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No ana de 2000, foi lancada uma traducao brasileira do livro 
Wittgenstein. On Human Nature, publicado por Phoenix (uma 
divisao de Orion Publishing Group Ltd) em 1997 de autoria do 
Fellow do St. John College, Oxford, P. M. S. Hacker. A traducao 
brasileira e assinada por Joao Virgilio Gallenari Cuter e foi 
publicada na colecao Grandes Filosofos da editora UNESP. Esta 
obra de Hacker, que ja publicou diversos volumes sobre 
Wittgenstein, como, por exemplo Wittgenstein 50 Place in 
Twentieth-Century Analitic Philosophy e um comentario em quatro 
volumes sobre as Investigacoes Filosoficas (ambos em co-autoria 
com G. P.Baker), aborda de maneira geral a questao da privacidade 
no pensamento do segundo Wittgenstein, estabelecendo 
cornparacoes bastante elucidativas com as ideias tradicionais sobre 
privacidade presentes na filosofia da consciencia de matriz 
cartesiana. 

Hacker advoga a ideia de que a psicologia filosofica de 
Wittgenstein subverteu, nao apenas a tradicao cartesiana, mas 
tarnbem as tradicoes empiristas e behavioristas. Ao inves de uma 
res cogitans, Wittgenstein enxergava 0 ser humano (urna especie 
de unidade psicofisica) como uma criatura viva inserida no fluxo 
do Lebenswelt. Em contraste com as concepcoes modemas acerca 
da consciencia e da privacidade (tanto cartesianas quanta 
empiristas) que enfocavam 0 mental como parte de uma 
experiencia subjetiva, intema e privada, Wittgenstein vai estampar 
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o mental no espaco do socialmente manifesto, na casca externa 
do comportamento humano. Tal constatacao, para Hacker, poderia 
indicar uma vinculacao entre 0 pensamento de Wittgenstein e dos 
behavioristas. No entanto, ao contrario destes, 0 filosofo austriaco 
nao entende 0 comportamento como urn mero movimento 
mecanico-corporal, mas como estando impregnado de signi
ficacao, pensamento, paixao e vontade. Nao 6 que nao tenhamos 
vida mental (como pode parecer a urn behaviorista radical), mas 
que ela nao se situa, como cartesianos e empiristas pensavam. A 
fim de defender cssa ideia basica, Hacker comeca estabelecendo 
nortes para a compreensao do conceito de filosofia, que se cncontra 
no pensamento do Wittgenstein das Investigacoes Filos6ficas. Para 
Hacker, Wittgenstein nunca teria se caracterizado como urn 
pensador que tomasse partido nos debates filos6ficos pre-existentes 
(fato que parece, de certo modo, bastante questionavel), 0 que 
Wittgenstein supostamente faria seria estabelecer pontos de contato 
entre as correntes de pensamento em conflito a fim de coloca-Ios 
em xeque. No que tange a natureza do debate filos6fico em si, 
Wittgenstein teria posto em questao 0 pressuposto de que a filosofia 
seria uma disciplina cognitiva, no qual novos conhecimentos sao 
descobertos, como ilhas em meio ao oceano. Tal concepcao poderia 
vincular a filosofia a uma ideia equivocada de progresso na qual 
novas teorias seriam acres-centadas ao ccnario do debate filos6fico 
substituindo antigas ideias, Como Wittgenstein afirma no paragrafo 
109 das Investigacoes Filosoficas, "A filosofia 6 uma luta do nosso 
entendimento contra 0 enfeiticamento de nos sa linguagem". Isso 
indica que a filosofia nao 6 uma cornpeticao olimpica pel a verdade 
e que questoes filos6ficas nao sao questoes em busca de uma 
resposta, mas sim de urn sentido. Sob esse aspecto a palavra 
"teoria" nao faria sentido em filosofia. Nao nenhuma teoria 
filos6fica posta que a nocao de teoria nao caberia a filosofia do 
mesmo modo, por exemplo, que caberia a ciencia. Os unicos tipos 
de explicacao em filosofia seriam as explicacoes por descricao. A 
descricao do uso dos termos numa linguagem corrente seria 0 cerne 
da atividade filos6fica. Seria justamente em meio a essa descricao 
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que as confusoes conceituais iriam ser desmontadas. 0 que Hacker 
parece querer fazer neste topico de seu livro e apontar para 0 tipo 
de analise que Wittgenstein faria acerca do problema da 
privacidade de modo a construir a sua "terapia filosofica". Sendo 
os problemas filosoficos especies de disturbios de linguagem, 
doencas do discurso e do intelecto, caberia ao filosofo 
desemaranhar a teia da linguagem, evidenciando esses disturbios, 
a fim de curar 0 intelecto de sua pseudo angustia conceitual. Neste 
sentido, 0 embate de Wittgenstein contra as ideias tradicionais 
acerca do funcionamento do mental nao estaria no campo de uma 
tentativa de propor uma nova teoria para substituir uma velha, 
mas de uma tentativa de evidenciar (e entao curar) os disturbios 
do discurso que fomeceriam a fil6sofos cartesianos, empiristas e 
behavioristas as ilusoes acerca do funcionamento do mental e da 
sua relacao com 0 comportamento empiricamente observavel. 

Com 0 intuito de mapear os passos da terapia linguistica de 
Wittgenstein eque Hacker vai discutir entao, no topico intitulado 
Mente, corpo e comportamento: 0 poder de uma ilusdo filosofica, 
as ilusoes da filosofia da consciencia. A ideia de que 0 ser humano 
tern uma substancia chamada "alma" que edistinta de uma outra 
substancia chamada "corpo", e que a essencia da alma e 0 

pensamento, ao passo que a essencia do corpo e a extensao, de 
modo que a nossa experiencia de consciencia pode ser descrita 
como urn espetaculo teatral no qual vemos, pelos sentidos, 0 

mundo passar por nos, estaria incrustada em nossa linguagem de 
modo a condicionar a nossa compreensao acerca dos fen6menos 
mentais. Tal corpo de conceitos, ou de ilusoes filosoficas, 
imprimiria a forte impressao de que nossa experiencia mental e 
de cunho eminentemente privado e que teriamos acesso 
privilegiado a nossas vivencias e nossas impressoes conscientes. 
De uma maneira ou de outra, Wittgenstein (segundo Hacker) vai 
apontar para a permanencia do dualismo tambem na hodiema 
filosofia da mente. A distincao alma/corpo, ou mente/corpo iria 
sobreviver como uma ilusao filosofica poderosa no dualismo 
cerebro/corpo ou mente/cerebro. A ideia de uma substancia 
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imaterial teria sido substituida pela nocao de massa cinzenta, dando 
a impressao de que a mente estaria para 0 cerebro assim como urn 
programa de computador estaria para a maquina que the da suportc. 
Do mesmo modo, a ideia de uma posse privada da experiencia 
parece ainda uma ilusao filosofica dificil de scr desmontada. A 
nocao de que 0 mundo fisico seria publico e abcrto a todos por 
meio da percepcao e que 0 mundo mental seria privado, pessoal, 
subjetivo e accssivel apenas por meio da introspeccao, apontaria 
tambem para a ideia de uma cisao epistcmologica entre 0 interior 
e 0 exterior. Nao havcria, desta forma, uma conexao logica entre 
o comportamento e 0 ambito do mental, posta que havcria uma 
dissociacao que permitiria, por exemplo, que alguern apresente 
urn certo estado mental, acessivel apenas a ela me sma, sem 
necessariamente demonstra-lo em publico atraves do compor
tamento empiricamente observavel. Hacker tenta, atraves da 
descricao desse quadro de conceitos acerca da experiencia da 
consciencia, que haveria uma imagem da natureza humana, calc ada 
tanto em ilusoes cartesianas, quanto num dualismo mentc/cerebro 
ou cerebro/corpo contra as quais 0 pensamento de Wittgenstein 
. . . .
ina se msurgir. 

Com 0 objetivo de demonstrar os pharrnakons de Wittgenstein, 
Hacker vai se dedicar, no quarto topico de seu livro, a observar as 
ideias do filosofo austriaco acerca da posse privada da experiencia. 
De acordo com Hacker, Wittgenstein se aprofundaria em diversos 
momentos de sua segunda filosofia na questao da analise da 
experiencia da dor, e a cornpreensao das peculiaridades dessa 
exper iencia seria fundamental para 0 entendimento dos 
mecanismos de enfeiticamento que nossa linguagem nos oferece. 
o que significaria dizer que alguem tern uma dor? Caso urn sujeito 
A tenha os nervos da sua mao conectados amao de outro sujeito 
B por meio de uma operacao e, quando a mao de B fosse picada 
por uma vespa A senti-se tambern a dor, poderiamos dizer que a 
dor e dos dois? Que e uma mesma dor? Que sao dores diferentes? 
o que caracterizaria a propriedade da dor enquanto uma 
experiencia privada? Essa parece ser uma questao fundamental a 
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ser respondida. Se 0 requisito da identidade exclui logicamente a 
transferibilidade da posse, entao uma dor sentida por A de 
intensidade identic a num mesmo local do corpo nao e uma dor 
diferente da sentida por B no mesmo local e com a mesma 
intensidade. Onde entraria entao a nocao de posse? Uma dor nao 
seria diferente de outra pelo fato de pertencer a urn sujeito A ou a 
urn outro sujeito B. Afirmar que alguem tern uma dor nao indicaria 
nada acerca da natureza da dor mais apenas do possuidor da dor, 
que nao e, de modo algum, uma propricdade da dar. Ter uma dar 
nao implica possui-la do mesmo modo que alguem possui uma 
pedra no bolso ou uma jaqucta de couro. Da mesma forma, ter 
uma consciencia, ou ser urn Eu que pens a, nao quer dizer a mesma 
coisa de se ter uma bola de futebol ou urn espinho cravado no pe, 
Mas Hacker nao admite, com base nessas suposicoes que 
Wittgenstein estaria querendo negar a existencia do mental, de 
modo a criar uma identidade absoluta entre corpo e consciencia, 
Wittgcnstein nao seria tao pobre em categorias a ponto de nao 
pcrceber a pluralidade semantica do conceito de mente. 

Hacker vai tentar entao mostrar que os conceitos wittgens
teinianos nao se prestam a uma negacao radical da vida mental. 
No quinto t6pico do seu livro, ele vai mostrar qual a posicao de 
Wittgenstein em relacao a ideia da experiencia mental como sendo 
posse de urn sujeito especifico. A ideia de que a mente eurn mundo 
interno ao qual apenas 0 possuidor teria a chave de acesso, parece 
estar na base das ilusoes conceituais da filosofia tradicional. A 
introspeccao, par exemplo, nao seria uma forma de percepcao 
interna, mas uma reflexao, urn discurso sobre nos mesmos que 
fazemos quando procuramos determinar a natureza daquilo que 
sentimos. Nao ecomo entrar num teatro e assistir uma peca que 
corre independente de nossos desejos e vontades, mas uma 
producao de discurso e entendimento acerca daquilo que sentimos. 
No caso da dor, por exemplo, nao existiria distincao entre ter uma 
dar e estar consciente dela. Nao ha como imaginar uma dor que 
nao se faca notar. A ter consciencia de uma dor nao edescobri-la, 
e expressa-la. Essa expressao e concomitante ao surgimento da 
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dor de modo que nao hit como dissociar uma coisa da outra. Os 
processos da vida mental seguiriam entao esse mesmo principio. 
Aqui nao estariamos diante de uma super atrofia da vida consciente 
de modo a ser banido, por exemplo, a existencia de processos 
obscuros e ainda sem forma definitiva na vida mental. 0 que 
Wittgenstein questiona e 0 contra-senso l6gico oriundo de 
expressoes do tipo: "Eu sentia dores horriveis mas nao sabia disso"; 
" Ele estava morrendo de dar mas nao sabia"; "talvez eu esteja 
morrendo de dor mas nao sei se estou". 0 que pode haver nestes 
casos e a indeterrninacao da intensidade ou localizacao da dar 
nao para a sua ignorancia, Ocorre que, se for possivel excluir "A 
sentia dares, mas nao sabia disso", necessariamente seria possivel 
excluir "A sentia dares e sabia disso". Isso indica que a expressao 
"Eu sei que tenho dores" nao euma expressao de conhecimento 
do tipo "Eu sei que ha gelo em Marte". S6 haveria sentido em 
falar de conhecimento quando fizer sentido falar em descobrir, 
ficar sabendo ou aprender algo que existe independente da 
atividade de descobrir, aprender ou ficar sabendo. Entretanto, saber 
que se tern dores econcomitante a ter a dor, por que nao hit como 
entender a dor como urn processo que esteja amargem do alcance 
do processo de "tomar consciencia de". 0 que Hacker parece estar 
tentando mostrar eque Wittgenstein pode estender a analogia do 
processo de sentir dor para outros fenomenos mentais de modo a 
desqualificar a introspeccao como urn processo de conhecimento 
e, como consequencia, por em xeque as concepcoes filos6ficas 
que admitem a posse privada da experiencia como urn dado 
evidente. 

No antepenultimo t6pico do livro, Hacker vai tentar mostrar 
que 0 tipo de questionamento acerca da posse privada da 
experiencia mental se estende tambem ao campo do conhecimento 
dos outros. A ideia de intemo versus extemo esta presente tambem 
na nossa tradicional concepcao acerca da existencia de outras 
mentes. E muito comum a ideia de que por tras daquilo que 
observamos como sendo meras externalidades corporais e 
comportamentais se encontraria urn universo privado, apenas 
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accessivel a nos apenas de modo indireto. A ficcao gramatical do 
intemo esconde urn dado constrangedor para os empiristas e os 
cartesianos, a nocao de que 0 intemo e muito mais dessemelhante 
do extemo do que supoe nossa va filosofia. Nao faz sentido 
descolar 0 comportamento extemo da vivencia extema como se 
houvesse urn vinculo de oposicao entre intemo e extemo. Se 
alguem geme com uma dor, descreve urn sentimento ou conta 
aquilo que pensa se nao podemos dizer: "isto e apenas seu 
comportamcnto ou sua linguagem, seus pensamentos e sentimentos 
cle guarda para si mesmo enos nao podemos acessa-los de modo 
direto". Se alguem revcla 0 que esta sentido, venda ou pensando 
atraves do comportamento ou da linguagem, nos podemos tambern 
vcr aquilo que 0 sujeito esta venda scm necessariamente olhannos 
para dentro, como se estivessemos enfiando a cabeca dentro de 
urn P0l(O. Apenas a insinceridade do sujeito no momenta da 
expressao de sua dor, sentimento ou pensamento nos coloraria 
numa posicao incomoda em relacao aquilo que se passa com ele. 
Mas a insinceridade nao esconde algo. Ela cria a ilusao de que 
algo existe. Algo que na verdade nao esta lao Isso e bastante 

. diferente de nos enganarmos em relacao a natureza de urn 
sentimento ou urn pensamento. Podemos ser enganados que 0 

pcnsamento ou sentimento seja, nao acerca do que ele e. Se eu 
vcjo que alguem se contorce ou geme de dor apos urn acidente de 
carro eu estou tento acesso direto a dor do outro, nao se trata de 
uma inferencia, como no caso de alguem carregar no bolso urn 
pacote cheio de analgesicos, Sc alguern simula a dor que nao existe 
nao provoca em mim urn erro acerca do que se passa com ele, 
mas me induz a acreditar que algo se passa quando na verdade 
nada se passa. Para Wittgenstein aquilo que econsiderado intemo 
se impregna no extemo, de modo a ser equivocado acreditar que 
nos inferimos 0 intemo a partir do extemo. 0 que ocorre e, na 
verdade, urn revelar-se, urn mostra-se. Nao haveria como 
estabelecer uma distincao radical entre a expressao do mental do 
mental em si, como se vissemos 0 interior atraves do espelho 
embacado do comportamento, sempre tendo a sensacao paranoica 
de que algo nao se mostra, a nao ser de modo indireto. 
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Para Hacker, 0 que Wittgenstein estaria tentando elucidar nao 
e que 0 que existe e apenas comportamento, mas que e 0 

comportamento que fornece os cri teri os Io gico s para a 
compreensao do mental. A partir dai, como Wittgenstein deixa 
claro no paragrafo 282 das Investigacoes Filosoficas, poderia-se 
firmar as bases para uma critica a possibilidade de maquinas 
apresentarem vida mental. A vida mental seria, de acordo com a 
interpretacao de Hacker para 0 pensamento de Wittgenstein, 
produto de uma forma de vida especifica, uma forma humana de 
vida, de onde os jogos de linguagem que utilizamos para dar forma 
a nossas experiencias surgiriam. Nossa maneira de falar c de dar 
forma as experiencias que temos estaria assim intimamente ligada 
como BOSSO modo de vida. Nao seria nem a mente, nem 0 cercbro 
que ve, sente ou pensa mas 0 ser humano vivo. Deste modo seria 
urn contra senso atribuir ao cerebro ou a mente a propriedade de 
sentir dor de dente, posto que nao parece ser logicamente viavel 
que 0 cerebro ou a mente expressem comportamentalmente uma 
dor de dente. Hacker analisa entao, no ultimo t6pico de seu livro, 
a possibilidade de se estender as ideias de Wittgenstein no sentido 
de construir-se uma critica a Inteligencia Artificial Forte (que 
relaciona os processos da vida mental, a uma relacao identica a de 
urn computador com seu programa). Sobre esse aspecto a IA forte 
estaria reproduzindo as ilusoes dualistas que tanto obscurecem a 
cornpreensao de nossa vida mental. 0 que ocorre e que os 
neurofisiologistas contemporaneos tern a tendencia a atribuir ao 
cerebro as mesmas funcoes que a tradicao cartesiana atribuia de 
modo equivocado ares cogitans. 

o livro de Hacker parece ser importante por dois pontos, 
estabelecer uma critica acorrentes da moderna filosofia da mente 
com base na dissolucao das ilusoes conceituais acerca do interno 
e do externo, trabalhadas por Wittgenstein e presentes, de modo 
insidioso nas teorias neurofisiol6gicas acerca da vida mental e 
montar urn vinculo estreito entre a critica wittgensteiniana a 
dualidade interno e externo e as tradicoes cartesianas empiristas. 
Seguindo a tradicao exegetica de Anthony Kenny, que em 1966 
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publicou urn artigo intitulado "Cartesian Privacy", que aponta para 
a possibilidade de se usar as ferramentas conceituais de 
Wittgenstein para inviabilizar a filosofia cartesiana do cogito, 
Hacker acaba tarnbem por contribuir para a reavaliacao acerca da 
natureza do trabalho filos6fico de Wittgenstein, inserindo dentro 
da tradicao filosofica, se nao como uma continuacao, ao mcnos 
como urn contraponto aos conceitos cristalizados, oriundos da mais 
fina flor da tradicao metafisica ocidental. 
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