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Epicuro e a morte como 
perda da subjetividade 
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"A morte nso e jamais uma experienci« que se oferece a 
um particular, mas somente um acontecimento ao qual nos 
podemos essistir (Pesce, 1974, p.61) 

As renexoes epicureas sobre 0 'modo de ser' do soph6s indicam 
urn conjunto de preceitos a serem seguidos por todos 05 que buscam 
uma existencla serena, livre dos tormentos que cornumente assolam 
as almas dos homens, isto e, daqueles que acatam, sem mais, opinioes 
vazias de sentido propagadas nas crencas populares e se deixam 
afetar profundamente por elas. Epicuro se insurge sobretudo contra 0 

sentido de certas crencas que projetam para alern da vida 0 sentido 
de viver, ou contra aqueles que constroem "causas imaqinarias'", que 
sustentam a hlpotese de realizacao de uma 'outra vida' apos a morte. 

Estas crenc;as ja existiam M muito antes do aparecimento de 
Epicuro e continua ram a vigorar ate hoje como fundamento de muitas 
religioes. Entretanto, paralelamente aos cultos da "morte" e da 
"reencarnacao", outros pensadores tentaram esvaziar 0 sentido de 
toda e qualquer proposta que tivesse por meta erguer a partir da morte 
urn "projeto de outra vida". Talvez tenha sido Epicuro 0 primeiro a 
formular em proposicoes, que a morte nao deva ser urn problema 
para 0 homem, enquanto ete vive e tern uma clara cornpreensao do 
limite desta vida. Dito de outro modo, a morte nao e suficientemente 
consistente para ser pensada exaustivamente pela Filosofia. 0 motivo 
de tais reflexoes e que 05 homens em geral tern com a morte uma 
relacao de temor; este temor e fonte de tormentos que adoecem a 
alma e impedem-na de obter 0 equilibrio necessario a uma vida feliz. 
Portanto, se a filosofia tern por finalidade alcanc;ara ataraxia, isto e, a 
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imperturbabilidade da alma, e a preocupacao com a morte gera 
perturbacao.loqc tal preocupacao nao deve ser objeto da filosofia. 

Mas 0 que pode calar a voz desse "demonic" e livrar de uma vez 
os homens do temor da morte? 

Toda a arqurnentacao epicurea e extremamente coerente com 
os principios da sua phisiologia e suficiente para demonstrar que 
nao M necessidade de se temer a morte, nem tampouco de se 
conjecturar acerca de uma vida ap6s a morte. 

A leitura da Carta a Meneceu revela que "nao ha nada a temer na 
morte". Algumas rnaxlmas epicuristas preservadas tarnbern por 
Di6genes de Laertios no livro X da obra Vida e Doutrina dos Fil6sofos 
lIustres, revelam 0 esforco de Epicuro em esclarecer que nao ha sentido 
em temer a morte. E, finalmente, Di6genes de Oenoanda imprimiu no 
muro de sua cidade 0 famoso tetrapharmakon, composto de quatro 
ensinamentos dos quais 0 segundo nos comunica que nao M nada a 
temer quanto amorte. De algum modo deve-se reconhecer 0 empenho 
de Epicuro em querer curar a alma daquilo que considerava em sua 
epoca uma das principais molestias - a crenca segundo a qual a morte 
deva ser temida. Para ele, 0 decisivo era pirificar a alma de temores 
vaos. 

Procederemos a seguir a analise dos panos 124-127 da Carta a 
Meneceu, nos quais torna-se evidente a partir de uma arqumentacao 
consistente que 0 te.nor da morte e sem sentido, e que portanto a 
morte nao eum problema. 0 encaminhamento dado por Epicuro nos 
sugere que a filosofia deve se ater avida; ou melhor: a realizacao da 
vida. 

No passe 124, esta escrito: 

"Acostuma-te a pensar que a morte nada e em 
rela(}so a nos. Efetivamente, todos os bens e 
males estso na sensa(}so, e a morte epriva(}so 
das sensa(}oes. Logo, 0 conhecimento correto 
de que a morte nada e para nos toma fluivel a 
mortalidade da vida, nso por atribuir a esta uma 
dura(}so ilimitada, mas por eliminar 0 desejo de 
imortalidade". (D.L., X, 124 - 125) 

Para uma melhor cornpreensao do teor desta proposlcao decidiu
se por dividi-Ia em quatro partes, segundo a ordem do texto, que 
apresenta em primeiro lugar a setenca: 

"Habitua-te a pensar que morte nada eem rela
(}SO a nos". 
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"Synethize de en toi nomizein meden pros hemas 
einai ton tneneton". 

Ha entre os comentadores e tradutores dos textos de Epicuro 
uma longa discussao sobre a melhor traducao e sentido dessa 
atlrmacao", entretanto, considera-se aqui mais conveniente a de Marcel 
Conche", que assinala: "habitua-te a pensar que a morte nada e em 
relacao a n6s (Ia mort n'est rien par rapport anous), por enfatizar 0 

sentido que a morte pode ter em relacao a nos, ou ainda, que a morte 
nao nos concerne em nada. Epicuro fundamenta sua afirmacao na 
identificacao entre viver e sentir; ou seja: se morrer significa nao rnais 
sentir, entao nenhuma vida sobrevern amorte. Com relacao a isto, as 
proposlcoes acerca da physis, contidas na Carta de Herodoto dao 
conslstencia a esta anrmacao por explicitarem que: a alma (psyche), 
ou aquilo que movimenta 0 corpo e permite que ele tenha sensacoes, 
e corporea; que com 0 desfalecimento deixa de existir como (somaros) 
e tem os seus atornos desagregados. Epicuro desenvolve nas partes 
subsequentes a arqurnentacao que sustenta sua proposicao. Na 
primeira delas ele sintetiza 0 que seria a natureza da sensibilidade: 

"... Efetivamente, todos os bens e males estao 
na sensayao, e a motte e privayao das sensa
yoes ... " 

"... Epei pan agathon kai kakon en aisthesei, 
steresis de estin aistheseos 10thanatos ... " 

A sensibilidade existe na interdependencia entre corpo e alma. 
Pode-se dizer que a sensibilidade so e possivel num movimento que 
envolve um pathos e um efeito psiquico, ou seja, as sensacoes podem 
ser fisicas mas tern repercussoes na alma, que atraves de irnpressoes 
(prolepsis) produzem uma memoria afetiva. 0 que resulta deste 
processo de constituicao das sensacoes sao dois estados antaqonicos: 
o prazer (hedone) e a dor (algos e IYpe). Assim, expoe-se 0 senti do 
de ldentitlcacao do prazer com todo bem e da dor com todo 0 mal. 0 
sentido da vida so pode ser expresso a partir das afeccoes geradoras 
das sensacoes (aisthesis). A busca do prazer e ao mesmo tempo 
'sentido para a vida' e 'medida de ser', ou de physis. A compreensao 
lucida da relacao entre corpo (Sarkos) e alma (psyche), na medida em 
que eles produzem sensacoes que dao sentido ou nocao (para/de) 
vida, evidencia um todo que e 0 homem - e a natureza de sua 
realizacao, Toda e qualquer relacao entre homem e mundo so pode 
ser sensitiva, porque se parte do presuposto segundo 0 qual 0 homem 
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so e na medida em que sente. A ausencia de qualquer sensacao 
significa morte. Nao M nada a dizer sobre ela. Nada se expressa 
com sentido fora da sensacao, Nao se pode projetar a vida para alem 
dos limites da sensibilidade. 

Tudo isso se complementa perfeitamente segundo um raciocinio 
(Iogism6s) que identifica a realizacao da vida ao exercicio fisico e 
animico da sensibilidade. A morte e, portanto, privacaodas sensacoes: 
o que vale dizer que a morte nao e nem bem nem mal, porque bem e 
mal so podem ser pensados com relacao aquele que sente e traduz 
para si 0 efeito que tal sensacao produz: praze, ou dor, isto e, bem ou 
mal. 

"...Logo, 0 conhecimento cotreto de que a motte 
nada eem relar;ao a nos toma f1uivel a morlali
dade da vida ..." 

"... H6then gnosis orthe tou methen einai pros 
hemas ton thanaton apolauston poiei to tes 
zoes thnet6n ... II 

o modo pelo qual se pensa a vida esob todos os aspectos busca 
de realizacao. Todo 0 sentido da vida e posta na vida e nao ha sentido 
em pensar em alga mais "fora da vida". 0 limite nao e temido, ao 
contrario, e compreendido do mesmo modo como e compreendida a 
finitude. Pensar a morte como limite da vida e pensa-la como um 
acontecimento natural e necessarto. Epreciso que se pense na morte 
com tranquilidade. Neste sentido, nao tornar a morte em algo que 
deva ser temido e projetar todos os "anseios" para a pr6pria vida, isto 
e, viver intensamente e de modo sereno. Alimentar a vida de modo a 
realiza-la livre de qualquer construcao irnaqinaria que possa ou venha 
a nega-Ia. Aqui,viver de acordo com a natureza, quer significar 
cornpreende-Ia na medida em que se busque reallza-Ia, Pensar a 
vida e vive-la torna-se uma so coisa, fluivel e tranquila, porque 
suficiente, isto e, independente de fabulayoes e, sobretudo, das crencas 
em tais fabulacoes. 

Curiosamente, rnantem-se aqui,num sentido diverso, a maxima 
socratica, reeditada por Montaigne, segundo a qual "filosofar eapren
der a morrer". 0 sentido e outro, bem diferente das projecoes de uma 
outra vida para alern desta vida. 0 sentido exato e 0 de uma vida bem 
vivida; isto e, intensamente vivida, segundo 0 enteric de boa reahzacao 
desta vida e do criterio do bem ou do prazer associado aphr6nesis. 

Mais uma vez, a base "physio/6gica" sobre a qual se ergue toda 
a arqurnentacao que ora se expoe e a cornpreensao de psyche como 
um corpo (composto de atornos qualitativamente diferentes dos atornos 
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que constituem 0 sark6s). A cornpreensao de que a alma se desagrega 
com a morte do individuo causa no homem urn certo desprendimento, 
ou seja, leva a uma valorizacao maxima da vida. A vida e plenitude 
sob todos os aspectos. A filosofia e urn exercicio que torna a vida a 
todo momenta carregada de sentido e de vigor. 0 apagar da chama e 
tao inevitavel quanta 0 calor que dela emana. E por isso mesmo nao 
precisa ser motivo de lnquietacao ou temor. A morte e 0 ultimo 
acontecimento da vida, so que dele nao chegamos a tomar 
conhecimento. Ela acontece como ausencia de sentidos. Ela pode 
ser pensada como 0 vazio pode ser pensado, mas em si mesma e 
para nos, ela nada pode significar. 

"... Nao por atribuir a esta uma dura9ao ilimitada, 
mas por eliminar 0 desejo de imorlalidade ..." 

"Ouk eoeiron prostitheisa chor6non, alia ton tes 
athanasias aphelomtme p6thon". 

A questao ensejada por Epicuro sobre a finalidade do 
conhecimento acerca da morte expoe uma medida para 0 conhecer. 
Aqui conhecer e compreender 0 limite do que pode ser dito e do que 
pode ser imaginado. 0 sabio busca 0 conhecimento daquilo que se 
Ihe apresenta como passivel de ser pensado a partir dos elementos 
da sensibilidade. As sensacoes (aisthesis) inalguram 0 processo de 
conhecimento que e complementado pelas projecoes do pensamento 
(epibole tes dianoias) porern interessa sobretudo compreender os 
limites de tais projecoes, para que nao ultrapassem as raias da coe
rencla, cujo referencial e a morte enquanto fato, acontecimento,cujo 
conteudo nao existe, e lnsondavel. 

Assim, pensar a morte pode significar estabelecer uma medida 
de poder para este pensar. 0 pensamento e narrativo (descricao do 
fato) ou imaqinario: em ambos os casos ele se da sem qualquer expe
riencla do acontecimento-morte. Logo, 0 conteudo do pensamento 
narrativo limita-se a constatacao do fate e da sua necessidade. A 
morte esta subsumida num processo maior - e este sim experimentado 
- que e a vida, como perda de sensibilidade, sem qualquer possibilidade 
de consciencla do que ja nao e. 0 pensamento imaginante quase 
sempre ultrapassa os limites da expertencia, configurando urn 'novo 
universo', podendo ate cornpreende-lo como a continuacao imaqinaria 
que se expoe a partir do ocaso da vida. Este tipo de "conforto" traz 
por vezes urn desconforto e uma intranquilidade, que seriam 0 temivel 
desejo de imortalidade. Mas 0 que seria este desejo, aos olhos de 
Epicuro? Temor. 
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A excecao do vazio (kenon) tudo 0 que exlste, alem de verdadei
ro, e sensivel. A morte e perda de sensibilidade, portanto, ela nao 
existe substancialmente enquanto objeto de pensamento. Entao por
que torna-la (dota-la) de uma substancia incerta e lrnaqinaria, que es
tranhamente se reveste de cunho religioso, onde 0 crer esta associ
ado ao sentir? E ainda, par que sofrer por antecipacao? 

Epicuro diz que 0 sofrimento com a perspectiva da morte e uma 
antecipacao, ou seja, ele reside na espera do fato. Le-se no pane 
125: 

"~ insensato, portanto, quem diz que teme a 
morte nao porque sua presem;a pode causar 
sofrimento, mas porque sua perspectiva faz so
frer. Aquilo que nao pertuba quando esta pre
sente causa somente um sofrimento infundado 
quando aesperado". 

"Hoste meteios ho lagon dedianai ton ttieneton 
ouch h6ti Iypasei par6n, all'hOtiIypei mellon. Ho 
gar paron ouk enochlei, prosdok6menon kenos 
Iypei". 

E na perspectiva da morte que se projeta 0 irnaqlnario sob a 
forma de crencas ou como chamava Epicuro 'opinloes vazias' (ken6n 
d6xat) 0 sofrer por antecipacao quer dizer exatamente negar a possi
bilidade de tornar a vida em algo prazeroso. Isto nao ecoerente com 
a natureza das coisas, pois 0 sabio "nao renuncia avida nem teme a 
cessacao da vida". Ele parece ter a nitida cornpreensao de que a 
rnorte e para muitos apenas um nome, mas um nome temivel. Por 
que? Se para 0 sable, ou aquele que medita sobre a bela vida, a na
turalidade da morte implica numa cornpreensao fisica deste aconte
cimento? Esta cornpreensao engendra tranquilidade e nao temor ou 
fantasia. Ao fil6sofo basta a imagem da rnorte enquanto momento/ 
acontecimento final da vida. Esta imagem s6 e possivel mediante 
uma certa "projecao do pensamento" (epibole tes dianoias), mas nao 
pode ser caracterizada em momenta algum como objeto. 

Serve como nustracao para as proposlcoes eplcureas 0 comen
tano de Feuerbach (Sammtliche Werke, X, p. 84): 

"A morte nao anada (nela mesma), ela nao a 
nem absoluta, nem positiva e nao tem realidade 
seneo na imagina~ao do homem". 

Na perspectiva do pensamento de Epicuro a morte permanece 
uma questao aberta e insondavel, porque de alguma maneira ele 

Principios, Natal, a. II, n. 3 Jul.lDez. 1995 145 



146 

entende que quem busca tecer uma sabedoria de vida, nao se deixa 
seduzir por verdades imaqinarias. 
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