 0 movtmento enquanto tal I, como qUe 
nulo e niio existente para as coisas que dele partictpam to
das em conjunto, se, em particular, na terra dotoda de mo
vimento de rotafiIo tudo se passa exatamente do mesma 
maneira que na terra imovel, dito de outra maneira, se 0 

prtncipio da relatividade do movimento fosse universal e 
absolutamente valido, se, em particular, 0 fosse para 0 mo
vimento circular "a volta do centro ", 0 movimento da rota
filo da terra, tal como qualquer outro nilo poderia produtir 
forca centrlfuga. A existencia desta e evidente na flsica de 
Aristoteles e de Ptolomeu: para estes 0 movimento circular 
(..) so enatural para corpos celestes e para esferas privadas 
de gravidade, de maneira nenhuma para corpos graves. 
Ora Galtleu fez-nos ver que niIo enada assim e que ejus
tamente para os graves que 0 movimento circular possui um 
caraterprivilegiado". 10 

A queda e 0 movimento natural de todos os corpos, posto 
que todos sao graves. Nenhum corpo, segundo Galileu eprivado 
de peso. Alills, contra Aristoteles, Galileu Ilio admite a existencia 

. t 
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nos corposde uma qualidade chamada "leveza". Epor isso que 0 

movimento para cima 1180 eum movimento natural, mas esponti
neo. Neste sentido afinna Koyre: "'ft'a/quer movimento de ascen
faO eum movimento de extrusdo". 1 

o pesoea unica propriedade natural dos corpos, juntamen
te com a gravidade sao a fonte de todo movimento. No que diz 
respeito a este ponto e bom salientar 0 seguinte: primeiramente 
que 0 pesoeumapropriedade empirica do corpo, da mesma forma 
que a gravidade, se bem que, Galileu 1180 faz uso destas palavras, 
mas fala em corpos graves querendo designar, segundo Koyre, 
umaqualidade do senso-comum.. 

Segundo Koyre, 0 que constitui a essencia do ou da mate
ria, aquilo sem 0 qual ele nio pode ser pensado, sao para Galileu 
tal como paraDescartes e pelasmesmas razees, as SUBS proprieda
des matematicas, 0 mimero, a figura, 0 movimento. A gravidade 
1180 se encontra ai incluida, ela ocupa lugar intermediario entre 0 
ser do realmatematico e 0 nada das aparencias sensiveis. A gravi
dade age constante e naturalmente, implica isto em dizer que a 
gravidade fundamenta e explica, segundo Galileu, a faculdade que 
o corpo possui de receber e annazenar movimento. Neste sentido 
afirma Koyre: 

"E 0 mesmo corpo em virtude da mesma gravidade, que re
cebe a impulsiJo linear da rotafiJo terrestre e que tende 
para0 centro da terra". 12 

Mas 0 impetus e retilineo somente num instante, como 0 

movimento nio pode dar-sesomente num instante, e alem do mais, 
nenhum movimento real podera ser retilineo, a gravidade opoe-se
the. Com efeito , "0 movimemo retilineo so seria possivelpara 
um corpoprivado degravidade". 13 

Ocorre nessa argumentacao a manifestacao de duas ideias 
que precisam ser esclarecidas mais pormenorizadamente: primeiro 
eque Galileu 1180 poderia conceber a ideia de gravidade no sentido 
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newtoniano do tenno - porque ele Ilio tinha a ideia de massa, ou 
melhor para Galileu gravidade e massa se confundem . A gravida
de para ele ealgo a que 0 corpo esta submetido, algo, como diz, 
Koyre, pertencente ao pr6prio corpo. Em segundo lugar, a ideia de 
impetus em Galileu euma funy80 da velocidade. Urn corpo priva
do de velocidade DBO poderia receber impetus. Assim' esta claro 
que a incapacidade de Galileu de fonnular 0 principio de mercia 
deveu-se principalmente a tres grandes concepcoes: 1) a ideia de 
cosmo, de urn mundo ordenado; 2) a ideia de finitude do espaco; 
3) a incapacidade de conceber 0 corpo fisico como estando privado 
do carater constitutivo da gravidade. 

Contrariamente a Descartes e Newton cujas fisicas 
explicam 0 real pelo impossivel, Galileu, segundo Koyre, explicara 
aquilo que epor aquilo que n80 e. Para Koyre a impossibilidade do 
movimento inercial DBO e 0 mesmo para Galileu, Descartes e 
Newton. Para este Ultimo, 0 movimento retilineo no espaeo e im
possivel porque os corpos estao submetidos a ayao de outros cor
pos que lhes edificam a traietoria ou mesmo os impede. Para 
Newton urn corpo somente poderia mover-se em linha reta se esti
vesse sozinho no espaco, Para Descartesvale a mesmaimpossibili
dade devido a causas exteriores. Com a unica diferenea entre ele e 

. Newton, enquanto para este, Deus poderia realizara condicao de 
movimento inercial. Para Descartes nem mesmo Deus seria capaz 
de afastar os obstaculos que impedem este movimento. 

Enfim para Galileu a impossibilidade n80 e exterior, mas 
inerenteao proprio corpo, e epor si proprio que este se recusa 80 
movimento retilineo. 0 seu peso 0 arrasta para baixo. 

4. Conclusio 

De qualquer maneira, apesar dos elementos falsos do pen
samento cientifico galileano, nio esem rwo que a tradiyao hist6
rica ira qualifica-lo como 0 pai da ciencia classica, :E na sua obra, 

, 
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com efeito, que pela primeira vez na hist6ria do pensamento hu
mano se realiza a ideia do matematismo fisico. 

E mais, apesar de nao haver fonnulado precisamente 0 

principio de inercia, Galileu, colocou as bases para sua formul~ao 

modema, ja que este principio nao ealgo que se possa descobrir 
atraves de metodos puramente observacionais ou fotogreficos, 
Exige sim, confonne lembra Butterfield, urn tipo de raciocinio 
diferente do usual na escolastica, urn mudanea de mentalidade, urn 
autentlca conversao, e como toda conversao eurn processo, pode
seconcluir dizendo que tal tern inicio em Galileu. 

1	 0 titulo faz refer!ncia a duas co~ distintas de universo: um govema
do por Inteligencias sublimes (Espfritos) e outre mec4nico, matematizado, 
rigoroso, isto e, 0 universo aristotelico e 0 universo galileano. 

2	 Cf. Galileue Platio, pp. 43 a 49, onde K0yr6 traea as linhas gerais do pla
tonismo galileano. 

3	 cr. HerbertButterfield em "As OrigensdaCienciaModerna", p. 35. 
4	 OsDocumentos do Processo de GalileuGalilei, p. 45. 
5	 Vide a este respeito, a obra a quefaz referencia a nota4 acima. 
6	 AlexandreK0yr6, EstudosGalilaicos, p. 263. 
7	 Idem, p. 308. 
B	 Cf. Idem, apud Galileu, p. 260. 
s Para Burterfield, p6r exemplo, "Um universo construido sobre 8 IllCClinica 

de Arist6teles deixava ja uma porta entreaberta 80s espfritos. Era um uni
verso no qual DUlos invisiveis tinham de estar em constanteopera~o e lnte
ligencias sublimes tinham de fazer girar as esferasplanetarias"( As Origens 
da CienciaModema,p. 18). 

10	 AlexandreKoyr6, p. 326. 
11 Idem,p. 299. 
12 Idem,p. 334. 
13 Idem,p. 335. 



129 

BUTTERFIELD, Herbert As Origens da Ciencia Moderna. Lis
boa: Edi~es 70.1992. 

EVORA, Fatima R R A Revolu~ao Copernicana-Galileana, 
Vol.Il. Campinas: Centro de L6gica , Epistemologia e Hist6ria 
da Ciencia, 1988. 134 p. 

PAGANI, Sergio e LUCIANI, Antonio Os Documentos do Pro
cesso de GaIileu Ga1ilei. Trad. Antonio Angonese . Petr6polis: 
Vozes. 1994.311 p. 

KOYRE, Alexandre Estudos Ga1ilaicos. Trad. Nuno Ferreira da 
Fonseca. Lisboa: Publicacoes Dom Quixote. Decima primeira 
edi~o. 1986.426 p. I 

Ga1ileu e Platio. Trad. Jose Trindade Santos. 
Lisboa: GRADIVA 89 p. , 

VLASTOS, Gregory 0 Universo de Platao. Brasilia: EUB 1975. 
115 p. 

VASCONCELOS, JUlio C. R. Urn Teorema de Inercia e 0 Con
ceito de Velocidade dos Discorsi de Ga1ileu, em Cademos de 
Hist6ria e Filosofia da Ciencia, UNICAMP. Centro de Logica 
Epistemologia e Hist6ria da Ciencia, Serle 3.v.3. n.1/2 Jan.
Dez. 1993. P 67 a 73. 

. t 




