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No inicio de urn Congresso de Filosofia - o primeiro em 
Portugal - inevitavel se nos af igura a reversao meditativa para o 
que justifica e garante a actividade filosofica. Que e propriamente 
a filosofia? Como pode ela a si propria fundamentar-se? Com esta 
segunda questao esclarecemos, em parte, a primeira. A filosofia e 
actividade de fundamentacjio. Nao e saber axiomatico de tipo 
cientifico, nem reflexao conclusiva a partir de qualquer ciencia, 
nem arte divagante de apologia, mas preliminar actividade criativa 
das possiveis determinagoes onticas e logicas propiciadoras da 
estruturagao da realidade nos seus diferentes e conexos estratos e 
das categorias de apreensao relativas a esses estratos. A filosofia, 
como actividade de fundaments gao, requer a reciproca correlagao 
do ontico e do logico. A filosofia e, portanto, ontologia funda- 
mental. Com esta resposta, susceptivel de mais funda interrogacjio, 
como e proprio da filosofia, indicamos o seu nivel de radicalidade, 
a sua fun^ao objectivante, a sua intengao operativa e geral. 

Identificamos filosofia e metafisica, mas nao interpretamos 
metafisica como analogica transposigao para o nao-fisico de saber 
vago e de suspeita comprovagao. Metafisica nao e saber do que 
esta para alem do fisico, como se afirma em pobre hermeneutica 
filologica. Metafisica r>e termo ambiguo, mas na ambiguidade re- 
side o apontamento indicial para a compreensao. O termo grego 
correspondente a fisica exprime simplesmente a possivel adequa- 
cao conceptual da intengao primaria da consciencia nao ainda 
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transcendental a empirica variedade fenomenica da natureza. Pre- 
cedendo a factual consideragao do que se nos mostra «alem», a 
sua captagao em forma de conhecimento, opera-se a elaborac,ao 
objectivante de ordem transcendental que se realiza «aquem» da 
fisica. Metafisica refere^se ao dominio criativo da propria objec- 
tividade. £ a filosofia primeira, e nao ha outra. «Meta» pode 
ser entendido em dois sentidos, conforme a posigao do referente. 
«Alem» e «aquem» podem indicar o mesmo; metafisica e, por- 
tanto, pre-fisica, isto e, previa elaboragao sucessiva da objecti- 
vidade possivel a partir da subjectividade, nao da subjectividade 
empirica, como sempre se entende em funcao do psicologismo radi- 
cado no senso comum, mas da subjectividade transcendental. 

A intengao operativa e geral a que nos referimos revela a 
filosofia como «gerante» de toda e qualquer possivel enunciagao 
nocional e sua tradu^ao verbal. Neste sentido, e rigorosamente 
poesia, acto criativo de pensamento e respectiva expressao. 
Quando se aborda a filosofia pela sua historia, desvanece-se irre- 
mediavelmente este mais profundo sentido. A historia e um 
perigo para a filosofia quando, de fora, arruma, agrupa e classifica, 
ocupando-se mais com a absorgao do diferente no identico e do 
unico no semelhante do que com a funda revela^ao propria do 
filosofar. Com as novas tendencias, com o transito dramatico 
dav fenomenologia para a ontologia existencial, com a busca 
de radicalizagao e novo fundamento para a compreensao do ho- 
mem, nao ha apenas alteragao conclusiva em novo surto reflexivo, 
mas a exigencia de destrui^ao da pretensa historia tradicional da 
filosofia e da^ suas frequentes interpreta^oes. 

Como ontologia fundamental a filosofia nos surge desde sem- 
pre. Assim o afirmou Aristoteles e o reafirmou Tomas de Aquino. 
A historia trouxe para a interpretagao do «ser enquanto ser» as des- 
figura^oes conhecidas. A nocjio de «ser» foi substituida pela idei? 
de ser, inicio do surto idealista da idade moderna, e, como conse- 
quencia, surgiu a limitagao da sua generalidade, quanto a exten- 
sao, conferindo-se maior importancia a aspectos restritos ou re- 
gionais, de ordem ideal ou real, que pretendiam a mesma fungao 
atribuida a «no$ao» de ser. £ este o pseudo fundamento do mate- 
rialismo, do vitalismo e das varias formas de idealismo. Formas 
parcelares que usurpam posi^oes de fundamento quando, algumas 
vezes, apenas sao infundamentadas consequencias ou formas de 
cisao exclusivas do sentido de totalidade. Posigoes por outro lado 
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admissiveis, quando, a partir da empiria, e por interesse metodo- 
logico, operam cisoes convencionais, liteis para a constituigao de 
ciencias particulares. Mas a exemplaridade da ciencia perturba a 
filosofia, que, como ja vimos, e situagao previa e radical. Nao 
interessa a raiz imitar as folhas, mas interessa as folhas que a raiz 
continue sempre raiz. 

O fracasso da metafisica ao longo da historia, fracasso da 
historia que a metafisica se atribui, nao e devido so ao que deixa- 
mos sucintamente apontado. Enquanto o saber objectivado em 
forma de ciencia tern lugar comum de referenda, e os fiskos e os 
biologos de ontem e os de hoje nao deslocaram o «objectivo» das 
suas preocupa^oes para fazerem progredir as respectivas ciencias, 
o mesmo nao acontece a metafisica, cuja historia so pode ser enten- 
dida como estudo da desloca^ao sucessiva do tema considerado 
fundamental. Como a tematica, no instante do seu surgimento, 
requer aparelhagem conceptual adequada, a deslocagao inevitavel 
dos pensadores ao longo do tempo invalida a possivel utilidade da 
terminologia anteriormente adoptada. Assim, muitos dos termos^ 
ainda hoje usados arrastam consigo tipos de meditagao referentes 
a tematicas que o proprio filosofo ja invalidou. Sirva de exemplo 
a dificuldade proveniente da aplica^ao em sentido existencial da 
terminologia essencialista. A historia fornece-nos sistemas de ccm- 
ceitos ja nao vivificados pelas correspondentes tematicas, ou tema- 
ticas ainda sem apropriada ferramenta nocional para adequado 
tratamento. Eis o perigo da historia. A propria no^ao de «ser» 
esta comprometida como ja o afirmamos em dois trabalhos dedi* 
cados a Tomas de Aquino e a Francisco Suarez. • 

A nogao de ser, enquanto nogao, e inevitavelmente am- 
bigua, o que acontece, alias, a todas as no^oes. A no^ao e ponto 
de encontro de duas vias: a ontica e a logica. Na filosofia da epoca 
moderna, no periodo dominado pelo ideal da «mathesis universa- 
lis», seguiu-se quase exclusivamente a via logica na interpretagao 
do «ser» em reac^ao ao pensamento estruturado no seculo XIII. 
Aiirmou-se que se tratava de um conceito de maxima extensao e, 
portanto, de minima compreensao. Esta maxima extensao corres- 
pondia ao enunciado aristotelico e tomista que considerava a 
nogao de ser a de maior generalidade possivel. Mas generalidade e 
extensao nao signif icam o mesmo. Extensao e atributo de conceito, 
generalidade e qualidade de nogao. E uma no^ao nao e uma ideia 
e muito menos um conceito. Geral, «generale», na idade media,. 
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tern um sentido que se perdera completamente na filos6fia mo 
derna devido a transposi^ao idealista na interpreta^ao da filosofia 
medieval iniciada por Descartes. Sem pretender, neste momento, 
tentar a demonstragao do que a etimologia facilmente confirma, 
diremos que «ser», como «genus «eneralissimum», alcan^ava expri- 
mir a fun^ao de suprema geratriz de todo o conhecimento de que 
todas as outras nogoes menos gerais, ou especiais, sao provenientes. 
Nao e agora a ocasiao para apresentar citagoes de textos confirma- 
tivas do que apenas deixamos apontado. Notemos so que, em vir- 
tude do pendor analitico da filosofia moderna, foi exaurida de 
conteudo a no^ao por excelencia gerante, «summum genus», da 
tradigao aristotelico-tomista. 

A ambiguidade a que nos referimos quanto a nogao de «ser» 
tern ainda outra motivagao na duplicidade da sua fungao grama- 
tical: verbo e substantivo. Como verbo possui fungao atributiva 
(esta mesa e de madeira) ou fungao existencial (o filosofo e um 
homeni). A esta dupla fungao verbal contrapoe-se uma substanti- 
va^ao possivel em sentido existencial. Ser, entendido atributiva- 
mente, nao pode substantivar-se; substantivo, a partir da sua 
fun^ao existencial, significa o mesmo que existir. E assim tambem 
uma dupla via se nos oferece para a compreensao da metafisica. 
Ao longo da historia e facil de aperceber quer a neutralizagao do 
acto de existir pela subordina^ao ao essencial, quer a aniquilagao 
do pensamento essencial pela preferencia significativa do existen- 
cial. Na bifurcagao interpretativa da no^ao de ser se articulam 
as filosofias moderna e contemporanea a partir de Kant, que afir- 
mou nao ser a existencia um acidente a atribuir a essencia, mas a 
essencia um atributo do existente. Este problema, que a filosofia 
medieval tantas vezes discutiu, foi relevadb a sua dignidade a partir 
de Kierkegaard, cujo centenario do nascimento este ano se come- 
mora. A metafisica existencial do nosso tempo contraria o pendor 
conceptualizante do pensamento como razao e prefere o piano do 
existir como acto refractario a conceptualiza^ao tradicional. 

Revertendo a interroga^ao inicial, que outras interrogagoes 
foram sucessivamente esclarecendo, pois e esta a propria vida do 
pensamento, destruigao da resposta em transmutagao interrogante, 
afirmamos que a filosofia nao e actividade reflexiva a partir de 
tipos de saber objectivados em relagao a determinados sectores da 
realidade, que nao e a ciencia a garantia da filosofia, mas a filo- 
sofia que origina e garante a ciencia. Se todo o saber se refere a algo 
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que lhe e estranho, se o saber nao e identificavel com o que se pro- 
poe conhecer, se a ciencia e peri-ontica, a correlagao entre o saber e 
o seu objecto nao e determinada pela propria ciencia, mas pela 
actividade previa de objectivagao, regulativa e constitutiva do pro* 
prio objecto. Isto e, a filosofia nao e dominio de reflexao segunda, 
mas actividade condicionante da constitui^ao do objecto como 
objecto. O seu dominio e transobjectivo e transcendental. A filo- 
sofia como constituinte de objectividade e pensamento original, e 
tentativa radical de objectivagao, opera a descontinuidade na apa- 
rente continuidade da experiencia sensorial, promove a independen- 
cia nocional, e consequentemente real, nas superficiais dependen- 
cias incriticas do senso comum, diferenciando o aparentemente 
identico, fragmentando o supostamente unitario, distinguindo o 
indistinto, singularizando o semelhante. Deste modo se invalida 
o pensamemto elaborado sob a forma de «filosofia de», isto e, de 
reflexao sobre o saber objectivado da ciencia, porque a ciencia 
e sempre « ciencia de» e a filosofia a sua previa garantia de funda- 
mentagao relativamente autonoma. 

Determinado o sentido da absoluta autonomia do pensamento 
filosofico, tema da filosofia contemporanea de inspira^ao existen* 
cial a partir da fenomenologia, interessa, para concluir, indicar 
que o saber acerca da filosofia nao e ainda filosofia, como o saber 
acerca da fisica nao e fisica e o saber acerica da matematica nao 
e matematica. A fisica, e o mesmo se passa com qualquer outra 
ciencia, e estrutura^ao compreensiva de certo estrato da realidade 
ordenada para comunica^ao didactica dos resultados do seu «acer- 
camenjo». Mas o pensamento elaborado sob a forma de fisica e 
aquilo que na realidade e considerado fisico nao tern qualquer 
niicleo de identidade nem qualquer possibilidade de identificagao 
para alem do acordo de ordem categorial. Todo o pensamento 
sob a forma de ciencia e, pois, acercamento do que cons- 
titui tema dos seus esfor^os de investigagao. E impossivel evitar 
a distancia entre o pensamento e o real. Nao raras vezes se con- 
funde o resultado do acercamento com o objecto que orientou 
o rodeio, sinal de confusao entre o ontico e o logico que sempre o 
pretende substituir. O pensamento e agente operacional na deso- 
cultagao do ontico. Mas a metafisica nao e tentativa de acerca- 
mento e muito menos agente de transferencia de um tipo de conhe- 
cimento para qualquer das zonas constituintes da realidade, como 
se pretende no programa de tendencia unitarista do metodolo- 
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gismo logico. Nao ha uma zona de objectividade exemplar nem 
urn linico criterio de objectiva^ao subordinante de toda a realidade. 
As formas de monismo, de base ontologica ou gnoseologica, sao 
consequencias da ilegitima extensao de um nucleo de ja coorde* 
nada objectividade ao que analogicamente se supoe susceptivel de 
identificagao. Mas a metafisica cotno ontologia fundamental in- 
dica-nos a via do pluralismo coerente na determina^ao categorial 
das regioes da realidade. 
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