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Trata-se de urn exame do conceito de lei natural na obra de Michel de Mon
taigne (1533-1592) atraves, principalmente, de consi~ acerca da bist6
ria das n~ de lei, natureza e lei natural que, auxiliando a compreender sua 
ambien~ no pensamento renascentista, apoiam a analise simult4nea deseu 
sentido nos Ensaios. 

A natureza e 0 grande principio. Segui-Ia, segundo a filo
sofia dos Ensaios, eo preceito soberano: 'Eu tomei, como ja disse 
alhures, bem simplesmente e de maneira crua no que me conceme, 
este preceito antigo: que nos Ilio saberiamos falhar em seguir a 
natureza, que 0 preceito soberano e de se conformar a ela". 

A importincia do referencial 'natureza' para 0 pensamento 
renascentista e facilmente reconhecivel: este serve de ponte entre 
os sujeitos e os objetos do conhecer, relacionando ser e pensamen-
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to pelasviasda analogia, conveniencia e semelhanca, em urn. saber 
cuja estruturacao e ordenacao mesmas recebem 0 titulo de 
"naturais". A natureza foi a grande entidade metafisica da Renas
cenca. 

Pelo menos desde 0 seculo :xn (em urn. movimento que 
deita suasraizesno seculo IX) a ideia de naturezacomeca a softer, 
em suas expressoes te6ricas e artisticas, transformaeoes substan
ciais, e 0 alto Renascimento alcanca brilhante equilibrio entre suas 
heraneas antigas e medievais. Porem, mais e mais certas contradi
~5es basicas se tornario evidentes, e a sustentacao dos paradoxais 
padroes vigentes, problematica, 0 termo 'natureza' sera, entio, 
repleto de significados que se permutam, opoem-se e superpoem
se, pois a propria natureza aparecera, no esfacelamento de sua 
fei~io medieval em meio ao redespertar do mundo do antigo e ao 
descobrimento de Novos Mundos, espantosamente m6vel e varia
da emseus '(...) meios infinitamente desconhecidos. Hi grande 
incerteza, variedade e obscuridade no que ela nos promete au 
ameaea' (Ensaios ill, 13, 1095). Palavra de multiplas e comple
xas significa~es (e que, no periodo em questao, podera chegar a 
ocupar 0 mesmo lugar de Deus'), a natureza sofreu ao longo de 
sua historia profundas modificacoes semanticas, porque grandes 
mudaneas atravessou 0 re1acionamento e intera~io do homem com 
ela. 

Evitemos, pois, justificar 0 passado a partir deste futuro e 
projetarnaquele nossos ideals, ou, ao menos, nio faze-lo de forma 
completamente inconsciente. Deve-se levar a serio 0 fato de Gior
dano Bruno considerar-se urn. 'delineador do campo da natureza' 
(Acerca do Infinito, do Uoiveno e dos Mundos, Epistola pre
ambular, I): uma vez que os quadros e conceitos transcendentes 
sob os quais se organizava a ideia de natureza aparecem rompidos 
e desgastados, a procura de sua ordenaeao imanente toma-se a 
preocupacao primeira. ·Compreender a posi~io e condi~io do ho
mememurn. universo transfigurado: este e0 problema central para 
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a filosofia renascentista. No seculo de Montaigne, longe estamos 
da natureza mecanica, adisposicao do homem, do seculo XVII; 
aqui, natureza euma designa~io extensa e vaga, cujo peso moral 
toma ainda mais abstrata. E precisamente seu conteudo moral, 
investimento de motivos profundos e obscuros, em -- em virtude 
de progressiva falencia dos avatares teoricos tradicionais -- em 
mut~io, oferecendo de si uma imagem muito pouco estavel. 

No periodo medieval, discorrer acerca da natureza (em urn 
universo finito, hierarquicamente imovel, e expresso atraves do 
realismo lingUistico dominante) e, em geral, falar da necessidade 
nos termos metafisicos de causa, origem e finalidade. Isto toea 
diretamente a liberdade e consciencia do homem que, inscrito em 
urn universo definitivo, jll encontra sua natureza e seu papel dados 
de antemao. Desde antes do Renascimento estas estruturas come
cam a ser abaladas por choques sucessivos, se propagando em uma 
'descrenca" mais ou menos difusa. A obra montaigniana e a ex
pressao mais original e acabada do ceticismo dai resultante, reen
contrando 0 antigo sentido do tenno em urn olhar enriquecedor 
que, longe da mera negacao, reafuma a complexidade da 'natureza 
sobre suas sempre imperfeitas interpretacoes, Assim, tal ceticismo 
ebastante diferente, por exemplo, de certo dogmatismo do senso 
comum, 0 qual, em busca da evidencia completa de uma clareza 
total (talvez a pior ilusao), rejeita, absolutamente, 0 que filo com
preende. Simplifica, ao contrario de Montaigne, cujo ceticismo 
considera possivel mesmo 0 que escapa ao pretenso bom senso.e e 
todo penetrado de uma especie de "temor metafisico": 'E precise 
julgar com mais reverencia esta infinita potencia da natureza, e 
com maior reconhecimento de nossa ignorincia e fraqueza' 
(Ensaios I, 27, 180). Se esta reverencia tem a intensidade de um 
sentimento religioso, ela filo e mais a consequencia do temor ao 
Deus criador medieval, mais sim da compreensao ensaistica do 
homem e danatureza. 



54 

A natureza, nos Ensaios, e 0 principio de cria~io, movi
mento e diversific~ao, tanto do desenvolvimento dos seres singu
lares, como da economia do todo. Como tal, a natura montaig
niana, traduzindo muito bem a no~iio grega de physis, for~a que 
gera e sustem, nio se opee ao "espirito" ou a hist6ria que silo, 
antes, compreendidos sob seu dominio". Contudo, MO· estA ai em 
questio a ideia de uma natureza que procedesse uniformemente, 
acionando sempre 0 mesmo efeito para cada causa ('Em coisas 
naturals, os efeitos nio se referem senio em parte as suas causas 
(...)'; Ensaios II, 12,531), mas a de uma natura creatrtx, variavel, 
mutante e inventiva, que sobrepassa qualquer enquadramento tOO
rico. No devir natural, 0 conhecimento humano e seus objetos e 
sujeitos, originados e nutrldos pela mesmafonte, 810 (como todo 0 . 

resto) arrastados pela mesma corrente natural de infinitas possibili
dades de metamorfose: 

'Se a natureza encerra nos termos de sua marcba ordinaria, 
como todas as outras coisas, tamb6m as creneas, os juizos e 
opini6es dos homens; se tudo isso tem sua revol~o, sua 
~, seu nascimento, sua motte, como as couves; se 0 ceo 
tudo agita e rola a sen talante, que autoridade segura e ma
gistrallhe vamosatribuindo?' (Ensaios Il, 12 - 575). 

'Si interminatam in omnes partes magnitudinem regionum 
videremus et temporum, in quam se injiciensanimus et in
tendens ita longeque peregrinatur, ut nul/am oram ultimi vi
deat in qua possit insistere: in hac immensitate injinita vis 
innumerabilium appareretformarum '.S 

'(...) Todasas coisas estio em flutua~o (fluxion), mudan~ 

. e vari~o perpetua' (EnsaiosIT, 12,601). 

As imagens do fluxo, movimento e muta~o da realidade 
multiplicam-se no texto montaigniano: 0 escoar incessante do de
vir universal euma experiencia fundamental para a filosofia ensais
tica. '0 Mundo nio eseniio baloucar (branloire) perene. Todas as 
coisas neles se movem (branlent) sem cessar: a terra, os rochedos 
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de Caucaso, a piramides do Egito, e do movimento (branle) geral 
(public) e do seu particular". Do ponto de vista da consciencia 
individual. trata-se de urn mover extemo e intemo, cercado por 
inumeraveis outros movimentos: 'E nos. e nosso juizo, e todas as 
coisas mortais vic fluindo (coulant) e rolando sem cessar (...) eo 
julgador e 0 julgado estio em continua muta~o e movimento 
(branle)' (Eosaios IT. 12. 601). Esta natureza vertiginosa aparece 
como diversidade e vari~io: 'A natureza se obrigou a nada fazer 
que Dio fosse dessemelhante' (Eosaios Ill, 2. 804). Entretanto, 
mesmoem sua variabilidade a 'mere nature' nio perde sua unidade 
('E uma mesma natureza que rola seu curso'- Eosaios IT, 12.467) 
e. ate poderiamos dizer sua "personalidade'", pois Montaigne fala 
dela como de uma pessoa proxima; e em sua obra a natureza fala, 
ordena, recomenda, sugere, guia, consola, estende a mio. d8, etc. 
Seu autor Dio se considerava, e nempretendiaque 0 homemfosse 
ou viesse a ser, mestre ou possuidor da natureza, mas muito mais 
seu protegido. 0 Renascimento retoma 0 saber antigo que. em 
geral, e marcadamente na epoca helenistica, prescreve subordina
~io amedida natural. Prescri~io esta que se afigura tanto mais 
importante conforme nos apercebemos como aquela inten~io do 
vivere secundum naturam est&. implicada com a construcao mesma 
da linguagem ensaistica. E Dada mais natural, dado que a natureza 
Dio e. nos Ensaios, apenas algo de exterior ao homem, mas a pro
pria forca que constitui sua individualidade (como a de cada ser 
singular). sendo-lhe acessivel desde seu interior mesmo. 0 natural 
e. entia. onde se cruzamliberdade e necessidade • e a perfei~iO Cia 
personalidade (ideal da sabedoria helenica e renascentista com
partilhada por Montaigne) ea realizacao da lig~io intima entre 
homeme natureza: viver a proposito ereencontrar constantemente 
esta harmonia fundamental. 

Desde 0 seculoV (com 0 pelagianismo) esta virtude salutar 
autenome da natureza, sinal de resistencia da tradi~o paga, ocu
para Agostinho em sua refuta~io: ela se opoe a sua doutrina da 
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graca sobrenatural, central no cristianismo, para 0 qual a natureza 
eurn ens creatum, estritamente separada de Deus e irremediavel
mente corrompida pelo pecado original. Este "paganismo", tendo 
se feito cada vez mais presente desde 0 seculo XII impoe-se nos 
seculos XV e XVI com forca inusitada. Suas fontes, helenisticas", 
sao as mesmas as quais se referem a natureza montaigniana: Deus 
e natureza sao, nos Ensaios, por vezes empregados como quase 
sinonimos (por exemplo, Ensaios IT, 12 e Ill, 13) e esta e repre
sentante autonoma daquele. 

, A ideia eminentemente grega do crime como antinatureza -
radicalizada pelo estoicismo" e reorganizada segundo as relacoes 
sobrenaturais que constituem e determinam 0 universo cristio -- e 
no~o comurn que atravessa a Idade Media e 0 Renascimento: III 
ser criminoso ou pecador'" era aftontar a ordem moral universal. 
Mas, no texto montaigniano, alem de nio mais encontrarmos ape
los ao sobrenatural (como, em geral, aqualquer transcendencia), a 
compreensio do que seja contra a natureza sofre tor~o decisiva, 
tornando-se extremamente problematica, Seu ceticismo questiona 
precisamente a inteligibilidade daquela ordem natural, fazendo 
ressoar novamente a interrogaeao incisiva de Sextus Empiricus: 
Qualnatureza 111 As distin,~es dogmaticas e teol6gicas com rela
~io anatureza apagam-se nos Ensaios (ou antes, multiplicam-se 
em confrontos e combinacoes de plastico contraste) e 0 sobrenatu
ral e absorvido pela natureza. Nada e, senio segundo a natureza 
(Ensaios IT, 30, 713). 

No entanto, se a natureza emae e doce guia, a qual 'nio 
saberiamos falhar em seguir' (e rege, assim, 0 que ee 0 que deve 
ser), em via procuramos nos Ensaios pela lei natural: 

'Mas eles sao divertidos quando, para dar algoma certeza 
as leis, dizem que algumas hll fumes, perpetuas e imutllveis, que 
eles chamam naturais, que sio impressas no genero hurnano pela 
sua condicao de sua propria essencia' (Ensaios IT, 12, 579). 
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Este eurn. trecho da "Apologia de Raymond Sebond': tra
ta-se de uma investigacao acerca da natureza do homem e do co
nhecimento. E neste mais longo dos Ensaios que 0 ceticismo 
montaigniano exprime-se de forma plenamente consciente de si 
mesmo, a partir de seu encontro -- que the confinna suas pr6prias 
impressOes -- com 0 texto de Sexto Empirico. Esta conjun~o sera 
crucial para desenvolvimento posterior do pensamento modemo. 
Para os dois seculos seguintes, Montaigne e Sexto Empirico serio 
os grandes r,resentantes de uma filosofia que nega a existencia de 
leis naturals' . Mas as coisas nao se passam tao simplesmente nos 
Ensaios: 0 que foi negado na Ultima cita~io nao foi exatamente a 
existencia de leis da natureza ('A natureza sempre as da mais feli
zes do que aquelas que n6s nos damos'- Ensaios ill, 133, 1066), 
mas seu conhecimento imediato e seguro: 

'Se n6s vissemos tanto no mundo como n6s do vemos, 
perceberlamos, como edecrer, uma perpCtua multipli~o 

e vicissitude dasformas. Nlo 113 nada denovo e de J;81'O em 
~o anatureza, mas sim em re~ ao nosso conheci
mento, que eum misenivel ftmdamento de nessas regras e 
que nos apresenta (represente) provaveImen.te uma muito 
falsaimagem dascoisas' (Ensaios II, 6, 908). 

Eem fun~io desta ccnstatecso que as oposicoes medievais, 
natureza x contralsobrelanti-natureza, serao substituidas na filoso
fia dos ensaios pela antiga contraposicao natureza - arte. Isso traz 
para 0 centro da problematica geral do ceticismo ensaistico a criti
ca do pensamento e do ato humano frente a natureza. Para Mon
taigne, 0 homem sera 0 animal que tem 0 poder, para sua 
desgraca, de contradizer a natureza atraves de uma especie de ilu
sao ontol6gica racional: 

'Pode-se crer que haja leis naturais, como se va nas outras 
criaturas; mas em n6s elas estao perdidas, esta bela razilo 
humana metendo-se a tudo dominar e comandar, embru I 
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lhando e confundindo a apar!ncia (visage) das coisas segun
do a sua vaidade e inconstancia. "Nada resta portanto que 
seja nosso: 0 que chamo nosso eartificial" (Cicero, De fini
bus)' (Ensaios Il, 12, 580) . 

Paradoxalmente, 0 esforco de compreender e determinar a 
lei natural, da natureza frequentemente nos desvia. 

'Os til6s0fos com grande razio, nos reenviam is regras da 
natureza; mas eIas llIo tem 0 que fazer de tao sublime c0
nhecimento; eles as falsificam enos apresentam sua apa
l"!ncia muito pintada e muito sofisticada, de onde nascem 
tantos diversos retratos de urn objeto (subject) do uniforme' 
(Ensaios nr, 13, 1037). 

Nao enada simples, portanto, seguir aquele preceito sobe
rano iniciado no inicio. Pois, '(...) esta razao que se maneja a nos
so talante, (...), nao deixa em nos nenhum trace evidente da 
natureza. Com esta fizeram os homens como os perfumistas com 0 

oleo: sofisticaram-na com tantas argumentacoes e reflexoes 
(discours) chamados do exterior (du dehors), que ela se tomou 
variavel e particular a cada urn, e perdeu seu pr6prio aspecto 
(visage) constante e universal, (...)' (Ensaios ill, 12, 1049). 
Como, entao, seguir a natureza? Por urn lado, a via de um quietis
mo naturalista simplista, que se contentasse em se reunir 'a espon
taneidade instintiva do animais, recusando a interven~o racional , 
encontra-se, ao menos para n6s -- homens "civilizados" e distantes 
da felicidade do antigo Brasil canibal (tal como Montaigne 0 apre
sentou no livro I, ensaio 31) -- fechada. Por outro 1000, persiste 0 
problema de Ilio haver acesso racional direto ou garantido As leis 
naturais. 

Mantendo a questio em suspenso, sao oportunos certos 
comentarios paralelos. 

A lei de que Montaigne trata aqui, por certo, eaquela que 
n6s denominariamos moral. Mas, para 0 Renascimento, lei fisica e 
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lei moral sao apenas extremos, bastante imbricados, do campo 
natural. A no~io renascentista de lei, como a de natureza, 1180 cor
respondem as modemas e contemporineas: nio nasceu como 
compreensio cientifica (hipotetico-dedutiva) do que sejam leis da 
natureza, e muito menos nossa certeza instintiva no tocante a etas. 
Para 0 autor dos ensaios nio parecia possivel que qualquer norma 
humana tirinica pudesse limitar a potencia incomensurive1 de uma 
natureza animada, providencial, e em incessante metamorfose sob 
seus olhos. As leis que busca 0 Renascimento eram, em uma larga 
acep¢o, eticas, principalmente porque, 18, 0 problema moral ad
quiriu dramatics complexidade, ja que mesmo a propria imagem 
do homem e do que seria 0 hurnano foi posta em questio: pela 
atluencia dos novos e antigos mundos, a diversidade hist6rico
geografica da natureza humana torna-se mais e mais patente e a 
descoberta de "novos" tipos humanos no seculo XVI traz abaila a 
questio de se saber se conviria, ou nio, chama-los homens13

• E 
mesmo 0 estatuto juridico das leis renascentistas e, no minima, 
curioso, dado que sob sua legisla¢o penal estabeleciam-se julga
mentos formais mesmo para os animais. Alem disso, esta euma 
epoca na qual a natureza pode interferir diretamente, por meio de 
pressagios ou sinais, na execucao das leis (e tal testemunhado por 
homens, entio, famosos por seu saber e habilidade), e onde os reis 
ainda curam'", Fala, nos Ensaios, urn moralista. Mas esta designa
~io tern aqui urn significado especial: Montaigne eurn estudioso 
dos mores (costumes) ou seja, estuda 0 homem atraves de uma 
compreensio empirica de seu modus vivendi, buscando isen~o 
dos juizos de valor rigidos. Trata-se de uma tendencia da filosofia 
helenistica que, recomposta, adquire for~a e formas mais definidas 
no renascimento italiano, para provar um florescimento mais 
constante na Franca (espalhando-se tambem pela Espanha, mais 
tarde na Inglaterra e, posteriormente na Alemanha)lS. Nio euma 
filosofia moral nos moldes antigos, ou urn saber das nonnas morais 
em urn ambito universal ou metafisico. Interessa aos moralistas I 

.1 
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nio a cria~io de canones eticos ou de pedagogias para 0 

"melhoramento" do homem, mas a observacao e a analise da fae
ticidade concreta da condi~ao humana em suas diversas naturezas 
e costumes (em meios aos quais 0 "imoral' e apenas uma questio 
de referencial). Esta linha de investiga~o, que descende do mais 
puro humanismo (como herdeira direta de Petrarca),.recorre de 
prefer&1cia 'a forma literaria aberta (dando papeis importantes 
para a satira e a poesia), confrontando a ordem hierarquica e logi
camente formalista do discurso tradicional acerca da natureza hu
mana, e evitando toda sistematizacao e fundamentacao metafisica 
para.manter 0 problema moral em aberto. Ao que tudo indica, fo
ram as re1~es entre os principes italianos que fomentaram e am
bientaram 0 nascimento desta observacao tatica dos homens e 
s~es. Ela vicejou comvigor, em seguida, nas cortes renascen
tistas em geral, mas especialmente, logo ap6s Montaigne, na fran
cess". fA aboli~o das regras universais, que apreciamos na 
filosofia montaigniana, e caracteristica destemoralismo. . 

No Renascimento, os limites da natureza, dos seres e dos 
estados 810 incertos. A no~ao de lei e problematica, e mais ainda 
nos ensaios do Seigneur de Montaigne, que foi diplomata , prefeito 
e, certamente, juiz de muitas causas: ha tanta incerteza, dizele, em 
interpreter as leis, como em faze-las (Ensaios m, 13, 1065). Esta 
conclusio nio eapenas juridica, mas filos6fica: desenvolve-se, ai, 
uma critica do universal em geral, que orientaa linguagem ensais
tica, desde a cunhagem e 0 emprego de seus termos, ate a disposi
~io de sua argumen~o. Contudo, tal nio impedira Montaigne 
de serurnmoralista convicto e resolute'? quando julgar necessario 
(comecos, sem duvida, daquela filosofia moral que, comoqueriam 
os antigos, deveria ser parte primeira e principal de todo saber). 
Como 0 pode ser? Cetico em sua fundamentacao Ultima para leis 
ou principios ('Ora, nio pode haver principios para os homens se a 
divindade nio os revelou' - Ensaios II, 12, 540),0 ensaista busca
ra apoio, em meio as revolucoes do mundo e do homem no auto
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conhecimento, atraves de uma representaeao pictoria do 'eu'. Por 
este caminho, os Ensaios compreenderao urn estudo fenomenolo
gico da consciencia moral'", podendo prescindir, tanto do esque
matismo categorico e verticalizante do saber de seu tempo, como 
da cien.cia 'nova' exata (quejl1 se anuncia), em favor de umacom
preensao estetica da personalidade que, atraves de suacapacidade 
plastica, procura unificar a contraditoriedade de transbordante 
fecundidade da natureza: ele busca, MO a lei, mas a atitudecorre
ta; Ilio apenas 0 conceito, mas a imagem sensivel" e Ilio somente 
compreender racionalmente a natureza, massegui-Ia e realiza-la. 

'Soubestes meditar e governar (manier) vossa vida? V6s 
rea1izastes a maior empresa de todas, Para se mostrar e agir 
(exploiter) a natureza Ilio precisa de fortuna: e1a se mostra 
igualmente em todos os niveis e atras, como sem cortina. 
Compor nossos costumes enosso oficio, nio compor livros, e 
ganhar, Ilio batalhas e provincias, mas ordem e tranqUilida
de em nossa conduta. Nossa grande e gloriosa obra-prima e 
viver a prop6sito' (Ensaios ill, 13, 1108). 

o caminho escolhido por Montaigne paraestudar 0 homem 
enquanto ser moral visa se ajustar amobilidade de todas as coisas: 
MO e possivel desligar 0 essencial das circunstancias, acidentes e 
causalidades respectivas, e, por isso, 0 ensaista renuncia a uma 
defini~o Ultima de si mesmo ou do homem; ele deve escutar e 
experlmentar a si e ao mundo sempre de novo, desistindo de uma 
resolucao final em favor do ensaio. A consciencia da instabilidade 
da rmo ftente a inconstancia universal abre ao ensaista a dimen
sao critica do juizo. Estar consciente da miseria da ratio humana, a 
qual falta uma luz natural (instintiva ou divina) que esclarecesse 
suas ideias ate a evidencia imediata, e afirmar sua dignidade pro
pria. 

'Pois que aprouve a Deus nos dotar de algoma capacidade de I 

raciocinio (discours), a fim de que, como os animals, n6s I 
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do ffissemos servilmente sujeitados as leis comuns, mas que 
n6s nos aplicassemos por julgamento e liberdade voluntaria, 
n6s bem devemos dar um pouco a simples autoridade da 
natureza, mas Dio nos deixar tiranicamente levar por eta; 
somente a razlo deve ter a condu~o de nossas inc~. 

Eu tenho, de minha parte, 0 gosto estmnhamente insensivel 
(mousse) a estas propenslies que 510 produzidas emn6s sem 
a or~ e a interven~o de nosso julgamento' (Ensaios 
IT, 8, 387). 

Encontramos aquiuma das respostas possiveis aquela inter
rogayio acerca de como seguir a natureza: sequere naturam e 
seguira razio. Porem, este nio era, para 0 ensaista, urn problema 
passivel de ser resolvido de uma vez por todas. Ou nio era a mes
rnarazio - ou urn mal usa dela -- a culpada de termo-nosdesvia
do da natureza ? Portanto, antes de suprimir superficialmente a 
questio, atentemos para 0 trecho citado: trata-se de passagem 
significativa, da qual, antes de mais nada, devemos anotar, a 000

pera~io entre gosto, razio e julgamento; esta inclina~io sensivel e 
fundamental no pensamento ensaistico. Em seguida, notemos a 
liberdade da vontade. 0 trabalho do julgamento montaigniano e0 

ensaio: experimento e tentativa em urn discurso que nio se fecha; 
ele e 0 resultado da exigencia racional em uma vontade livre, e 
pode advertir a razio mesma a respeito da incerteza de SUBS pr6
priasleis: 

'To 1130 enxergas senao a ordem e 0 govemo deste pe
queno porlo onde te alojas, se eque as enxergas: (...) : e 
uma lei municipalque alegas, tu do sabes qual ea uni
versal' (Ensaios n, 12,523). 

'No mais, quantas coisas M em nosso conhecimento, que 
combatem estas belas regras por n6s talhadas e prescritas 
'a natureza?' (Ensaiosn, 12,526). 

, 
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Preservemos, aqui, 0 paradoxa produtivo entre natureza e 
razio, ou entre a afirma~o e a nega~o das leis naturais: nos en
saios, julgamento e duvida coexistem. Esta Ultima, pertencendo a 
atividade formal daquele (pois, eela que -- possibilitando a refle
xio no por as teses e contrapor as antiteses -- permite 0 movimen
to do julgar), nio deve ser abandonada: 'Depois de ter estabele
cido a duvida, querer estabelecer a certeza das opinioes humanas 
nio seriaestabelecer a duvida e nio certeza, (...)1' (Ensaios ill, 9, 
964). Assim, a dilvida ensaistica, momenta necessario do exercicio 
da razio montaigniana, nio ecomparavel, nem a duvida preliminar 
aristotelica, nem a duvida metodica cartesiana. Epelo seu concur
so, principalmente, que a constituicao da subjetividade cetica de 
Montaigne sera urn evento de singular importancia, divergindo da 
subjetividade racional do espirito cientifico modemo (que se devo
tara a domina~io tecnica da natureza) ja em sua proto-historia, De 
uma parte, 0 destacamento reflexivo da razio frente as nonnas 
morais operado pelafilosofia dos ensaios, edecisivo para a forma
~o da no~o modema de sujeito e consciencia"; de outra, man
tern sua diferenca, experimentando a verdade subjetiva mesma 
como caminho de uma rel~o mais completa e autentica do indi
viduocomas coisas", 

Tendo se colocado de saidano elemento da impermanencia 
universal, Montaigne considera que, nada permanecendo 0 mesmo, 
nio epossivel a visio compreensiva do todo. 0 homem somente 
percebe partes e dados relativos, ou as coisas como inseparaveis 
da sua reflexio em urn olhar: aparencias. Dizer, aqui, que nos Ilio 
saimos do dominio subjetivo Ilio epressupor urn universo objeto 
oculto, uma natureza fixa, substancial, ou uma essencia das coisas 
portadora, ela sim, de verdade e subsistindo independente de nos 
(e que, uma vez atingida dispense e disperse a subjetividade do 
pesquisador ante si mesma), mas expor uma visio da inter~io 

homem mundo que entende o aparecimento do sujeito e do objeto 
comotais somente no interior e no desenrolar deste relacionamen
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to mesmo. 0 'eu', como toda natureza, sofre influencia do tempo 
em seu ser mesmo; e Dio e posslvel, dada nossa condicao, nem 
mesmo distinguir nitidamente nossa propria mudanca e movimen
tos do fluxo das coisas. Nio poderia haver isolamento do sujeito: 
pois ele esti aberto arealidade fluxional desde dentro, atraves da 
imagina9io22

. Parecer e0 caminho do ser para 0 homem. 
Diante deste quadro, 0 mau uso da razio eaquele que ex

elui a duvida, 

'(...); mas me tern a razlo ensinadoque, oondeDar assim re
solutam.ente uma ooisa oomo falsa e impossivel, edar-se a 
vantagem de ter dentro da cebeca os term.os e limites da 
vontadede Deus e da potenclade nossa mae natureza: e que 
do hA no mundo mais notAvelloucura do que reduzi.-los a 
medida de nossa capacidade e suficiencia. Se chamamos 
monstros ou milagres isto onde nossa razlo nIo pode ir, 
quantos tais se apresentam continuamente a nossa vista? 
Consideremos atraves de que nevoas e de que maneira tate
ante somos levados 80 conhecimento da maiorparte das coi
sas que temos as Inilos: certamenten6s descobriremos que e 
mais 0 costume (accoustumance) que a ci&1cia, 0 que nos 
priva de estranhamento. 

I 

jam nemo, fessussatiatevidendi, 
suspicere in ooelidignaturlucida templa, 

e estas coisas Ill, se nos fossem apresentadas como novas, nos as 
achariamos tanto ou mais incriveis que nenhumas outras, (...)23. 

A rmo que se deixa cegar e enrijecer pelo costume esta 
fora de si: epreciso diferenciar a lei humana da lei natural", tendo 
sempre em vista que afastar-se da natureza e afastar-se da rmo 
mal empregando-a. 

'Eu aceito de bom coracao, e com reconhecimento, 0 que 8 

natureza fez por mim, e me oongratulo com ela e louvo-a. 
Erra-secomessa grandee toda poderosadoadora em recusar 
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seu dom, em anula-lo e desfigura-Io. Tudobom, ela fez tudo 
bom' (Ensaios ill, 13, 1113). Devemos, pois, engajar-nos 
nesta busca do natural; sua pre-condi~ e a dUvida salutar 
que nos aconselba Montaigne. Tal e 0 naturalismo cetico do 
ceticismo ensaistico2S

; e aqui esta uma de suas melhores de
:fini~: 'Se entendessemos bem a diferen~ que M entre 0 

impossive1 e 0 inusitado, e entre 0 que e contra a ordem do 
curso da natureza, e contra a opiniao comum dos homens, 
em Dio crendo temerariamente, nem tambem descrendo fa
cilmente, observariamos a regra: Nada em excesso, ordenada 
por Quilon' (Ensaios 1,27, 180). 

Se Montaigne recusa qualquer acesso racional garantido ao 
conhecimento do ser ('Nos nao temos nenhuma comunica9io com 
o ser, (...) '; Ensaios II, 12, 601), isto,nio significa invalidar qual
quer concordancia entre ser e pensamento (que se realiza a nivel 
pessoal); 0 ensaista esta muito mais preocupado em viver as leis 
naturais do que em conhece-las; e 0 'nio' gnoseol6gico quanto. a 
elas eparte do 'sim' moral. 

'Ehl pobre homem, ja tens bastante incOmodos necessaries, 
sem os aumentar por tua inve~: e es bastante miser8ve1 
de condi~o, sem 0 ser por artel Tens fealdades reais e es
senciaissuficientes, sem foIjar imagin8rias. Achas que estas 
demasiado a teo gosto, se 0 teo gosto nlo vier a te desagra
dar? Achas que cumpristes todos os deveres neeessarios a 
que a natureza te convida, e que ela tem em ti fique falha e 
ociosa, se to do te obriga a novos deveres? Tu do temes 
ofender suas leis universais e indubitaveis, e te vanglorlas 
das mas, particulares e fantasticas; e quanto mais particula
res, incertase controversas, tanto mais nisto te esfo~. Pre
ocupam-te e prendem-teas regras positivasde tua inven~o, 

e as de tua parOquia: as de Deus e do mundo do te tocam. 
Percorre um pouco os exemplos destas consi~: neles 
est3 todatua vida,26. 
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1 Ensaios III, 12, 1059. A edi~o dos Ensaios referida nas ci~ e8 de 
Pierre Villey (pUP, Paris, 1988). As tradu~ sao de responsabilidade do 
8utor do presente artigo. Para 0 conforto do leitor, nos trechos citados dos 
Ensaios encontram-se referidas as suas respectivas fontes (segundo as in
fo~ do mesmo Villeye de outroscomentadores) as ci~ feitaspelo 

.proprioMontaigne - umavez queele mesmodo 0 fez. 
2	 Ja na Apologia de RaymondSebond(Ensaiosn, 12) ocorrem fOrmulas qua

se8ssimUativas como 'de Dieu et de nature' (460). E, 80 longo dos Ensaios, 
cada vel: mais !requentemente se pode substituir um termo pelo outro com 
prejufzomfnimo para 0 sentido das frases que os contam (como nota Hugo 
Friedrich;op. cit, pg. 331). 
E Giordano Bruno: 'A natureza, ou e 0 proprio Deus, ou e 8 virtude divina 
que se manifesta nascoisas'(SummaTerminorum. IV, 101, in Opera Latine 
conscrlpta, ed. F. Fiorentinoet a1., Napoles-Floren~ 1879-91). 
Dilthey (Hombre y Mundoen los SiglosXVI e xvn, trad de E. Imaz, Fon
do de Cultura Economica, Mexico, 1944, pgs. 327-402) fala de um 
'pantefsmo' renascentista que teria 'preparado' 0 de Spinoza. 
cr. t:ambem Robert Lenoble, Histoire de I'Idee de Nature, Albin Michel, 
Paris, 1969, pg. 223. 

3 D~ toda especial que Qio provem ou procede por excluslo, mas por 
incluslo e n!o necessariamente acontece pela falta de fe, mas, frequente
mente, pelo senexcesso; ou seja,uma descren~ em rela~o 8 ortodoxia e as 
expli~ Unicas em geral. cr. Lucien Febvre, Le Probleme de 
l'Incroyanceau 16 siecle,Albin Michel,Paris, 1968. 

4	 Manlel Conche (Montaigne et Ia philosophie, Ed. de Megare, Limoges, 
1987; pgs. 130 e seq.) aponta para a influencia de Lucrecia e Epicuro na 
ideia ensafstica de natureza, e mostracomo nos Ensaios, auaves da radicali
za~o 0 proprio metodo epicUreo das explica~ mUltiplas, 8 doutrina epi
curista e convertidaem. ceticismo. 
Os conceitos montaignianos basicos sAo, em geral, tradu~ bastantespre
cisas das palavras gregas e latinas empregadas pelos antigos (Hugo Frie
drich, Montaigne, A. Francke VerlagAG,Berna, 1967, nota 82). 

S Ensaios ill, 6, 907. Ao pe da letra: 'Se a magnitude em todas as ~ 
intermin8vel do espacoe dos temposvissemos, na qual se ~ 0 espiri
to e assim seestendo longe e longamente peregrina, sem que nenhum limite 
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veja no qual possa deter-se: nesta imensidao infinita mostrar-se-ia uma 
quantidadeincomensuravel de formas. ' 
Esta passageme uma ci~o modicidade uma fala do epicuristaVelleius no 
De natura deorum(1, 20) de Cicero. As mndaneas que Montaigne af realiza 
sic muito significativas: ele adiciona 'et temporum' (e dos tempos) ao pri
meiro perlodo, e troca 'atomorum' (de atomos) por 'formarum' (de formas). 
Entio, por um lado, 0 ensaista a:firma a infinidade do tempo ealude a mul
tiplicidade de seus pianos; 0 que levara, segundo Butor (Essais sur les Es
sais, Paris, Gallimard, 1968; pg.202) a uma imagem do mundo como 
concertodehist6rias paralelas. E, de outro, em retendoa concepcao epicu
rista da naturezacomoprincipiode prolifera~o e fecundidade, separa-se do 
atomismo: porque a forma para ele 040 era um principio da natureza, mas 
sua pr~o; e por isso, ponto fundamental, Dio e a natureza ou 0 ser que 
projeta sua luz no espfrito, mas ao inverso(comodiz 0 mesmotreeho citado) 
e 0 espfritoque se lanca na natureza. atraves dela Assim, Montaigne reen
contra Epicuropor via obliquoa, pois os atomos sio chamados eles pr6prios 
dephysise a intui~ e descritacomosalta (Epibole)pelo mestredojardim. 
Cf. Lucreeio(De rerum natura, n, 1051 e seq., e especificamente 1045)so
bre 0 v60 livre e espontmteo do espirito; e Epicuro (lean Brun; 0 Bpicuris
mo; Ed. 70, Lisboa, 1987; pg.55) sobre as represen~ intuitivas. E 
Ensaiosn,2, 347, 348;n,32, 725. 

6 Ensaios m, 2, 804. Como nota Hugo Friedrich (op. cit., p. 151)" um dos 
termos maisfrequentes e mais significativos dos Ensaios e branle, branler e 
branloire. Diversas trad~ sio possiveis - movimento, agita~, hesita
~o, abalo, danea, etc. - todas elas ressaltam este motivo fundamental da 
con~ de mundo montaigniana que e a instabilidade. Por esta raza:o a 
trad~ adequada parece ser balance, balouear e, algumas vezes, apenas 
movimento. 

7	 Montaigne empreendeu esta personifica~o da natureza ja na sua ~o 
da TheologiaNaturalis deSebond. Lucrecio, sabemos, faz 0 mesmo e, tam
bem como Montaigne, chega, usando a prosopopeia (De rerum natura; m, 
V, 935-95 I), a dar vozapropria natureza. 
Se, aparentemente, as inumeraveis metMoras dos Ensaios sobre a natureza 
pareeemcontribuirpara tomar vaga sua n~o e ate mesmo realear um certo 
car8ter de transeencJencia divina (e aqui encontramosa raiz da piedade inte
lectualmente cetica- a expressio e de Hugo Friedrich - do ensaista), muito 
ao inverso0 que ocorree a multipli~ dos ~s afetivos com ela, atraves 
do enriquecimento das tonalidades expressivas da linguagem. 
A natureza esta presente principalmente Ii visio interior de Montaigne (cf. 
Ensaios Il, 10,407): por isso se excluideliberadamente tudo que as ciencias 
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naturais poderiam fomecer em defini~' (e tal tambem pelo emprego re
torcido de suas perspectivas e linguagem teeniea), pois para uma filosofia 
cujo fim b8sico 6 0 aperfei~ento da personalidade, 0 que importa 6 a 
consi~o da II3tUreZa enquanto fo~ queorganizaa individuaIidade. on 
como a resultante da converg@ncia de fo~ interiores e exteriores em sua 
rem~ recfproca no individuo. A metMora montaigniana 6 a expres
510 disto. Ela serve tanto a critica da defini~o universal e -do conceito, 
como. por af mesmo, se autocrltica evitando 0 papel de iDstrumento de co
nhecimento (ataeando implicitamente os neop1at6nicos; cf. Michael Baraz, 
I/&re et la connaissance selon Montaigne. JoseCorti. Tolouse, 1968. p. 63). 

8 ·.As id6ias e autores belenisticos, seja em fun~o de seu cosmopolitismo. de 
Sua abso~o pelo cristianismo on de sen bilinguismo, tam peso determinan
te na 6poca renascentista; atraves deles, boa parte das vezes, do lidos os 
textos c18ssicos. Segundo Arnaldo Momigliano (Os Limites da Hele~o. 

Zshar. RiodeJaneiro. 1991; p. 17).0 'homoeuropaeus' manteve-se intelec
tua1mente condicionado por seus antepassados helenistieos, que ainda in
tluenciamnossas atitudes paracomas civiliza~ antigas. 

9 Anaximandro foi 0 primeiro a transferira n~o de dike do mundo dapolis 
ao muDdo danatureza. entendendo 0 devir como uma contenda judici8riana 
qual todos os seres 'devem reciprocamente softer 0 castigo de sua injusti~ 
na ordem do tempo' (fragmento 1. Diels - Kranz). Heraclito ja aludia (fr. 
114.Diets - Kranz) a uma lei divina e. depois dele. outtos afirmaram uma 
lei nIo-escrita naturalcom ~o divina (por exemplo, Xenofonte - Me
morabilia IV. 4. 5-25 - e Arist6teles - Ret6rica 1368 b. 1373 a-b), Mas 
somente com 0 estoicismo aparece a con~o de uma physis que funda
menta 0 nomos (a lei. 0 costume). Esta filosofia da II3tUreZa como divina 
ratio. da physis como logos imanente, tem grande intlu@ncia no Renascl
mento; e m.esmo Montaigne. que se inclinaraa uma posi~ em certospon
tos diametralmente oposta. participa deste espfrito ne0-est6ico na primeira 
edi~ dosEnsaios (cf. PierreMichel. Montaigne. Ducros, Bordeaux, 1970. 
p.ll) 

10	 Como diz Tomas de Aquino - cuja obraja representa uma abertura na 
postura ortodoxa crista caracteristica da alta Idade Media de considerar 
todonaturale terrenecomo desprezivel - pecado e0 quecontrariaa lei da 
natureza (cf. E. Gilson, Humanisme et Renaissance. Vrin,Paris.p. 191). 

11	 Pynoneion Hypotyposeon, I. 98 (Loeb. London, 1993. p. 59). 
12	 E. por isso, 0 ensaista sofrer8 violenta oposi~o. por exemplo, dos defstas e 

de Rousseau (ver as notas de Pierre Villey a sua edi~o dos Ensaios; pg. 
1169). 
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13 Ja que, para conquistadores e escravocratas, esta euma diferen~ juridica 
bastante importante (ver Marcel Conche, op, cit., pg. 2). 
Note-se que Montaigne eum dos primeiros te6ricos a dar importhcia es
peculativa aos grandes descobrimentos. Sobre as m1iltiplas possibilidades 
de mundos e homens, cf. Ensaios II, 12, 525. As for~ naturais enlacam-se 
em~ imprevisiveis e inesgot8veis; a forma humana mistura-se a de 
outros seres naturais (0 que ressoa com certa tendencia da arie maneirista: 
cf. Hocke, Maneirismo, SAo Paulo, Perspectiva, 1986)· e varia do henna
frodita ahumanidade sem boca que se alimenta de certos odores. 

14 Ver Lucien Febvre (op. cit, II) e Villey (op. cit, pg. 1234) sobre os reis 
taumaturgos. 

1S Geralmente, 'moralistas' eum termo aplicado a certos escritoresfcanceses 
dos secwos XVII e XVIII. ~ a ~ larga, destituida de in~o 
normativa, tornou-se paralelamente bastante corrente, como mostra Hugo 
Friedrich (op. cit.; 190). VlStO com 't8tico', 0 moralista aparece, por 
exemplo, em Nietzsche (por exemplo, em Menschliches, Allzumenschli
ches Il, afs. 5, 33, in Werke, edi~o de Karl Schlechta, Carl Hanser Verlag, 
Munique, 1977, p. 746 e 756) e Kant (Ober die MisseheUigkeit zwischen 
der Moral und der Polilik, in absicht auf den Ewigen Frieden, in Textos 
Seletos, Petr6polis, Vozes, 1985, p. 134);alem destas ocorrencias, que Hu
go assinala, podemosver tambem em David Hume (Essays Moral, Political 
and Literary, Liberty Classics, Indianapolis, 1987, The Sceptic .; nota 6) 0 

mesmodesignativo (ai com 0 significado mais geral de estudiosodos prin
cipios morais) aplicado ao pr6prioMontaigne. 
o sentido de 'moralismo' que queremos reter e0 de uma filosofia moral 
critica da moral enquanto saber de normas absolutamente fundadas (e, em 
~o disso, talvez, 0 nome 'ciencia moral' tenha sido riscado dos Ensaios 
por adi~o manuscrita de seu autor). Quevedo, Guicciardini, La Bruyere, 
Bandello, La Rochefoucauld, Cervantes, Shakespeare, do alguns dos no
mes que Hugo reline para figurar esta corrente da qual os Ensaios sao 'um 
cl8ssico; ali8s, Ilio M senio que recomendaras paginas deste autor acerca 
dos moralistas e, especialmente, a respeito da li~ de seu estilo com 0 

aforismae a poesia (op. cit.; 13 e seq., 189e seq., etc.) 
16 F~ onde 0 inchamento e a esclerose da estrutura cortes40 absolutista 

tomara tal tipo de obse~o das rel~ hllmaMS quase uma necessidade 
de sobrevivencia. Cf.: NorbertElias, 0 ProcessoCivilizador;Rio de Janei
ro, zahar, 1990, p. 53; Erich Auerbach; op. cit., pgs. 272, 273. 

17 Cf.: Jean Larmat, Montaigne, moraliste 'certain' et 'resolu', in Claude 
Blum e Fran~is Moreau (Org.), Etudes Montaignistes, Paris, Honore 
Champion, 1984. 

. , 
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18	 cr.: G. Mathieu-eastellani, Montaigne - L'eeriture de l'essai, Paris, PUF, 
1988; .zoe Samaras, Le dualisme de l'apparence et de l'essence chez 
Montaigne, in Etudes Montaigoistes (op. cit); Maurice Merleau-Ponty, 
Signes, Paris, 1960. 

19 Um dos ~maiscaracteristicos da cultura e do pensamento renascentis
ta ~ sua tendenciae materializar-see tomar expressio artistica. Comodisse 
Cassirer (Indivfduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento, trad. argenti
na. Buenos Aires,Emeee, 1951,p. 101): "Em uma epocana qual as formas 
espirituais dominavamou informavam a vida em todosos seus aspectos. na 

.qual os pensamentos capitais sobre 0 lugar do homemno mnndo, sobreseu 
'., destino e sobre a liberdade, manifestavam sua intluencia ate nas peeas 

. [teatraisl festivas, em tal epoca, pois, 0 pensamento do podia limitar-se a 
1icarencerrado em si mesmoe aspirava, portanto,a expressar-seem sfmbo
losvisiveis." Issocaminba a par, comoeobvio, com as intlu8ncias recfpro
casentre arte, ciancia e filosofia ocorridas nesta epoca, a respeito das quais 
h8 todauma vasta literatura. 

20	 cr., por exemplo: Marcel Conche, La decouverte de la consciente morale 
chez Montaigne, Bulletin de la Soci~ des Amis de Montaigne, Paris, ja
neiro:.junho 1981, pgs. 11-28. Este artigo ~ retomado em 'Montaigne et la 
Philosophie' (Cap. VI: La Conscience) ja citado. Arnold Hauser, OIl. cit., 
46-47. 

21 Montaigne se engaja em uma rel~o fundamentalmente estetica com a 
vida, da qual sua obra e0 medium. Em sua filosofia, 0 sentir (e sentire no 
latim possufa ta.mbmn as aawaes de julgar e pensar) econdi~o sine qua 
nondojuizo. E eprecisamenteisto que conferealinguagemdos Ensaiosas 
caraeterfsticas pelas quais Montaigne foi cbamado de cfil6sofo lirico' (ver 
HugoF., op. cit, pgs. 245-246). 

22 Montaigne utiliza 0 termo 'ima~o' em seu sentidoantigo: a phon/asia 
pode ser uma espCcie de instancia intermediariaentre a pe~o e 0 pen
samento (entre aisthesis e noesis segundo Arist6teles - De anima, Ill, 
427b-429a - e Plotino - Enn~es, IV, 4, 12), uma mistura de perceber e 
julgar (platlo, Theeteto, 194d-195d), ou ainda uma faculdade mediad.ora, 
caracterizada como capacidadeimagetica(de natureza sensual e intelectu
al) de impressionare alterar a alma. On seja: a phon/asia ea faculdade que 
lida com 0 pathos. Na filosofia ensaisticaa cfantasie' e a 'imagination', si
n6nimas, exercem fun~s de memoria, sensibilidade e cria~o; eatraves 
da composi9fto e intermedia~ da fantasia que 0 homem se relaciona com 
o mundoe consigomesmo. 
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23 Ensaios I, 27, 179. A cita~o latina ede Lucrecio (De rerum natura. II, 
1038): 'Cansados, saciados de ver [0 espet3culo do am], ja ninguem se 
digna a ergueros olhos para os templos de luz celestes'. 

24 Cf.,por exemplo, Ensaios I, 27, 180; I, 36, 225. 
25 Neste, 0 que est3basicamente em questao nao ea simples ~ dog

matica da inexist!ncia das leis naturais, mas a problematiza~ da atitude 
do homem frentea elas. Com rel~o a este ponto e ao naturalismo ensafs
tico em geral. veja-se meu artigo Acerca do naturalismo de Montaigne 
(publicado em '0 que nos faz pensar', Cademos do Dept de Filosofia da 
PUC-Rio,novembro de 1994,n. 8). 

26 Ensaios III, 5, 880. Cf. tambemibidem II, 37, 766. 
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