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RESUMO

O problema que orientar esta dissertao ser a anlise da funo da
linguagem simblica

para a conscincia religiosa na obra Finitude e culpabilidade de
Paul Ricoeur. Para tanto,

iniciaremos pela morfologia e definio de smbolo oferecida pelo
pensador francs.

Caracterizaremos a hermenutica filosfica dos smbolos de Ricoeur
e procuraremos

esclarecer as contribuies do filsofo para a interpretao destes.
Numa hermenutica que

trabalha no nvel semntico para alcanar a compreenso ontolgica.
Assim, estaremos

atentos viso de homem que emerge da reflexo ricoeuriana. Ela ser
expressa atravs da

noo de homem falvel que o pensador encontra na linguagem
mtico-simblica e articula

com a reflexo filosfica. Observaremos a tenso entre finitude e
infinitude humana que

sustentada pela frgil e desproporcionada mediao do ser humano.
Esta reflexo se

encontrar com a funo terica e prtica da imaginao simblica na
afirmao do humano

diante de toda a limitao que o habita. Acompanharemos o
surgimento dos smbolos

religiosos desde seu contexto de origem, centrando-nos
principalmente na obra de Ricoeur.

Veremos a potncia de significao destes signos em seu momento no
semntico.

Seguiremos pela anlise da confisso feita pelo homem religioso,
que se apresenta como

smbolo primrio do divino. Partindo do pressuposto da existncia
de valores gnosiolgicos e

ontolgicos da linguagem simblica do sagrado, tentar-se- mostrar
a funo destes smbolos

na compreenso que o homo religiosus tem de si e na expresso do
desejo humano de viver a

totalidade indicada pelos signos do sagrado.

Palavras-chave: smbolos do sagrado, conscincia religiosa e
totalidade.

ABSTRACT

The problem that will be the guide of this dissertation is going
to be the analysis of the

function of symbolic language for religious consciousness in the
book Finitude and

culpability by Paul Ricoeur. For this purpose, we will start
with the morphology and

definition of the symbol offered by the French thinker. The
philosophical hermeneutics of

Ricoeurs symbols will be characterized and in addition an
attempt to clarify the

philosophers contributions to their interpretation. This is a
hermeneutic that works at the

semantic level to reach an ontological understanding. Thus, we
are going to be attentive to the

vision of man that emerges from the Ricoeurian reflection. It is
going to be expressed through

the notion of fallible man that the thinker finds in the
mythic-symbolic language and thus

articulates with the philosophical reflection. We are going to
observe the tension between

human finitude and infinitude that is sustained by the fragile
and disproportionate mediation

of the human being. This reflection will be found with the
theoretical and practical function of

the symbolic imagination in the affirmation of the human before
all the limitation that inhabits

it. We will follow the emergence of religious symbols from their
original context, focusing

mainly on Ricoeurs work and see the potency of signification of
these signs in their non-

semantic moments. We are going to analyse the confession made by
the religious man, who

presents himself as the primary symbol of the divine. Starting
from the presupposition of the

existence of gnosiological and ontological values of the sacred
symbolic language, we will try

to show the function of these symbols in homo religious
understanding of himself and in the

expression of the human desire to live the totality indicated by
the signs of the sacred.

Keywords: symbols of the sacred, religious consciousness and
totality.
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INTRODUO

Este trabalho se prope a estudar a funo dos smbolos do sagrado
na conscincia

religiosa a partir da filosofia de Paul Ricoeur. Ele se dar por
meio do estudo do ser humano e

da linguagem pela qual ele no cessa de buscar o sentido da sua
existncia e de lutar pela

felicidade total. Este ser falvel que afirma sua existncia
apesar de todas as tentativas de

negao de seu existir. Afirmao que acontece atravs dos smbolos
presentes na tentativa

humana de expressar o desejo incontornvel de totalidade
existente no corao humano e que

perpassa todas as suas atividades. Pretendemos retornar a estes
signos que ocultam e revelam

algo nosso para ns prprios, de modo que possamos conhecermo-nos
melhor e assim

ultrapassarmo-nos.

Para o filsofo Paul Ricoeur, o homem s poder entender a si mesmo
e o seu mundo

por meio da significao oferecida pela linguagem. O trabalho de
compreender a realidade e a

si mesmo passar pelos atos lingusticos do homem. Nesta
empreitada, a significao doada

pelos smbolos precede toda a linguagem especulativa. Mesmo a
filosofia no comea a

reflexo a partir de um ponto zero. Ela toma sempre um caminho j
iniciado por um esforo

de compreenso anterior.

O filosofo prope, em Finitude e culpabilidade, que a filosofia
ausculte a experincia

latente na linguagem mtico-simblica. Pois, segundo ele, j
encontramos nestes signos a

fora do esforo humano de compreender-se e a sua inevitvel busca
de dar sentido total

existncia. O ato compreensivo que se d pela linguagem e
aprofunda-se graas ao carter

simblico da linguagem. A expresso e o entendimento das verdades
profundas vividas pelo

homem so uma realidade constituda simbolicamente.

A capacidade de simbolizao um fenmeno originrio que nasce das
foras mais

fundamentais da alma humana. A manifestao simblica uma edificao
propriamente

humana que se baseia nas foras imaginativas. A imaginao
simblica, em seu potencial

criador, viola as limitaes impostas pela concretude fsica da
realidade, transgride a relao

objetiva do homem com o mundo. O smbolo mesmo est colocado como
objeto, mas

anterior e supera o determinismo natural. Esta imaginao, em sua
visada, enriquece a

percepo que o homem tem de si e da sua realidade.

A imaginao simblica torna possvel a expresso de realidades
humanas interiores.

Os smbolos tm a capacidade de revelar aspectos invisveis da
intimidade humana: medos,

desejos etc. Eles parecem fundir as aspiraes pessoais com um
pano fundo mais amplo,

9

numa relao fundamental entre o homem e a totalidade do cosmos.1
Desse modo, uma das

funes essenciais do simbolismo ser mostrar ao homo religiosus as
fontes da sua vida e p-

lo em contato com elas.

Certamente, a linguagem simblica faz parte do mundo humano de
significao, mas

observamos que o espao privilegiado para examinar essa
manifestao a religio. Os

smbolos, com os ritos e os mitos, constituem por excelncia a
linguagem da experincia

religiosa. O smbolo aparece como revelao do desejo do homem de
relacionar-se com o

sagrado. Pretender aventurar-se a investigar o smbolo religioso
em suas estruturas sem

relacion-lo ao mbito da religio ao qual ele pertence correr o
risco de o alijar de seu

sentido e referi-lo a outro mbito que no o original. Olhar a
linguagem simblica na

expresso da relao do homem com o sagrado recuper-la em sua
representao mais

originria, duradoura e ampla.

Alm do mais, os smbolos religiosos no so criaes irresponsveis ou
suprfluas.

Ao contrrio, essas manifestaes atendem a necessidades e tm
determinadas funes. Elas

perpassam valores ticos, estticos e impelem o homem a
ultrapassar a esfera humana em

direo a ordens superiores. O smbolo surge como linguagem
insubstituvel, como logos

desta experincia que, sem essa forma de expresso, seria
incomunicvel. Ele abre realidades

que antes estavam fechadas, pois ao comunicar o incondicional
revela espaos ocultos.

Assegura a presena da transcendncia no mundo e, do seio deste
mistrio, concede

conscincia religiosa maior conhecimento desta presena e de si
mesma.

A conscincia religiosa no est desligada das preocupaes da vida,
ela funda-se e

participa dos dramas prprios do existir humano. Esta conscincia
no quer estar presa

objetividade desumanizante e agonia da autoalienao. Para tanto,
ela recorre aos smbolos

do sagrado. Ela transpe a tristeza da sua finitude atravs de
figuraes simblicas que

indicam a infinitude que satisfaz o desejo de totalidade que
abriga em si. Esta tendncia

marcada pelo impulso de superar as limitaes, de conhecer mais a
si mesmo e a sua situao

diante de Deus. Os signos do sagrado vm para orientar o homem
atravs da obscuridade

deste percurso, para enriquecer a existncia humana empobrecida e
ultrapassar o

confinamento dos estreitos limites de um horizonte de vida
puramente natural.

Ao estabelecer a possibilidade da religao do homem com o mundo e
com o seu

sagrado, a experincia simblica surge como uma cura possvel para
as agonias que dilaceram

a conscincia religiosa. A linguagem simblica supera as
perspectivas nas quais o homem se

1 Cf. BARRETO, M. Imaginao simblica: reflexes introdutrias. So
Paulo: Loyola, 2008, p. 27 ss.
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encontra encerrado e oferece caminhos para o retorno aliana com
o divino. Por isso, ela

fundamental para o sentido da vida e no apenas para a manuteno
do rito religioso, pois ela

no permite que se perca a esperana de reintegrao na totalidade
csmica. Percorrendo o

percurso simblico que caminha rumo esperana e ao dom
superabundante que procede do

mistrio divino, perceberemos a real necessidade de escutar o que
os smbolos do sagrado tm

a dizer.

A linguagem simblica do sagrado, no seu modo de funcionamento e
por seu excesso

de significao convoca a interpretao. E para este ponto
avultam-se as contribuies do

filsofo Paul Ricoeur.2 A sua monumental obra o pe como um dos
filsofos mais influentes

do sculo passado. um dos filsofos hermeneutas que mais se
dedicaram questo das

relaes entre o smbolo e a interpretao. Sua hermenutica filosfica
tem grande solidez e

criatividade. O filsofo possui proximidade com a hermenutica
teolgica crist e com a

tradio filosfica que perpassa de Aristteles a Dilthey e Gadamer.
A hermenutica

ricoeuriana, instruda pela fenomenologia da religio e pela
exegese bblico-crist, trata de

fazer uma filosofia dos smbolos a partir do sentido doado por
eles prprios.

Entretanto, como o filsofo francs nos faz perceber, em nosso
momento histrico,

apesar do apelo excessivo s formas imagticas que percebemos em
diversos meios, constata-

se a ausncia da conscincia simblica, vivemos o que Ricoeur chama
de o esquecimento

da nossa herana simblica, destas cifras que falam da pertena do
homem ao sagrado. Na

modernidade a linguagem filosfica se torna cada vez mais tcnica,
unvoca e exata, dada s

formalizaes integrais nomeadamente na lgica simblica elaborada
dentro da tradio

analtica. E justamente o esquecimento e a formalizao desta poca
que inspiram o desejo

de Ricoeur de recuperar os smbolos da excluso exercida pela
anlise puramente reflexiva e

de restaurar a potncia de expresso desta linguagem.3 Ser,
portanto, contra o privilgio do

2 Paul Ricoeur nasceu numa famlia protestante calvinista em1913,
seu pai faleceu na primeira grande

guerra e sua me no ano em que nascera. Ele viveu uma vida
intensa, serviu durante a segunda, sempre firmou suas posies
polticas e religiosas sem nunca perder a abertura ao dilogo, ele
faleceu em 2005. Em sua formao sofreu influncias do
existencialismo, do personalismo, da fenomenologia e da
hermenutica, esta ltima com um interesse particular pelos textos
sagrados do cristianismo. Suas obras tiveram grande impacto no
pensamento do sculo 20. Mais informaes sobre a vida e a trajetria
intelectual de Paul Ricoeur podem ser encontradas em:
http://www.fondsricoeur.fr/fr/pages/biographie.html. Acesso em: 27
set. 2015. 3 Cf. RICOEUR, P. Le symbole donne penser. Esprit,
Paris, v. 27, n. 257, p. 60-76, juil-aot 1959, p. 61. Este artigo,
que tornou clebre a sentena ricoeuriana de que o smbolo d a pensar,
retomado parcialmente pelo autor em Finitude et culpabilit.
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Cogito4, da conscincia de si, contra o empobrecimento cultural e
o consequente

estreitamento do homem que o filsofo francs trilha os caminhos
para os quais os smbolos

do sagrado apontam.

Ricoeur prope a superao de uma razo autossuficiente, que no uma
adoo no-

crtica das criaes simblicas. Ele quer promover a formao do
sentido simblico numa

interpretao criativa e crtica, que recupera o que ele chama de
segunda ingenuidade ao fazer

surgir o conhecimento existente nos smbolos.5 Deste modo,
dilatar os supostos limites do

crculo encantado da filosofia da reflexo e da conscincia de si,
isto , repensar as condies

do prprio pensar filosfico e transforma qualitativamente esta
conscincia.6

Incorporar a anlise dos smbolos religiosos em filosofia aceitar
uma transformao

radical do prprio programa da filosofia, pois tem de se assumir
como condio do filosofar

sua contingncia, sua relao com a polissemia da linguagem e o
possvel conflito das

interpretaes.7 Como resultado disso teremos o alargamento do
mbito da reflexo filosfica

que se abre expressividade pr-filosfica e no-racional da
conscincia que est presente na

histria da expresso humana.8

D t este ponto buscamos contextualizar e justificar a
exequibilidade de nossa

p ainda esclarecer o itinerrio metodolgico e temtico que ns

v p p-nos do problema de investigao atravs da

a a partir de uma leitura atenta e rigorosa da bibliografia
selecionada,

mergulhando no pensamento de Ricoeur, tentando verificar e
descrever seus conceitos e

referncias no que diz respeito ao tema da dissertao.

Dentro da vastssima obra de Paul Ricoeur necessrio delimitar o
espao a ser

observado para trabalhar com mais profundidade o problema de
pesquisa. Como auxlio

heurstico ao percurso filosfico de nosso autor, assumiremos 3
subdivises temticas e

4 O smbolo d a pensar que o Cogito est no interior do ser e no o
inverso. RICOEUR, P. Philosophie de la volont: finitude et
culpabilit. Paris: Aubier, V. 2. 1988, p. 487. (Obs.: exceto
indicao em contrrio, todas as tradues de textos em outras lnguas so
de nossa responsabilidade). 5 Ricoeur no quer voltar primeira
ingenuidade, uma crena pr-crtica. Ele almeja uma segunda
ingenuidade, ou seja, a capacidade de crer depois de ter passado
pelo deserto da crtica; Esta segunda ingenuidade quer ser o
equivalente ps-crtico da hierofania pr-crtica. Ibid., p. 483. 6 Cf.
Ibid., p.487.

7 preciso lembrar que o percurso hermenutico-filosfico de Paul
Ricoeur no se detm no momento do smbolo, tal como realizado em A
simblica do Mal, segundo volume de Finitude e Culpabilidade. Ele
continuar pelos caminhos do texto e da traduo. Cf. JERVOLINO, D. La
question de l'unit de l'oeuvre de Ricoeur la lumire de ses derniers
dveloppements. Le paradigme de la traduction, In: Archives de
Philosophie, 2004/4 Tome 67, p. 663. 8 Cf. FRANCO, S. Hermenutica e
psicanlise na obra de Paul Ricoeur. So Paulo: Loyola, 1995, p.
75.
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cronolgicas de seu itinerrio9: fenomenologia existencial
(1947-50), hermenutica do

smbolo (1959-69) e hermenutica com predominante preocupao
lingustica (1970-2004). O

nosso estudo est vinculado aos temas da segunda parte, que tem
como referenciais as obras:

O smbolo d a pensar (1959), Finitude e culpabilidade (1960),
Sobre a interpretao (1965)

e O conflito das interpretaes (1969). E, percebe-se, dentro
dessa subdiviso, que o

problema de pesquisa aparece com maior nitidez em Finitude e
Culpabilidade. Ser a anlise

da condio do homem e a linguagem simblica da conscincia
religiosa que aparecer como

referencial desta obra de Ricoeur. Usar-se-o como ponto de apoio
os trabalhos da segunda

fase, conjuntamente com as obras das outras fases de Ricoeur que
servem para aclarar o nosso

estudo. A escolha deste itinerrio sustenta-se na convico de que
a se encontra a melhor

sustentao terica possvel para o nosso tema. A partir dessas
delimitaes se torna mais

balizado o caminho para observar o papel do simbolismo na
mentalidade religiosa segundo a

filosofia ricoeuriana.

No primeiro momento da dissertao nos aproximaremos do termo
smbolo em seu

percurso etimolgico e em suas particularidades conceituais.
Apresentaremos, seguindo a

proposta do filsofo francs, as aproximaes e os distanciamentos
entre o smbolo e as

noes que deste se avizinham ou com este se confundem; so elas:
signo, analogia, alegoria,

lgica simblica e mito. Tambm o observaremos em suas trs zonas de
emergncia, a saber:

experincia religiosa, sonho e poesia.

A esta altura, para andar pela estrada escorregadia da linguagem
simblica, daremos

um passo em direo compreenso hermenutica de Ricoeur para o
estudo dos smbolos.

Iniciaremos o segundo captulo com a resumida exposio da relao
intrnseca do

simbolismo e do trabalho hermenutico; ela nos dar um quadro
geral a partir do qual ser

possvel observar a questo do excesso de significao oferecido
pela linguagem simblica.

Veremos que a necessidade de una hermenutica est ligada
impossibilidade de uma

interpretao nica da significao simblica, de onde surge a
possibilidade de interpretaes

divergentes: a hermenutica praticada como exerccio da
desconfiana e a interpretao como

restaurao e confiana no sentido. Surge tambm o esforo de Ricoeur
para encontrar uma

via hermenutica que valorize as posies e medeie o conflito das
interpretaes. Depois

deste momento, apresentaremos seus procedimentos de interpretao
dos smbolos: uma

9 Entretanto, esse no um ponto pacfico entre os comentadores de
Ricoeur. Dentre as compreenses possveis h alguns que tratam a obra
ricoeuriana a partir de dois pontos: fenomenolgico e hermenutico.
Outros ainda, com Domenico Jorvelino, pensam a obra ricoeuriana
constituda sob trs paradigmas intercomplementares: o smbolo, o
texto e a traduo. Cf. JERVOLINO, La question de l'unit de l'oeuvre
de Ricoeur la lumire de ses derniers dveloppements, p. 663.

13

forma de apreenso gnosiolgica, na qual o homem confronta-se com
o mundo e consigo

mesmo mediante uma hermenutica filosfica do smbolo,
particularmente do smbolo

sagrado.

Por este itinerrio somos conduzidos at s bases da terceira parte
deste trabalho. No

primeiro momento, analisaremos brevemente a obra O homem falvel,
parte primeira do

segundo volume da Filosofia da Vontade.10 Acompanharemos a
anlise antropolgica de

Ricoeur, onde, em meio de sua desproporo, o ser humano afirma o
seu existir apesar de

toda a negao que lhe restringe. Tambm teremos uma anlise sobre a
importncia do papel

terico e prtico da imaginao e do smbolo em todo este processo e
na manuteno da

abertura do corao humano esperana da totalidade. Num segundo
momento deste captulo,

olharemos os smbolos religiosos a partir da experincia que lhe d
origem e como linguagem

fundamental desse encontro indizvel com o sagrado. Veremos a
manifestao desse encontro

atravs da potncia de significao do smbolo em seu momento
no-semntico. E tambm a

confisso feita pelo homo religiosus por meio da linguagem
simblica, ou seja, o momento

em que o homem se percebe diante da presena divina e necessita
colocar a complexidade do

que sente e de sua situao num discurso. Ento, orientados pela
hermenutica ricoeuriana

dos smbolos, observaremos a funo da linguagem simblica na
conscincia religiosa a partir

de sua busca por uma existncia mais plena e reintegrada na
totalidade sagrada.

Em suma, gostaramos de dizer que problematizar o fenmeno da
linguagem simblica

em suas relaes com a conscincia religiosa na obra de Paul
Ricoeur no procurar relquias

de um passado longnquo, mas pelo contrrio, buscar na amplitude
das expresses humanas

o prprio homem. questionar-se sobre as estruturas nticas das
quais essa linguagem

advm. Nesse sentido, a dissertao prope-se pensar possveis
contribuies do

conhecimento simblico na antropologia filosfica, ou seja, uma
reflexo filosfica sobre o

ser do homem a partir das contribuies do pensamento de
Ricoeur.11 De fato, o homem

mistrio para si mesmo, pois continua procura de sentido para si
prprio. Assim, pelos

desvios da linguagem, ao interpretar os smbolos que compem a
cultura, o sujeito poder

compreender-se melhor.12

10 A obra Finitude e culpabilidade (Finitude et culpabilit) que
formada por duas partes: Lhomme faillible e La symbolique du mal
faz parte de um projeto mais amplo de Ricoeur. Ela o segundo tomo
da Filosofia da vontade, que tem seu primeiro volume na obra
intitulada O voluntrio e involuntrio (Le volontaire et
linvolontaire). 11 Cf. RICOEUR, Le symbole donne penser, p. 73. 12
Cf. RICOEUR, P. O conflito das interpretaes: ensaios de
hermenutica. Porto: Rs, -1988-, p. 260-1.
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1 A MORFOLOGIA DO SMBOLO

O uso de smbolos reside, principalmente, na peculiaridade
sensvel e espiritual do

homem que tem a necessidade de evidenciar o que no pode estar
sujeito a experincia

imediata de forma intuitiva. Os smbolos so parte primria e
fundamental da linguagem

humana. Eles so um tipo de linguagem que desempenha um papel
chave na formao do

mundo e na comunicao entre os homens. Tornam presentes
conscincia dimenses do real

que no podem ser fisicamente representadas.

Percebemos que h uma grande dificuldade de enquadrar o smbolo em
definies

conceituais fixas e fechadas. Observamos que a prpria noo de
smbolo varia

consideravelmente entre disciplinas e autores, chegando at mesmo
ao ponto de assumir

significados opostos. Alm do mais, ele parece querer escapar a
toda tentativa de

determinao definitiva. Deste modo, levando em considerao a
polissemia da noo de

smbolo, vamos nos ater exclusivamente compreenso do smbolo em
Ricoeur, sendo a base

e o ponto de partida a sua obra Finitude e culpabilidade.

Na tentativa de superar essas flutuaes que podem ocorrer at
mesmo durante o

percurso do pensamento de um filsofo, tentaremos estabelecer
balizas para delimitar o trajeto

a ser seguido e para nos guiar pelas veredas deste problema.
Buscaremos, nos labirintos da

linguagem simblica, um fio de Ariadne na obra de Paul Ricoeur, a
fim de encontrarmos o

melhor caminho para entender a concepo de smbolo.

Para nos ajudar a compreender melhor a estrutura do smbolo,
partiremos da

etimologia da palavra para tirarmos dela uma noo sumria do
smbolo. Seguiremos pela

compreenso do conceito na obra do autor que tomamos por
referncia, continuaremos pela

distino das noes que deste conceito se aproximam ou com ele se
confundem, e

terminaremos pelas trs zonas fundamentais de emergncia dos
smbolos indicadas pelo

filsofo.

1.1 Etimologia do termo smbolo

A anlise da etimologia da palavra smbolo nos remete ao termo
grego symballo

(), originado da juno -, que, originalmente, significa lanar
com, pr

junto com, juntar.13 Em suas variaes pode ter o significado de
comparao, reunio,

explicao, ou concretamente significar a articulao do cotovelo ou
do joelho, que so ossos

13 Cf. MONTANARI, F. Vocabolario della lingua greca. Torino:
Loescher, 2000. p.1894.
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que unem-se se ajustando um ao outro, de maneira que eles no
podem ser considerados um

sem o outro (symbol). Pode significar tambm a juno de duas
metades, um sinal do

ajustamento entre as pessoas, bem como a possibilidade de lao
comunicativo dos portadores

das partes de um mesmo objeto (symbolon).14

Entre os diversos sentidos do substantivo symbolon, este ltimo
exemplo designa um

costume interessante: quando duas pessoas realizavam algum tipo
de pacto ou contrato que

deixava algo pendente entre elas, como uma maneira de
estabelecer o compromisso, um

objeto, uma moeda corrente ou um vaso de cermica, era partido em
dois pedaos.15 Cada

metade era entregue a cada uma das partes; assim os parceiros
poderiam manter durante anos

o fragmento da pea.16 Desse modo, mesmo separados por longos
perodos, ao se encontrarem

novamente ambos poderiam reconhecer-se mutuamente sem dvidas
quanto identidade de

um e de outro.

atravs do sym-ballo que eles, ao juntarem os fragmentos,
verificavam que

pertenciam mesma unidade que estabeleceu o contrato original.
Mas somente se ambas as

metades combinassem perfeitamente a aliana seria reconhecida.17
Tambm se observa esta

significao da palavra smbolo na primitiva Igreja crist:
chamava-se smbolo a confisso

de f, pois, atravs dela, os membros da comunidade verificavam a
pertena mtua mesma

comunho de f.18

A etimologia nos ensina que o smbolo implica primeiramente uma
unidade;

ulteriormente, uma fratura gera dois elementos que, juntos
formam uma s realidade a partir

da unio de duas partes que assumiram entre si um compromisso de
reconhecimento mtuo:

Em todos esses casos a unificao no se faz por reduo unidade ou
por fuso, mas

ajustamento; lanados com ou postos juntos. 19 Ento, nestas
relaes, a individualidade das

partes no se perde, poder-se-ia dizer que o smbolo se situa na
juno ou entre os dois termos

14 Cf. GIRARD, M. Os smbolos na Bblia: ensaio de teologia bblica
enraizada na experincia humana universal. So Paulo: Paulus, 1997.
p. 26. 15 Cf. Dictionnaire des symboles: mythes, reves coutumes,
gestes, formes, figures, couleurs, nombres. Paris: Robert Laffont,
1969. p. 13. 16 Podemos observar isto no relato do livro de Tobias:
Tobit ento respondeu a seu filho Tobias: Ele me deu seu documento e
eu lhe dei o meu, eu o dividi em dois para que cada um de ns
ficasse com a metade. Tomei uma e deixei outra com o dinheiro. E
dizer que j faz vinte anos que depositei com esse dinheiro! Agora
meu filho (...) vai recuperar esse dinheiro. (To 5,3). BBLIA.
Portugus. A Bblia de Jerusalm. Edio rev. e aument. So Paulo: Ed.
Paulinas, 1973. 17 Cf. CROATTO, J. Experiencia de lo sagrado y
tradiciones religiosas: estudio de fenomenologia de la religion.
Estella: Verbo Divino, 2002. p. 83. 18 Cf. RICOEUR, P. Potica e
simblica In: Iniciao prtica da teologia. Sao Paulo: Loyola, 1992,
p. 33. 19 GIRARD, M. Os smbolos na Bblia, p. 26.
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que foram separados. Nele se encontra implcita a ideia de dois
fragmentos que devem voltar

a reunir-se para religar a unidade originria que foi quebrada em
um tempo imemorial.

1.2 O conceito de smbolo

Ricoeur, em sua criteriologia do smbolo exposta na abertura de A
Simblica do

Mal, nos oferece a definio de smbolo. Ele nos diz que o smbolo
uma expresso

significativa portadora de um duplo sentido, onde o trnsito
entre o sentido literal at o

sentido simblico se d por analogia, ou seja, por semelhanas
entre os dois sentidos: Eu

entenderei por smbolo, em um sentido mais primitivo, as
significaes analgicas

espontaneamente formadas e imediatamente doadoras de
sentido.20

A arquitetura de sentido duplo organizada entre transio do
sentido oferecido pelo

signo comum, significao primria, at o sentido segundo,
significao simblica, por meio

do processo de semelhana analgica feito por meio de comparao
entre determinados

pontos de correspondncias possveis de entidades distintas21 mais
adiante trataremos como

mais clareza as relaes entre smbolo e analogia.22

Entretanto, devemos enfatizar que no s a funo e o sentido j
apresentados pelo

signo que o smbolo recebe e manifesta. Desejar dizer algo de
diferente daquilo que a

literalidade comunica constitui a funo simblica da linguagem
que, para alm da dualidade

do signo, realidade significante e contedo significado,
acrescenta-lhe um outro sentido. O

smbolo toma o significado primeiro, dado pelo signo, e oferece
uma segunda significao,

que ser o sentido simblico.23 Porm, ele s ofertado na medida em
que nos pomos em

20 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 180-1. 21 Cf. SALVIOLI,
M. Il simbolo nella fenomenologia ermeneutica di Paul Ricoeur. Una
proposta di ripensamento nel paradigma della traduzione, in Divus
Thomas 112, 2(2009), p. 13-64. p. 30. 22 Observamos que na obra
sobre Freud, Ricoeur propor algumas demarcaes para uma compreenso
ainda mais especfica do conceito de smbolo. O filsofo francs vai
buscar uma definio do smbolo mais estreita que a funo simblica de
Cassirer e mais larga que a analogia da tradio platnica e do
simbolismo literrio. A noo de smbolo ser redefinida como estrutura
lingustica significativa de sentido duplo ou mltiplo, onde a relao
entre o sentido literal e o sentido simblico no se d,
necessariamente, por analogia: para arbitrar esta discordncia entre
uma definio demasiada larga e uma demasiada curta, que proponho
delimitar o campo de aplicao do conceito de smbolo por referncia ao
ato de interpretao. Direi que h smbolo l onde a expresso lingustica
se presta, por seu duplo significado ou por seus sentidos mltiplos,
a um trabalho de interpretao. O que suscita este trabalho uma
estrutura intencional que no consiste na relao de sentido com a
coisa, mas em uma arquitetura de sentido, numa relao do sentido ao
sentido, do

significado segundo com o primeiro, seja ou no uma relao de
analogia, que o significado primeiro

dissimule ou revele o segundo. RICOEUR, P. De linterpretation:
essai sur Freud. Paris: Seuil, 1965, p. 26-7. (destaque do autor)
23 Cf. PORTOCARRERO, M. Smbolo. Disponvel em:
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6240/simbolo/. Acesso
em: 10 out. 2016.
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contato com esse sentido latente, pois ele nos assimila ao
simbolizado, sem que ns

possamos dominar intelectualmente a similitude.24 A
particularidade do segundo sentido s

pode ser alcanada na medida em que se permite implicar-se no
processo de simbolizao.25

Todo smbolo pressupe signos que tm j um sentido primrio,
literal, e por meio

deste sentido pe em relao a um outro sentido duplo ou mltiplos.
O sentido simblico

intercepta e ultrapassa toda a referncia puramente denotativa da
linguagem. O smbolo uma

linguagem que designa uma coisa por via indireta, ao designar
outra coisa, que ela visa

diretamente; assim que falo simbolicamente de pensamentos
elevados, de sentimentos

baixos, do reino dos cus, etc.26 Ele tem a inteno de dizer algo
que no est reduzido ou

fechado na linguagem dos signos e tem uma referncia fora do
campo lingustico habitual. Ele

deve, ento, ser observado como o meio de compreenso e de
expresso lingustica de uma

realidade supralingustica.27

Podemos observar que o smbolo evoca um contedo que est para alm,
sempre alm

de nosso alcance direto. O smbolo tem dois nveis de significao,
um visvel, significado

carregado de concreo, sua presena sempre significa algo; o outro
indica o inacessvel, fala

das coisas sem as mesmas e estas so observveis apenas em seus
efeitos. Ao simbolizar,

recolhe-se num mesmo ncleo de presena um grupo de intenes
significativas de realidades

ausentes.28 Assim sendo, ele evoca e revela o sentido de algo
subjacente a partir do que

manifesto, reproduzindo um secreto sentido de uma ordem poderosa
e velada.

1.3 O smbolo, distines e restries

O problema de que agora nos ocupamos refere-se compreenso dos
smbolos em sua

amplitude e limites. Ns pretendemos clarear ainda mais a noo de
smbolo em nosso autor

de referncia, distinguindo-a cuidadosamente de outras noes que
com ela se assemelham ou

se confundem. Para nos ajudar a diferenciar melhor o smbolo de
outros fenmenos de

linguagem, prosseguiremos na apresentao da especificidade do
smbolo a partir de relaes

que ele mantm com outros termos como: o signo, a analogia, a
alegoria, a lgica simblica e

o mito. Destacado das noes com ele aparentadas, melhor
determinado o smbolo ficar.

24 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 178. 25 Sobre o processo
de simbolizao cf. GIRARD, M. Os smbolos na Bblia, p. 35-9 26
RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 417 27 Cf. PORTOCARRERO,
Smbolo. 28 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 174.
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1.3.1 Smbolo e signo

Ricoeur nos diz que certo que o smbolo primeiramente um signo,
ou seja, so

expresses que comunicam um sentido, esse sentido declarado numa
inteno de significar

veiculada pela palavra.29 Todo o signo aponta para algo alm de
si mesmo, um elemento

que representa e substitui algo e vale por esse algo para o qual
aponta. Atua como um

transmissor ou substituto, que torna possvel a representao, bem
como um discurso sobre o

que pode ou no estar presente: Em todo signo um veculo sensvel
portador da funo

significante que faz que ele valha por outra coisa.30

O signo uma coisa que d a conhecer a outra, faz represent-la em
virtude de uma

ligao entre o significante e o significado. Na funo sgnica
est-se no mbito da ao e da

indicao das coisas, numa relao de associao entre signo-objeto: A
relao lgica entre

signo e seu objeto muito simples: esto associados, de algum
modo, para formar um par;

isto , acham-se em uma relao um-a-um. A cada signo corresponde
um item definido que

seu objeto, a coisa (ou evento, ou condio) significada.31 H uma
conexo regular, a

interpretao do signo refere-se a uma estrutura intencional
convencionada, onde se supe que

foi constitudo um primeiro sentido que aponta diretamente para
algo, onde esse algo remete

apenas a essa outra coisa que s ele aponta, numa relao direta
entre significante e

significado. Nestas expresses significativas se supe o triunfo
dos signos criados pelas

convenes humanas sobre os signos naturais, ou seja, dos ndices
oferecidos pela natureza e

apenas interpretados pelo homem. Os signos institudos nos levam
a um sentido primrio

manifesto e aceito, isto , a intencionalidade literal.

Porm, Ricoeur sublinha: dizer que todo o smbolo um signo, traar
um crculo

muito amplo, necessrio agora delimit-lo.32 Se o signo e o smbolo
no esto separados

por completo nem unidos de forma indistinta, necessrio observar
tais diferenas.33

O smbolo um signo que, como todo signo, aponta para alm de si
mesmo. Porm,

nem todos os signos so smbolos, ou melhor, este ltimo um tipo
especial de signo.

Enquanto os signos convencionais so sinais tcnicos claros que
expressam apenas o indicado

29 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 177. 30 RICOEUR, De
linterpretation, p. 21. 31 LANGER, S. Filosofia em nova chave: um
estudo do simbolismo da razo, rito e arte. Sao Paulo: Perspectiva,
1971, p. 67. 32 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 178. 33 Sobre a
distino ente signo e smbolo, a exposio de Susane Langer na obra
Filosofia em nova chave apresenta-se como modelo de claridade e
preciso para observar limites nem sempre evidentes entre estes dois
elementos.
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no sentido, os smbolos apontam para outro sentido de forma
indireta. O smbolo ultrapassa a

rgida relao unvoca entre o signo sensvel e a significao, ele
oferece outro nvel de

significao por meio do sentido primeiro indicado pelo signo.

O signo convencional conduz a uma primeira intencionalidade, uma
intencionalidade

literal, tal movimento se d de forma equivalente em todas estas
expresses significativas. A

linguagem simblica, por sua vez, traz em suas camadas outras
significaes que esto

ocultas em sua segunda intencionalidade. Os smbolos sos aquelas
expresses de duplo ou

mltiplo sentidos, cuja textura semntica correlativa do trabalho
de interpretao que

explicita o sentido segundo ou os sentidos mltiplos.34 A inteno
de significao do smbolo

soma-se perspectiva restrita da literalidade do signo e a
extrapola.

Tomemos como o exemplo o smbolo da mancha utilizado por Ricoeur
em A

Simblica do mal. A mancha, para a conscincia que concebeu este
smbolo, no apenas

signo, ou seja, significa algo mais do que um estado de sujeira
fsica: O sentido literal e

manifesto visa, portanto, para alm dele mesmo, qualquer coisa
que como uma mancha.35

O simbolismo apodera-se da primeira intencionalidade e dela
extrai uma segunda

intencionalidade, onde atravs da sujeira fsica, aponta para uma
situao semelhante, na

qual o homem, na relao com a categoria do sagrado, se percebe
sujo, manchado e

impuro.

Este smbolo indica para alm do sentido literal convencionado,
diz de alguma coisa

como uma mancha. Sugere algo para alm da obviedade do signo, mas
retm consigo

sempre resqucios da relao primeira entre o significante e o
significado. Dessa maneira, o

smbolo, diferentemente dos signos artificiais que implicam uma
conveno arbitrria pela

qual se relaciona com o sentido, nunca completamente arbitrrio e
fechado. Os smbolos se

referem a algo de maneira conotativa, sendo que este sentido
dado somente mediante o

interesse daquele que se relacionam com o smbolo. Eles so, em si
mesmos, portadores de

significado e articuladores deste sentido ao invs de apenas
anunciadores. 36 O smbolo, em

sua funo comunicativa, no est preso de maneira restrita e
permanente nos elementos:

A ! "#$### "## % 'o d# #' % %# d# #(" $ )*+

' " "% # "# +#+ "## s #+# "*"

34 RICOEUR, De linterpretation, p. 22. 35 RICOEUR, Finitude et
culpabilit, p. 178. 36 Cf. LANGER, Filosofia em nova chave, p.
63-86.
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,-,./013,45-657 84 9508-:/ 95-61:/ ;85 -, ?/>4, ;85 - ele
prprio.37

Os signos lingusticos previnem simplesmente sobre a presena dos
objetos que

anunciam, dando atravs de sua transparente clareza o sentido
literal. Ao passo que com o

smbolo, nos deparamos com uma opacidade que oculta em enigma o
sentido segundo e neste

segredo possibilita uma profundidade inesgotvel de
significaes.

1.3.2 Smbolo e analogia

Como vimos, Ricoeur prope uma definio de smbolo ligada noo de
analogia

eBCEe F GeBCHIF JEHKeHEF e F GeBCHIF simblico.38 Contudo, ele
nos recorda que o processo

analgico que ocorre com o smbolo no um procedimento tcnico que
indica uma relao

de semelhana entre coisas distintas, ao modo de um raciocnio no
conclusivo que opera

JFE meio da quarta proporcional: A est para B como C est para
D.39 No smbolo, a relao

que liga o sentido primrio ao segundo sentido um tipo prprio de
analogia. Ela conduz

IeGIe F plano do sentido literal e manifesto ao nvel semntico
existencial, que o

JEFJEiamente simblico, e est ligado em semelhana ao primeiro
sentido. A analogia que

pode existir entre o sentido segundo e o primeiro no uma relao
comparativa considerada

L JLECHE IF eMCeEHFE FN NK LEONKeBCF construdo que permita
formalizaes.40 Porque, como o

filsofo observa, o smbolo :

84, linguagem convencional que rompeu com a semelhana sonora; na
1-65-31/-,.1:,:5 9508-:, :/ 910-1?13,:/ ;85 >591:5 ,
3/>>59@/-:i-31,

,-,.P013, ;85 - 199/7 5-6>5 , @,.,R>, 910-1?13,-65 5 ,
3/19,

910-1?13,:,7 4,9 5-6>5 @>1451>/ 95-61:/ 5 9508-:/
sentido.41

Para concretizar o vnculo entre os termos do processo de
simbolizao no possvel

objetivar a relao analgica que liga o segundo sentido ao
primeiro sentido, necessrio

viver o sentido primeiro, para, por ele, ser conduzido para alm
dele mesmo a uma

37 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 178. 38 Como j
salientamos, numa definio posterior, proposta no Ensaio sobre
Freud, Ricoeur questiona a associao direta entre a analogia e o
processo simbolizante. A partir desta compreenso, ele observa a
impreciso da ideia de que a relao que une o sentido literal com o
sentido simblico seja puramente analgica. Para ele a analogia que
constitui o significado e a fora de muitos smbolos no se reduz a um
tipo de argumento tal como o raciocnio por analogia, isto , no
sentido forte. RICOEUR, De linterpretation, p. 26. 39 RICOEUR,
Finitude et culpabilit, p. 178. 40 Cf. SALVIOLI, M. Il simbolo
nella fenomenologia ermeneutica di Paul Ricoeur, p. 34. 41 RICOEUR,
Le symbole donne penser, p. 65.
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significao segunda, ou seja, o sentido simblico. No processo de
simbolizao, o

movimento que leva do sentido primrio ao sentido segundo nos faz
participar da significao

simblica e desta forma nos assemelha ao simbolizado, sem que
essa correspondncia possa

ser manipulada. A analogia simblica no a mera relao de comparao
entre semelhantes,

trata-se de uma ligao analgica como a que foi indicada entre a
mancha fsica e o sentir-se

contaminado pelo pecado, uma mancha existencial.42

S TUVU WXYWXZU [\ ]ZT^U_Z`\bcU ]f [ZgfXfhjZ\ [\ \h\_UkZ\ comum
por manifestar o

qlf est relacionado com a profundidade e a inesgotabilidade de
significao que se d

\Wfh\] atravs da implicao pessoal na dinm Por um lado, trs so os
mbitos da

experincia humana nos quais os smbolos emergem, por outro, em
todo e qualquer smbolo

[fmf-se refletir esta trplice dimenso.ica interna do processo
simblico: neste sentido que

o smbolo doador; ele doador porque a intencionalidade primria
que doa

nonrtuwxnyzo{z t |zo{w}t |zu~o}t43 uma relao que no se d como um
processo

\XVZgZjZ\_ Ul WXU[lVU WUZ] \V jfXVU WUhVU f_\ hcU
jUhVXU_mf_44

1.3.3 Smbolo e alegoria

Ainda dentro problema das relaes operadas pela linguagem
simblica entre dois

estratos de sentido, ns observaremos a distino entre smbolo e
alegoria. No que diz

respeito a esta distino, Ricoeur utiliza-se da definio de M.
Ppin: na alegoria o

significado primrio, isto , o sentido literal, contingente e o
significado segundo, o sentido

simblico, suficientemente exterior para ser diretamente
acessvel.45 A alegoria uma

representao figurativa que produz a virtualizao do significado,
isto , sua expresso

transmite um significado outro que no o literal. Este ltimo
funcionar apenas como fachada

momentnea dos elementos da ideia apresentada sob disfabrce. uma
proposio com duplo

sentido, onde entre o primeiro e segundo sentido se estabelece
uma relao de traduo: A

alegoria sempre suscetvel a se traduzir em um texto inteligvel
por si mesmo; uma vez este

texto melhor decifrado, a alegoria tomba como uma vestimenta
intil; aquilo que a alegoria

mostrava no oculto pode ser dito num discurso direto que a
substitui.46

A alegoria produzida num espao conceitual para ser
posteriormente traduzida. Nela

h uma significao obrigatria que subjaz ao abrigo de uma imagem
construda para

42 Cf. RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 178. 43 Ibid., p.
178-9. 44 Cf. SALVIOLI, M. Il simbolo nella fenomenologia
ermeneutica di Paul Ricoeur, p. 30. 45 PEPIN, M., apud. RICOEUR,
Finitude et culpabilit, p. 179. 46 Ibid., p. 311.
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desvanecer. Esta imagem uma edificao artificial, onde a
verdadeira significao velada

intencionalmente para ser desvelada no momento oportuno. Ao
interpretar e traduzir o cdigo

d passagem a esta significao escondida, o sentido literal se
apaga inteiramente e se

Como na famosa alegoria da caverna, uma das mais poderosas e
permanentes

Plato utiliza-se da linguagem alegrica para apresentar

s compreenses sobre a condio humana, a gnosiologia e a
metafsica. No dilogo,

apresenta suas ideias a Glucon por meio de um processo alegrico.
O jogo das

quando se revela o real sentido intencionado por Plato.47

O smbolo, por seu turno, em seu sentido e suas temticas, tende a
manter uma

estabilidade perene. E a linguagem ordinria no oferece paralelos
mensagem simblica,

pois esta s pode ser equiparada representao sensvel daquilo que
no temos conceito

algum. O smbolo baseia-se num sentido primeiro, que no indica,
por si mesmo, que exista

uma outra significao possvel. Ser apenas mais tarde, por meio da
vivncia do processo

simblico, que o segundo sentido se nos revelar.

Ricoeur afirma ainda que o smbolo e a alegoria no poderiam nem
ser postos em

situao de comparao. Isto se d pelo simples fato de no estarem na
mesma dimenso.

Segundo ele, historicamente, a alegoria foi concebida mais como
uma forma de tratamento

dos mitos do que como um procedimento literrio. Um mtodo de
interpretao aplicado por

pensadores gregos aos textos de Homero e Hesodo, por meio do
qual se pretendia descobrir

concepes filosficas embutidas figurativamente nas narrativas
mitolgicas. Desse modo, a

alegoria est mais ligada com a instncia do leitor que com a da
criao espontnea de signos.

Interpretar de maneira alegrica , portanto, pr a descoberto a
mensagem tirando o disfarce e

tornando-o, por isso mesmo, intil. nesse sentido que o filsofo
francs prefere falar de

alegoria mais como uma forma de entender e decifrar, ou seja,
uma interpretao alegrica

dos signos, smbolos e mitos, do que falar propriamente em
alegoria: a alegoria foi muito

mais uma modalidade hermenutica que uma criao espontnea de
signos. Seria melhor

falar, ento, em interpretao alegorizante que de alegoria. 48

Assim, podemos dizer, a partir de Paul Ricoeur, que a alegoria
se revela na

interpretao, ao passo que o smbolo anterior a toda hermenutica.
O smbolo no est no

47 Scrates: Pois bem volvi- esta imagem, amigo Glucon, deve ser
aplicada sem tirar nem pr ao que antes dizamos. A caverna-priso o
mundo das coisas visveis, a luz do fogo que ali existe o sol, e no
me ters compreendido mal se interpretares a subida para o mundo l
de cima e a contemplao das coisas que ali se encontram com a
ascenso da alma para a regio inteligvel. PLATO. A Repblica. Trad.
Leonel Vallandro. Porto Alegre. Ed. Globo, 1965, p. 205-6. 48
RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 179.
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s pode ser expressa de forma consciente,

ser pronunciada de maneira inconsciente por

m profere a palavra simblica. O sentido alegrico acessado pela
decifrao da

mensagem criptografada no sentido literal, enquanto o smbolo d o
seu sentido em enigma

queles que o buscam.

1.3.4 Smbolo e lgica

Ricoeur prope ainda outra distino significativa: trata-se do
modo como ele

compreende o termo smbolo e o modo como ele reaparece expresso
na lgica simblica.

Segundo o filsofo francs, com o mesmo termo a lgica simblica
designa uma noo

distinta da utilizada por ele. Ricoeur deixa claro que o smbolo
que o interessa e que ele trata

em seu trabalho no tem nada a ver com o que a lgica simblica
invoca com esse nome.49

Na verdade, para ele, chega a ser o inverso, mas para tanto, no
suficiente diz-lo,

precisaremos entender o porqu.

A lgica antiga, moderna ou clssica, que no era plenamente
formal; j tinha, na

teoria do silogismo, substitudo os termos por signos valendo
qualquer coisa; mas as

relaes, por exemplo, as expresses todo, algum, , implica, no
tinham sido

separadas das expresses lingusticas ordinrias.50 com a lgica
simblica que se alcana o

formalismo extremo: em vez de se fixar em termos e palavras, as
oraes so substitudas,

transformadas em notaes letras ou signos escritos que substituem
as proposies.

Atravs destes smbolos especiais, a lgica moderna deseja expor
com clareza as estruturas

lgicas de proposies e argumentos, evitando a ambiguidade de
sentido que aparece muitas

vezes na linguagem corrente.51

A lgica simblica procura se tornar um clculo, preocupando-se
mais com a estrutura

do raciocnio do que com o contedo das proposies. As significaes
lingusticas

constitudas pelo sistema analtico das relaes das expresses entre
si no pressupem a

49 RICOEUR, Le symbole donne penser, p. 66. 50 RICOEUR, Finitude
et culpabilit, p. 179. 51 Os argumentos formulados em ingls ou em
qualquer outra lngua natural so, com freqncia, de avaliao difcil
por causa da natureza vaga e equvoca das palavras usadas da
anfibologia da sua construo, dos idiotismos da linguagem, do seu
estilo metafrico, possivelmente confuso, e do elemento de distrao
derivado de qualquer significao emotiva que se lhes possam atribuir
(...). Para evitar essas dificuldades perifricas conveniente criar
uma linguagem simblica artificial livre desses defeitos na qual
possam ser expressos os enunciados e raciocnios da linguagem
natural. COPI, I. Introduo a lgica. 3. ed. Sao Paulo: Mestre Jou,
1981. p. 225.
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presena das coisas mesmas.52 Assim, cria-se uma linguagem
artificial, tornando-a

plenamente formal. J no se trabalha apenas com abreviaes de
expresses conhecidas, mas

com caracteres.

Ricoeur evidencia que o smbolo com que ele se ocupa

forma que pela rao mesma da analogia fonte da linguagem simblica
uma linguagem

53

No campo da lgica simblica, o caminho para as significaes de
duplo sentido

parece estar fechado, j que a noo de significado exige
univocidade de sentido. Esta

univocidade exige o princpio de identidade, que est fundado
sobre a essncia nica e

ntica a si mesma. A comunicao s se faz possvel quando as
palavras tm apenas um

54

Observamos, tambm, o espanto de Ricoeur diante da possibilidade
de dois usos to

rigorosamente opostos. Para ele, preciso procurar entender a
razo deste fato na estrutura da

, apresenta tanto uma funo de ausncia,

e significa o vazio, ou seja, designa as coisas sem a presena
delas e o faz por meio de

quanto de presena, porque em seu significar deseja tornar
algo

que est velado manifesto.55

s entendimentos diametralmente opostos: por um lado, a
formalizao integral que busca a

vocidade de sentido, que reduz os signos e expresses a
caracteres, um sinal da

; por outro, indica uma linguagem cheia de intenes latentes e
com

outras coisas, que s se apresentam em forma de enigma.

1.3.5 Smbolo e mito

O smbolo diferenciou-se com mais ou menos clareza das noes
tratadas at aqui.

Contudo, esta ltima diferenciao que propomos apresenta-se ainda
mais delicada que as

52 RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 73. 53 RICOEUR,
Finitude et culpabilit, p. 180. 54 RICOEUR, De linterpretation, p.
31-2. 55 Cf. RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 180.
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anteriores. Ambos, smbolo e mito, compem, juntamente com o rito,
o ncleo duro da

expresso religiosa e apresentam uma relao intensa entre si. Eles
precisam ser diferenciados

com muita acuidade para no haver prejuzo para nenhum dos dois
elementos. Teremos de

demandar mais tempo na observao da compreenso ricoeuriana do
mito, passando por sua

estrutura e funo, para assim alcanarmos melhor entendimento da
fora deste elemento e de

suas relaes com o smbolo.

Os mitos so realidades culturais complexas que podem ser
abordadas por

perspectivas mltiplas e complementares sem esgotar sua
compreenso. Ricoeur, que foi

profundamente influenciado e motivado por historiadores e
fenomenlogos da religio,

principalmente por Mircea Eliade, nos oferece como primeira
definio uma descrio mais

lata feita pela histria das religies; ele entende mito como:

n n

n n n n n

n n tomens de hoje e de maneira n g nn t

n n ns56

Os mitos contam uma histria sagrada que desempenha fundamental
importncia para

toda a dinmica social dos povos. Nesse sentido, conhecer o mito
seguir seus ensinamentos,

participar da sua realidade e tomar parte no relato. A
conscincia mtica diz uma histria

sagrada e, portanto, uma narrativa verdadeira que se refere ao
tempo primordial, s origens de

onde mundo e o homem provm, onde se colocam os modelos
exemplares para todas as

atividades humanas significativas.57 O mito diz, de sua maneira
prpria,

n das origens do mundo, dos homens, animais, plantas, mas tambm
de nn em consequncias dos quais o homem n n t

no t tn

n n s58

Os mitos no podem ser tomados por uma simples fantasia nem como
uma falsa

explicao da mente primitiva expressa por meio de fices. A
conscincia mtica, estruturada

antes da fbula e da lenda, profere uma palavra como forma de
significar o verdadeiramente

experienciado. Para esta conscincia, a narrativa mtica diz, de
forma dramtica, da origem de

56 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 168-9. 57 ELIADE, M.
Aspectos do mito. Lisboa: Edicoes 70. p. 12-5. 58 Ibid., p. 17.
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todas as coisas, da histria, do mundo, da sua prpria criao, da
sua existncia factual e de

seus hbitos.

Ricoeur sabe que o mito primeiramente uma forma de relato que
narra os

acontecimentos do comeo e do fim num tempo fundamental naquele
tempo59, e que a

narrativa mtica fundamenta as instituies de uma sociedade
particular e tem uma funo

social determinada. Contudo, nos diz tambm que estas dimenses
histrica e social no

esgotam a riqueza mtica, pois a elas se acrescenta uma dimenso
suplementar, que deve ser

tratada como um problema especfico, que o fundo simblico
presente no mito.

O filsofo no tem a pretenso de desenvolver uma teoria completa
sobre o mito.

Porm, deseja compreender de maneira mais profunda possvel a funo
do mito no que diz

respeito ao seu potencial simblico, ou seja, sua capacidade de
sondar a relao do homem

com aquilo que ele considera sagrado. Em sua significao ltima, a
estrutura do relato mtico

diz do desejo ntimo do homem de viver a plenitude indizvel, pois
este relato oferece uma

orientao de sentido existencial a partir do todo. vista disso,
observa-se que o mito busca o

entendimento da condio do homem numa compreenso englobante da
realidade. Este

esforo narrativo d um significado a esta inteno de restaurao do
homem na totalidade do

ser por meio do potencial simblico presente no mito.60

O pensador francs prope esta outra leitura possvel para a
narrativa mtica, de

maneira que no se descarte o seu potencial simblico. Segundo
ele, ns, homens da Idade

Moderna, j no podemos mais ouvir o mito e viver o chamado destes
tempos lendrios como

tempo histrico, tal como concebemos a histria atravs do mtodo
histrico crtico. E

tampouco podemos enquadrar os lugares e paisagens mticas dentro
das coordenadas

geogrficas do nosso mundo moderno.

Por isso, para ns, o mito j no tem valor explicativo; assim,
necessrio uma

desmitologizao que elimine todo sentido etiolgico do mito, ou
seja, toda pretenso de

explicao da origem das coisas: a definio do mito como histria
das origens uma

definio limitada.61 A narrativa mtica deve ser diferenciada de
relato histrico enquanto

cincia. O mito deve ser observado a partir de seu potencial
simblico, visto que Ricoeur

pressupe que o conhecimento mtico no tinha apenas a pretenso de
relatar fatos histricos.

Ao serem libertados das obrigaes com o conhecimento cientfico,
os mitos so

elevados dignidade do smbolo: ao perder sua pretenso explicativa
quando o mito revela

59 RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 29. 60 RICOEUR,
Finitude et culpabilit, p. 314. 61 RICOEUR, P Mythe 3:
linterprtation philosophique. In: Encyclopaedia Universalis. Paris:
Encyclopaedia Universalis France, 1971, p. 530-537. v. XI, p.
534.
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o seu alcance exploratrio e compreensivo, que ns chamaremos
(...) sua funo

simblica.62 Ou seja, demonstra o poder de desvelar e manifestar
determinadas reas da

realidade humana. Partindo do excesso de significao que o lao do
homem com o sagrado

constitui, o mito age como um veculo facilitador da compreenso
do vivido, uma resposta

tentativa arcaica e perene de solucionar as grandes questes
humanas, os paradoxos das coisas

e da existncia: o mito-narrao seria simplesmente o invlucro
verbal de uma forma de

vida, sentida e vivida antes de ser formulada.63 So relatos que
se confrontam com muitos

porqus, como os do mal, do sofrimento, da morte, etc. Eles so
expresses do desejo de

aprofundar, sistematizar e expressar a reflexo de grandes
problemas existenciais

efetivamente vividos.64

Devido presena do smbolo, o mito escapa s investidas da
interpretao alegrica e

revela a profundidade exploratria de sua funo simblica. Tomando
como exemplo o

conjunto de mitos trabalhados por Ricoeur em A Simblica do Mal,
observamos que os mitos

do mal tentam desvelar, de modo simblico, a experincia humana
envolta em dor, sofrimento

e morte. Eles permitem ao homem a compreenso de si mesmo ao
falar sobre o mal e a culpa,

na qual este se encontra implicado.

Como breve orientao sobre a funo simblica presente nos mitos
analisados por

Ricoeur em A Simblica do Mal, observemos trs caractersticas
comuns dos mitos apontadas

por ele. Primeiramente, uma experincia singular que serve como
exemplo modelo para

todos os homens. Uma segunda funo considera que o mito oferece
experincia humana

uma introduo e orientao tenso na existncia do comeo e do fim do
mal, fazendo a

experincia humana cruzar a histria, anunciando sua perdio e
salvao. A terceira e mais

importante funo dos mitos do mal a potncia que o mito tem de
atingir o enigma da

existncia, pela introduo de uma discordncia entre uma realidade
fundamental (por

exemplo, o estado de inocncia como estado essencial) e a
modalidade atual do homem

(infecto, pecador, culpado). O mito justifica esta passagem
recorrendo narrativa simblica,

porque no h nenhuma transio lgica, nenhuma deduo da realidade
fundamental do

homem (criatura boa destinada felicidade) sua existncia atual
(existencial e histrica).65

A narrativa mtica utiliza-se do potencial de significao desta
linguagem mais

originria em seu relato e, assim, funciona como interveno
simblica. Para desempenhar

esta funo simblica, o mito, em seu processo narrativo, depende
absolutamente dos

62 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 169. 63 Ibid., p. 314. 64
Cf. RICOEUR, Mythe 3: linterprtation philosophique, p. 530-537. 65
Sobre a funo simblica dos mitos Cf. RICOEUR, Finitude et
culpabilit, p. 309-12.
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smbolos. Ricoeur vai ainda mais longe, ele nos diz que considera
o mito como uma espcie

de smbolo, como um smbolo desenvolvido em forma de narrativa, e
articulado num tempo e

num espao no coordenveis.66 Isto , um relato que recolhe
determinado fundo simblico

de uma cultura e lhe d uma espessura narrativa.

O mito tomado como simbolismo de segundo grau, como uma
narrativa que se

utiliza do simbolismo primrio, que a cifra de sentido mais
elementar que constitui a

linguagem de todos os mitos.67 O mito explicita e torna
compreensveis os traos prprios do

smbolo de forma narrativa. Ao tornar-se simbolismo narrado ele
recuperado como mito e o

seu relato assume muito da fora simblica dos prprios smbolos.68
Compreender o mito

atravs dos smbolos primrios compreender o que o potencial de
significao da linguagem

simblica acrescenta narrativa mtica.

Entretanto, no se pode pensar que o arranjo literrio proposto
pelo mito substitui ou

esgota de algum modo a riqueza de sentido presente nos smbolos.
Como vemos, o mito

contm smbolos, onde o nexo do mito com o smbolo essencial, mas
no se pode afirmar o

mesmo em relao ligao dos smbolos com o mito, j que eles podem
ter ou no relaes

com o mito.

Outras diferenas importantes que ainda podemos fazer notar entre
estas duas formas

so: a simplicidade e a concretude do smbolo contrastam com o
aspecto elaborado e

fantstico da narrativa mtica. Em sua forma plstica, a narrativa
descreve acontecimentos

dando-lhes uma aparncia essencialmente dramtica, enquanto o
smbolo, nem sempre

apresenta este carter. O mito implica um distanciamento no
tempo, faz um movimento de

retorno para entender a inexplicabilidade do presente luz das
origens misteriosas do

p !"#$ p% &' ('%)$ & * + intuio de maneira instantnea,
para alm de

q'lquer processo histrico-temporal de mudanas; o smbolo
apresenta-se em uma

perspectiva trans-temporal e trans-espacial.69

66 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 181. 67 Tomando como
exemplo A simblica do mal, percebe-se que Paul Ricoeur divide os
smbolos em trs nveis significantes: nvel simblico primrio, mancha,
pecado ou culpa; nvel secundrio, narraes da queda ou do exlio;
terceiro nvel, dogmatismos mitolgicos da gnose e do pecado
original. Cf. RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 30. 68 Por
exemplo, o banimento um smbolo primrio de alienao; mas a histria da
expulso de Ado e Eva do Paraso um mito, simbolo de segundo grau, em
que se pe em cenas smbolos, personagens, lugares, picos e episdios
fabulosos. O Banimento um smbolo primrio e no um mito, ele usado,
por analogia, para significar alienao humana. Mas essa mesma
alienao se forja numa histria fantstica, a expulso do den, que
forjada, enquanto evento aconteceu em illo tempore, que j mito. Cf.
RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 181. 69 Para observar mais as
diferenas entre mito e smbolo: Cf. GIRARD, M. Os smbolos na Biblia,
p. 62-3.
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Paul Ricoeur afirma que o mito est subordinado riqueza de
sentido proporcionada

pelo smbolo: Pareceu-me, ao recorrer a esta dialctica do smbolo
com a base nica,

verdade, das tradies semticas e helnicas que a reserva de
sentido dos smbolos primrios

era mais rica do que a dos smbolos mticos e, principalmente, do
que a das mitologias

racionalizantes.70

O mito est inserido na trama social, no jogo de regras das
instituies da sociedade, e,

ao fazer uso do fundo simblico existente na comunidade,
restringe, at certo ponto, a

potencialidade de significao dos smbolos. A funo narrativa do
mito j nos informa dum

incio de racionalizao, ou seja, uma tentativa de circunscrever e
fixar os limites dos sentidos

oferecidos pelos smbolos: muda-se em herana e em depsito, ao
mesmo tempo que se

racionaliza.71 Ao solidificar os smbolos na narrativa perde-se
toda uma reserva de sentido

que o smbolo oferece. Pois, em seu ncleo de sentido, o smbolo
ainda mais denso, radical

e rico que o mito.

1.4 Zonas de emergncias dos smbolos

Neste momento, trataremos das zonas de emergncia da linguagem
simblica a partir

da anlise do espao de sua gnese prpria, isto , nas diferentes
reas de sua manifestao.

Para o filsofo, h que se enumerar os diferentes espaos da
experincia humana em que

habitualmente os smbolos autnticos aparecem, para que possamos
elucidar as estruturas

comuns de todas as zonas de manifestaes desta forma de
linguagem. Os smbolos emergem

das profundidades de trs experincias bsicas, a saber: religiosa,
onrica e potica. Do

mesmo modo que estas esferas da experincia humana possibilitam a
emergncia dos

smbolos, elas se refletem neles. Ricoeur, para explorar tais
profundidades, auxiliado pela

fenomenologia da religio de Eliade, pela anlise psicolgica de
Freud e Jung e pela potica

de Bachelard.72

1.4.1 Experincia religiosa

Em primeiro lugar, o smbolo aparece relacionado experincia do
sagrado. Ele

emerge como forma privilegiada de expresso dos sentimentos das
realidades mais densas

desta primitiva experincia humana. Os smbolos, conjuntamente aos
ritos e aos mitos,

70 RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 30. 71 Ibid., p. 30.
72 Cf. SALVIOLI, M. Il simbolo nella fenomenologia ermeneutica di
Paul Ricoeur, p. 28.

30

constituem a linguagem primordial do sagrado. primeiramente no
cosmos que o homem

religioso encontra de mltiplos modos o sagrado. Os elementos do
cosmos guardam e revelam

espontaneamente aspectos do sagrado. Estes elementos
transformam-se em smbolos do

sagrado. no simbolismo csmico, que tem sua razo nas hierofanias,
onde encontramos a

manifestao primeira da vivncia do sagrado.73

Para as hierofanias descritas pela fenomenologia da religio de
Eliade74, o sagrado

primeiramente revelado no smbolo-coisa; um fragmento do cosmos
assume repentinamente a

condio de sagrado sem deixar de ser ele mesmo. A hierofania, em
sua expresso simblica,

manifesta atributos do sagrado nas coisas. Diz-nos Ricoeur:

, -./meiramente, no mundo, nos elementos ou nos aspectos do
mundo, no c01, 23 435, 26 516, 264 78164, 9 26 :989;619 3 ?3@9@ 5A
3 468.6B3C 3

4/@D35/4@3 E656B3 .992:/6 644/@ 64 @62/E94;619r se trate do
simbolismo do cu, como figura do altssimo e do imenso, B3 poderoso
e do imutvel, do soberano e do sbio, ou do simbolismo da :989;619
264c9, @3..9 9 .9264c9, da gua que ameaa, purifica ou :/:/E/c6,
essas inumerveis teofanias ou hierofanias so uma fonte /29483;7:95
B9 4/@D35/i6
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Ricoeur, esses smbolos no se inscrevem junto linguagem, como
valores de expresso

imediata, como fisionomias diretamente perceptveis; no universo
do discurso que essas

realidades adquirem a dimenso simblica.77 Apesar dos seus
diferentes enraizamentos,

csmico, onrico e potico, todo simbolismo est intrinsecamente
ligado ao elemento da

linguagem: No h simblica antes do homem que fala, mesmo se o
poder do smbolo est

enraizado mais abaixo.78 na linguagem que o smbolo tem acesso
expresso, sempre

preciso uma palavra para retom-lo. Enquanto os elementos do
universo mantm o smbolo, a

palavra diz da expressividade csmica atravs da possibilidade de
dupla significao dos

vocbulos: terra, cu, fogo, etc.

A realidade csmica onde o sagrado aparece uma matriz de
significaes simblicas

tanto quanto as palavras. A expressividade do smbolo-coisa
potncia para inumerveis

smbolos falados: jamais se termina de dizer o cu; a mesma coisa
dizer que o cu

manifesta o sagrado e dizer que ele significa o Altssimo, o
elevado, o imenso, o poderoso e o

ordenado, o clarividente e o sbio, o soberano, o imutvel.79 A
manifestao simblica que

se d nos componentes do cosmos a manifestao de um significado
alto e denso do

elemento sagrado que, por sua fora simblica, se mostra como algo
que supera e extrapola a

inteno significativa comum.

1.4.2 O onrico

As ressonncias csmicas do smbolo se estendem at subjetividade,
at psique.

Para alm da sua dimenso csmica, o smbolo apresenta tambm um
aspecto onrico. O

mundo onrico representa a passagem da fora concreta daquilo que
se manifesta em sua

potncia hierofnica para a funo psquica.

A segunda dimenso simblica considerada por nosso autor ser o
onrico que se abre

anlise como um produto do psiquismo humano, ou como um fenmeno
privilegiado que

diz de forma simblica sobre os nossos conflitos psquicos.
Ricoeur designa com o termo

onrico tanto os nossos sonhos diurnos quanto os noturnos.

Para o filsofo francs, o sonho no uma expresso dissimulada da
parte infantil e

instintiva do psiquismo.80 Ele o v como um elemento estruturante
da psique, seja enquanto

um mergulho em direo a uma arqueologia da conscincia individual,
seja como imerso nos

77 RICOEUR, De linterpretation, p. 23. 78 RICOEUR, O conflito
das interpretaes, p. 15. 79 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p.
174. 80 Ibid., p. 176.
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arcasmos da humanidade. Esta capacidade de expresso da psique
baseia-se sobre um fundo

simblico e, por meio do exame deste elemento, o sonho poder
mostrar sua funo

exploratria que, de modo proftico, esboa possibilidades e sadas
para as nossas questes e

conflitos psquicos.81

Ricoeur diz que a manifestao do sagrado no cosmos ou na psique
se equivalem. A

expresso simblica em sua funo csmica e onrica constitui uma
mesma expressividade:

eu me exprimo, exprimindo o mundo; eu exploro minha prpria
sacralidade, decifrando

aquela presente no mundo.82 O sonho apresenta uma simblica
correlata hierofania: no

sonho que podemos perceber a passagem da funo csmica funo
psquica dos

smbolos mais fundamentais e mais estveis da humanidade.83 As
representaes onricas

ultrapassam as representaes de uma histria individual e a
arqueologia particular de um

sujeito. Elas parecem mergulhar num fundo imaginrio comum a toda
uma cultura ou no

folclore da humanidade inteira.84

Deste ponto de vista, percebe-se que o sonho expressa o
simbolismo privado do

sonhador que, por vezes, repousa numa base simblica comum dos
povos. Aqui, no se quer

limitar a profuso dos smbolos onricos aos temas csmicos, mas sim
demonstrar que os

smbolos onricos, mesmo sem uma correspondncia direta e total, tm
a mesma estrutura de

dupla significao e funo de guia no tornar-se si mesmo j
apresentadas pelo simbolismo

csmico.

O espetculo noturno dos sonhos permanece de difcil acesso e em
grande parte

desconhecido. No universo onrico h um sentido manifesto que
nunca cessa de reenviar ao

significado oculto; o que faz de todo aquele que dorme um
poeta.85 O sonho atesta sem

cessar que queremos dizer coisas diferentes do que aquilo que
dizemos. Este movimento

aproxima o sonho da poesia.

1.4.3 Imaginao potica

O complemento dessa dupla expressividade, hierofnica e onrica,
se d na terceira

zona de emergncia simblica, a imaginao potica. O simbolismo, que
antes expressou as

foras sagradas no mundo e um caminho prospectivo para chegar a
si mesmo, torna-se agora

palavra. Na dimenso potica do simbolismo a fora reside na
imaginao criativa. Ricoeur,

81 RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 141. 82 RICOEUR,
Finitude et culpabilit, p. 176. 83 Ibid., p. 175. 84 Ibid., p. 175.
85 RICOEUR, De linterpretation, p. 24.
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influenciado pela compreenso de Bachelard, observa que a
imaginao potica apresenta o

simblico no tanto como imagem-representao, ou seja, uma produo
mental do irreal ou

procedimento para retratar o que h em outro lugar ou em lugar
nenhum. Para ele, a imagem

potica inovadora, est muito mais prxima do verbo que do retrato.
86

Nesta modalidade da imagem-verbo, a imaginao potica exprime a
linguagem em

sua emergncia, em seu estado de irrupo. Alm do poder de formar
imagens do ausente ou

do irreal, a imaginao potica serve como o material e o veculo da
expresso csmica e

onrica. A inovao de sentido que se expressa na potica nos coloca
na origem do ser

falante; ela torna-se um ser novo da nossa linguagem, ela nos
expressa tornando-nos naquilo

que ela expressa.87

O smbolo potico dissemelhante das manifestaes simblicas
anteriores,

unicamente, por seu estado de emergncia que se encontra j na
linguagem, em lugar de uma

solidez fixa assumida pelos ritos e mitos das religies. A imagem
potica manuseia a mesma

estrutura simblica que habita nos sonhos e na linguagem do
sagrado sob as suas formas mais

arcaicas e estveis. 88

Dever compreender-se que o smbolo vive nessa trade por meio de
uma estrutura que

nasce e renasce em cada uma dessas trs formas. O filsofo passa
da constatao de trs

lugares privilegiados onde o smbolo se manifesta para a afirmao
de que esses mbitos

constituem igualmente uma trplice dimenso do smbolo: Essas trs
dimenses csmica,

onrica e potica do smbolo se encontram presentes em todo smbolo
autntico.89 No h

trs formas incomunicveis de smbolo, mas uma multiplicidade de
modos de se referir ao

mesmo mistrio do ser.

86 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 176. 87 BACHELARD., apud
Ibid., p. 176. 88 Cf. RICOEUR, Le symbole donne penser, p. 63. 89
RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 176.
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2 SMBOLO E HERMENUTICA

Como vimos no captulo anterior, a linguagem simblica, em sua
estrutura de

significao, utiliza-se de um sentido primeiro para alcanar um
segundo sentido; passa-se de

um sentido primrio, literal, mundano, a um outro sentido,
figurado, espiritual, ontolgico que

a prpria significao simblica. O movimento entre ambos os
sentidos se d por meio de

um processo analgico. De acordo com Ricoeur, no se pode
objetivar a relao que conecta o

segundo significado com o primeiro: apenas vivendo a experincia
simblica que alcano o

seu sentido prprio.1 Essa participao no significado manifesto do
smbolo move o sujeito

para o significado latente e assim o assimila com o que est
simbolizado, sem que o sujeito

possa dominar a similitude. Assim, o smbolo se d, donativo de
significados manifestos na

opacidade e inesgotabilidade de seus significados latentes.

Entretanto, percebe-se que o smbolo um fenmeno curioso, contm em
si uma certa

estranheza. Ele oculta algo mesmo quando se desvela. Ao
comunicar sua verdade no o faz de

maneira direta e sem ambiguidade, mas com frequncia
multivalente, possuindo

significados contraditrios e em tenso. Devido a essas mltiplas
camadas de significao, ele

exige o trabalho incessante de interpretao, um processo
hermenutico capaz de analisar e

preservar a complexidade e a natureza desta edificao
imaginativa, bem como a

intencionalidade de seus criadores e intrpretes, o contexto
histrico de sua criao e

interpretao.2

Neste momento, pretendemos aproximar-nos das estruturas da
hermenutica simblica

de Paul Ricoeur. Queremos, a partir do que o filsofo nos diz,
entender o que expresso pelos

homens, e, principalmente, o que dito aos homens, aquilo que os
auxilia a melhor

compreender o seu existir no mundo. Desse modo, a ateno aos
temas da linguagem

simblica consiste na captao do excesso de sentido por ela
oferecido e, principalmente, no

esforo de compreender a ns mesmos em nossos anseios mais
profundos. uma tentativa de

perceber as relaes entre o potencial semntico e o ontolgico
presentes no processo de

simbolizao.

Assim, analisaremos a hermenutica ricoeuriana dos smbolos
cientes de que ela est

ligada a um projeto filosfico mais amplo, ela est fundamentada
nas preocupaes

antropolgicas de Ricoeur veremos melhor este ponto no prximo
captulo. Deseja-se

1 RICOEUR, Finitude et culpabilit, p. 178. 2 Cf. FONSECA, M.
Introduo hermenutica de Paul Ricoeur. Disponvel em:
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium 36/3.pdf. Acesso em: 27 nov.
2015.
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compreender o imaginrio simblico dos homens para entender a funo
desta linguagem

para ns, para entender quem sou e quem somos. Estudar a
hermenutica ricoeuriana dos

smbolos no ser s um trabalho que procura conhecer as estruturas
metodolgicas de

captao do sentido dos smbolos, mas ser, sobretudo, um esforo de
compreenso de ns

mesmos e do mundo em que vivemos.

Para tanto, nesta etapa do nosso trabalho observaremos que o
excesso de sentido do

smbolo exige sobre si o trabalho interpretativo, ele solicita o
surgimento da interpretao

como seu complemento originrio e inseparvel.3 Esse potencial de
significao dos smbolos

gerar a possibilidade de diferentes estilos hermenuticos. Para
ilustrar esta situao,

seguiremos a proposta de Ricoeur, exporemos as duas posies
extremas, duas motivaes

hermenuticas possveis e opostas: vontade de suspeita e vontade
de escuta do sentido

simblico.4 Acompanharemos, primeiramente, a hermenutica como
exerccio de suspeita,

como reduo de iluses; depois observaremos a interpretao como
restaurao de um

sentido, como vontade de novamente escutar os smbolos.5 Por
ltimo, trataremos das

particularidades da hermenutica ricoeuriana dos smbolos.

2.1 Hermenutica simblica

Como j vimos, no smbolo existe um outro sentido, um sentido
escondido que est

para alm da significao imediata. Esta significao segunda nos
intima a participar do

processo de interpretao do sentido que se oculta nas dobras
internas do smbolo. Portanto, o

smbolo articula em si mesmo a relao entre sentido e
interpretao:

HIJKL MNKOLPL J QLRJ J SMQTUQUTJ RS MVWXVYVZJ[\L SK ]US UK
MSXQVRL RVTSZQL^

_TVK`TVL^ PVQSTJP^ RSMVWXJ por acrscimo um outro sentido
indirecto, MSZUXR`TVL^ YVWUTJRL^ ]US J_SXJM _LRS MST J_TSSXRVRL
JQTJabM RL _TVKSVTLd

eMQJ ZVTZUXMZTV[\L RJM Sf_TSMMhSM ZLK MSXQVRL RU_PL ZLXMQVQUV
_TSZVMJKSXQS

L Zampo hermenutico.6

Ricoeur confere noo de hermenutica a mesma extenso que concede
ao smbolo:

a interpretao, diremos, o trabalho de pensamento que consiste em
decifrar o sentido

escondido no sentido aparente, em desdobrar os nveis de
significao implicados na

3 Cf. VILLAVERDE, A. Paul Ricoeur. A fora da razo compartida.
Porto. Portugal: Instituto Piaget, 2003, p. 93. 4 Cf. RICOEUR, De
linterpretation, p. 45. 5 Cf. Ibid., p. 28. 6 RICOEUR, O conflito
das interpretaes, p. 14.
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significao literal.7 Neste sentido, smbolo e interpretao
tornam-se compreenses

correlativas uma outra. A linguagem simblica uma estrutura
intencional de duplo sentido,

para que nasa o sentido simblico se faz necessrio o trabalho de
interpretao: O smbolo

d que pensar, faz apelo a uma interpretao, precisamente porque
ele diz mais do que no diz

e porque nunca acabou de dar a dizer.8

O smbolo sustenta a existncia da interpretao e a interpretao o
constituinte do

sentido simblico. uma relao ntima e de mtua dependncia. O smbolo
pertence ao

mundo da linguagem e isso graas interpretao: Por isso que no h
smbolo sem um

princpio de interpretao; l onde um homem sonha, profetiza ou
poetiza, outro se lana para

interpretar; a interpretao pertence organicamente ao pensamento
simblico e ao seu duplo

significado.9 O smbolo, enquanto doao do sentido, exige o
contnuo exerccio do pensar; a

interpretao ser trabalho do pensamento que decifra o sentido
latente no sentido patente,

sendo atravs dela que se tornar manifesta a pluralidade dos
sentidos.

Destarte, o smbolo ergue-se como campo privilegiado da
hermenutica, porque

devido sua natureza prpria ele exige e instiga o pensamento. A
inteligncia procura, na

arquitetura simblica, descobrir e desdobrar o sentido segundo a
partir do sentido primeiro. O

trabalho de interpretao desta dinmica interna do smbolo a tarefa
da hermenutica.

Porm, o que o smbolo oferece hermenutica no se esgota, o que ele
oferta em excesso.

Assim, ele escapa s investidas de qualquer interpretao
totalitria.10 A potncia reveladora

das expresses simblicas exprime algo que quer ser dito, mas
nunca o totalmente. O

smbolo mantm uma opacidade que no inibe o pensar, mas d que
pensar e estimula o

pensamento indefinidamente. E o que o smbolo d, o d em excesso e
em enigma. O sentido

que o smbolo oferece s se abre atravs do esforo contnuo da
interpretao.

jklmrukv w xermenutica no surge como posio pacificadora da tenso
que o

yz{|k}k ~k{rl~w lmmwk Ricoeur nos informa que no existe uma
hermenutica

w} uk yz{|k}k, o que existe so teorias diferentes e at mesmo
conflitivas. Paul Ricoeur

rm}w k m{k conflito para caracterizar as linhas divergentes da
hermenutica

~klm{klw mlyk w ua fora reveladora da linguagem simblica
possibilita a

yml~w u interpretaes divergentes. Ricoeur observa que esta
tenso, esta frico uma

expresso verdica de nossa modernidade.11

7 RICOEUR, O conflito das interpretaes, p. 14. 8 Ibid., p. 29. 9
RICOEUR, De linterpretation, p. 27. 10 RICOEUR, O conflito das
interpretaes, p. 4. 11 Cf. RICOEUR, De linterpretation, p.
35-6.
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Toda interpretao que se prope a captar o sentido ofertado pelo
smbolo demonstra-

se particular e limitada, acolhe e assimila apenas uma estreita
faixa da vasta significao

simblica. Cada linha de interpretao define, determina e reduz a
multiplicidade de sentidos

a conceitos operatrios fundamentais que se inscrevem num todo
coerente, dentro de um

ponto de vista especfico. A tentativa de reduzir esta polissemia
prpria no significa

realmente diminuir o potencial existente no smbolo. O que se faz
apenas suspender o

excedente de sentido para assegurar a coerncia interna de uma
perspectiva determinada.

Desse modo, a coerncia de uma interpretao determinada implica a
suspenso da

tenso, do conflito das interpretaes inerente ao excesso de
sentido transmitido pela

linguagem simblica. Porm, a tentativa de restringir a polissemia
do smbolo a um quadro de

contedos especficos no significa que o conflito tenha sido
superado; ele somente foi

suprimido em prol de uma concepo particular. A verdade
hermenutica sempre relati
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