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Discurso de Julio Michael
Stern por ocasiao da posse da
cadeira de n'’ 18 da Academia

Brasileira de Filosofia

fulio Michael Stern

xcelentissimo senhor presidente de honra da Academia Brasileira

de Filoso6a (e meir professor de 16gica e teoria dos conjuntos no

ja longhrquo fInal da d&ada de 70), professor Newton CarneiroE
Affonso da Costa; excelentissimos senhores presidente e vice-presi-
dente, professor Jean-Yves B&ziau e professor Edgard Leite Ferreira
Neto; excelentissimo senhor Luiz Fux, membro desta Academia e mi-

nistro do Supremo Tribunal Federal – em nome de quem saado todas as
autoridades aqui presentes; excelentissimos membros desta Academia,
sediada na bela e hist6rica casa do marechal Os6rio; Marisa – minha

esposa, meus filhos, caros convidados.

E com grande fehcidade e gratidao que aqui comparego para tomar

posse da cadeira de nfrmero 18 desta Academia, cadeira que tem como

patrono Alvaro Vieira Pinto e como primeiro titular Evaristo de Morais
Filho. A Academia Brasileira de Filoso6a d uma instituigao que tem
uma importante missao a cumprir no cenario cientiaco, cultural e poll-
tico, e considero uma honra ser chamado a dela fazer parte.

Hoje, no primeiro dia em que aqui comparego, devo apresentar-me:

Boa noite – meu nome 6 Julio Michael Stern – sou estudante de filoso-

aa. Na vida profissional, sou bacharel e mestre em fisica Matematica
pelo Instituto de Fisica da usp, Ph.D. em Pesquisa Operacional
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pela Universidade de Cornell, livre-docente pelo Departamento de

Computagao e professor titular do Departamento de Matematica
Aplicada do iM£-uSP – o Institute de Matematica e Estatistica da
Universidade de sao Paulo. Ocupo ainda varias posig6e s de assessoria

e consultoria em organizag6es ligadas a cultura, ci6ncia e tecnologia.

Todavia, ao chegar a esta casa, apresento-me na condigao de estudante.

Nessa condigao, pego acolhida, dispondo-me a comparalhar o pouco

que sei, perseverar na jornada de meu eterno aprendizado, e trabalhar

em prol desta instituigao com a intuito de facilitar a jornada de quem

conosco queira estudar e aprender.

Desde a infancia, tenho um caso de amor e fascinagao por Sophia –
representagao tangivel da intelig4ncia e sabedoria. Todavia, foi a partir

do final da d6cada de 90 que minha atividade luofissional me trouxe a

filosofia. Nesta ocasiao desenvolvi no iM£-USP, junto com o professor
Carlos Alberto de Braganga Pereira, uma nova medida de signifrcancia

estatistica para hip6teses precisas, a saber, o valor epislemico da hip6-

tese cientifica H em fbngao dos dados empiricos disponiveis ou obser-
vag6es realizadas, X, medida esta tamb6m denominada e-valor de H

dado X e denotada como ev(HIX).

Existem, na ci&nciaestatistica, diversas medidas de significancia - en-

tre as mais conhecidas, a16m do e-valor, o p-valor, a razao de verossi-
milhanga, o fator de Bayes, a probabilidade a posteriori etc. Cada uma

dessas medidas de significanda 6 uma medida abstrata de crenga, isto 6,
uma medida do quanto o cientista cr& ser verdadeira, verossimilhante,

correta, ou simplesmente bem ajustada a nossa percepgao do mundo,
uma dada hip6tese cientifica em fungao dos dados emp£ricos patinentes.

Ocorre, por6m, que cada uma dessas diversas medidas mede algo
essencialmente diferente. Cada uma delas deve ser interpretada de
forma distinta, ou melhor, cada qual foi propositalmente concebida e
con$truida de acordo com uma distinta nogao de verdade, confiabili-
dade ou crenga, nogao esta que 56 pode ser definida e compreendida
dentro de um contexto epistemo16gico bem estabelecido que nIe 6 pr6-

prio. Assim, pouca serventia ha em discutir as diferentes propriedades
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formais e operacionais dessas medidas de significancia, sem discutir

conjuntamente as distintas nog6es de verdade que representam e os

respectivos contextos epistemo}6gicos que as suportam. Eis como re-
tornei, por acaso e por necessidade, ao estudo da filoso6a.

Para prosseguir nesta apresentagao, pego agora o auxibo do patrono

da cadeira de n ammo 18. Em seu hwo Ci£ncia e existancia, no capitulo
VIII, escreve Alvaro Vieira Pinto:

[p. r59-r6o] A concepgao fundamental que nos deve orientar na com-

preensao da teoria da ci6ncia e da pesquisa cienti Hca consiste na ad-

missao da logicidade do processo natural enquanto qualidade deste

em si mesmo, e nao como qualidade pertencente ao pIano da cons-

ci6ncia, ao espirito, ando a ser projetada na realidade exterior pela

exig&ncia de conhec&-la racionalmente. A diferenga entre os dois mo-

dos de ver 6 radical, e decide de todas as interpretag6es a que se vota

o cientista, ainda que disto nao tenha clara concepgao. Na segunda

destas formulag6es, a de cunho idealista e metafisico, o espirito, seja o

individual seja o transcendental, caso se admita esta figura, apresenta-

-se como o reino natural da logicidade, que se exprime na razao, atri-

buto imaterial, distintivo e imutavel do homem, A 16gica seria o modo

como as ideias, de acordo coIn uma prescric,So eterna e inexplicavel, se

as$ociam legitimarnente entre si, originam o conhecimento de outras

a partir das conhecidas, e se aplicam eficazmente ao mundo dos fen6-

menos que, por isto, sao organizados numa concepgao coerente, mani-

festando regularidades apreendidas como ieis cientificas [grifo meir] .

[p. 165-l66] A ci&ncia que dessa maneira se constr6i nao pretende

outro resultado senao a correta representagao da ordem da natureza,

pela conveniente descrigao do que nela se passa. [... estes cientistas... ]

pensam que expbcam os fen6menos porque sao capazes de prev&-los,

de provoc£-ios, o que Ihes da a ing6nua convicgao de haver acertado

na captagao dos mecanismos interiores que dinamizam o processo na-

tural. [...] Hi mama, certa inchnagao a suspeitar de todo intento de

exphcagao te6rica, como se tal atitude nao merecesse respeito e nao
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fosse o objetivo final do conhecimento cientifico superior.

[p. 166] A construgao de uma teoria sup6e extrapolag6es no relacio-

namento empirico com os fatos, indug6es sempre perigosas, e por

isso declara-se nao ser conveniente que a ci&ncia ultrapasse o registro

protocolar dos fen6menos; antes, torna-se imperioso que abandone,

satisfeita, a procura de qualquer “causa’: a descaberta de influ6ncias

ocultas entre os seres, segundo o conselho seguido pela escola, desde

Comte at6 Wittgenstein, pois tal corrente de pensamento julga que a

esta cabaHstica atividade 6 que se reduzem a ess&ncia e as inteng6es

das filosofias a que se op6em.

Sirvo-me agora desta dicotomia tao claramente delineada por Vieira
Pinto, para tragar um panorama da ci&ncia estatistica em geral, e das

teorias de teste de hip6tese em particular. O nacleo da ci6ncia estatis-

tica contemporanea foi desenvolvido no inicio do s&culo xx, que coin-
cide com o apogeu do Positivismo L6gico e de algumas interpretag6es
correlatas de cunho ideahsta. Seguindo a dicotomia apresentada por
Vieira Pinto, vemos que a ci4ncia estatistica desenvolvida nesta 6poca

tem nas propriedades perceptivas e intelectivas do ser humano a fonte

e o locus de toda logicidade, que 6 entao projetada no mundo exterior
no esforgo de conhec&-lo racionalmente.

Acompanhando desta perspectiva seu desenvolvimento hist6rico,

vemos que muitos conceitos fundamentais e a pr6pria hnguagem ba-
sica da ci6ncia estatistica, como desenvolvida no inicio do s6culo xx,

tem o intuito de guiar o usuario de modo que este se expresse, neces-
saria e automaticamente, em estrita conformidade com as doutrinas fi-

los66cas acima mencionadas - uma esp6cie de noviHngua (newspeak),

a hnguagem pohticamente coneta da novela 1984 de George Orwell.
Como corolario, vemos que a ci&ncia estatistica assim desenvolvida 6

frontalmente hostil as nog6e s de causa, exphcagao causal, e a toda ex-

plicagao te6rica que se apresente na forma de leis naturais, pois estas
implicariam uma logicidade objetiva, que ultrapassa uma mera desai-

gao fenomeno16gica que seja de conveni&ncia.
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A ferramenta escolhida por Vieira Pinto para desenvolver sua filo-

sofia, em opo$igao as escolas Positivista e Idealista, 6 a an£lise dia16tica,

como desenvolvida por pensadores como Friedrich Hegel, Karl Marx,
Friedrich Engels e Gy6rgy Lukacs. Ademais, desiludido com o uso
feito dos m6todos matematicos, especialmente da 16gica formal, Vieira
Pinto, se nao os rejeita por completo, os relega a um pIano secundario
e subalterno. Em contraste, na rota que trilhei, a 16gica formal e a esta-

tistica matematica t6m papel proeminente, sendo integradas em um ar-

cabougo epistemo16gico que visa superar as limitag6es diagnosticadas

por Vieira Pinto.
A solugao que passo a comentar foi desenvolvida por um conjunto

de colegas que denomino “0 Grupo de Estat£stica Bayesiana de sao

Paulo’; denominagao esta que ja nasce falha,,pois nem todos os estatis-

ticos bayesianos do Estado de sao Paulo dele participam, nem sao mo-

noHticas ou uniformes as opini6es dos pesquisadores que o comp6em.

Entre meus coautores neste grupo, gostaria de char, alan do professor
Carlos Alberto de Braganga Pereira, os nomes de Marcelo Lauretto,

Sergio Wechsler, Luis Gustavo Esteves, Fabio Na:kano, Wagner Borges,

Marcio Dini& Adriano Polpo, Victor Fossaluza, Pablo de Morais
Andrade, Cdma de Oliveira Ribeiro, Maria Regina Madruga, Anna
Sikov, Viviane de Lucca Maranhao, claudia Peixoto, Olivia Terence

Saa, Diego Marcondes, Hellinton Takada, Rafael Inhasz, Paulo Hubert,
Fernando Cerezetti, Ernesto Coutinho Colla, Rafael Izbicki e Rafael
Bassi Stern.

O Grupo de Estatistica Bayesiana de sao Paulo sempre foi e 6 muito

ativo nas areas de estatistica aplicada e pesquisa operacional, em busca

de solug6es originais para novos (e antigos) desafios tecno16gicos.

Longe de isolada e desconexa dos temas abordados a seguir, esta ativi-

dade estimulou, influenciou e inspirou sua produgao te6rica, incluindo

duas frentes de trabalho de interesse direto no presente contexto.

(1) Em primeiro lugar, tratamos de desenvolver m6todos formais e
uma teoria estatistica de teste de bip6tese que permitisse atribuir uma

medida de significancia estatistica adequada para avaliar a credibilidade
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de uma lei natural, como as encontradas na fisica, quimica, e outras ci-

6ncias exatas. Em fungao de sua forma matematica, este tipo de hip6-

tese cientifica 6 denominado uma hip6tese precisa (em ingl&s, db-se a

precise or sharp hypothesis) . Hip6teses precisas t&m um tratamento di-
ffcil e insatisfat6rio atrav6s dos m6todos tradicionais da ci6ncia estatis-

tic& Todavia, estas dificuldades t6cnica§ sao tradicionalmente empre-

gadas para realgar a inconveni&ncia filos66ca de considerar esse tipo
de hip6tese, reforgando dessa forma os canones da Escola Positivista.
Os m6todos desenvolvidos pelo grupo de Estatistica Bayesiana de sao

Paulo dao um tratamento simple$ eficiente e e6caz a hip6teses precisas.

(2) Em segundo lugar, estudamos as propriedades 16gicas do e-va-

lcr e suas generalizag6es, mostrando como estas conduzem a inter-
pretag6es intuitivas, coerentes e racionais. Adicionalmente, tratamos

de desenvolver um arcabougo epistemo16gico que desse suporte as re-

c&m-desenvolvidas teorias e m6todos para infer&ncia estatistica e teste

de hip6teses precisas, arcabougo este conhecido como construtivismo

cognitivo objetivo (objective cognitive constructivism) .
A semelhanga de outras variedades de construtivismo cognitive,

baseamo-nos nas modernas teorias sobre sistemas autopoi6ticos ou au-

to-organizados e sobre a estrutura de organizag6es complexas, assim
como desenvolvidas por, entre outros, Humberto Maturana, Francisco
Varela, Heinz von Foerster, Gregory Bateson, Milan Zeleny, Niklas
Luhmam, Ludwig von BerMlanffy, Manfred Eigen e Herbert Simon.

Todavia, o adjetivo objetivo denota um contraste importante em re-

lagao a outras variedades de construtivismo cognitivo: a natureza cir-

cular e autorreferente dos ciclos de produgao de sistemas autopoi6ticos

pode abrir espago para uma epistemologia de cunho essencialmente

subjetivo ou mesmo solipsista, a qual faltam ancoras de realidade, isto

t, faltam formas de refer6ncia a objetos no mundo que sejam garan-
tidas por crit6rios de verdade fortes e empiricamente testaveis. Pois
bem, os m6todos formais de infer6ncia estatistica e teste de hip6tese
desenvolvidos no primeiro item, amparados por suas propriedades 16-
gicas e matematicas t&m justamente o papel de fornecer estas ancoras
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de realidade, fazendo do construtivismo cognitivo objetivo um arca-
bougo epistemo16gico adequado ao estudo da “ci&ncia e exist&ncia’I isto

E, adequado ao estudo do sistema de produgao da ci&ncia, exphcando

a natureza e a forma de exist6ncia dos objetos encontrados nesse tipo
de produgao.

Finalmente, o construtivismo cognitivo objetivo fornece uma via de
naturalizagao a ontologia e a metafisica. Seguindo a pratica corrente

em ci&ncia da computagao, designo por Ontologia uma hnguagem cui-

dadosamente controlada com palawas que servem como tokens para os

objetos que emergem no ciclo de produgao de uma disciphna cientifica.

A gramatica dessa linguagem e suas formas validas de articul Wo (sin-

tatica e semantica) devem corresponder as regras de articulagao (i.e., as

regra$ de separagao e composigao) subjacartes aos seus objetos de refe-

r&ncia. Um problema atual na construgao de grandes ontologias, como

as utilizadas em gen6mica ou prote6mica 6 o de estabelecer crit6rios de

validagao para a entrada e perman&ncia de objetos e relag6es dentro de

uma ontologia. o e-valor e seu arcabougo epistemo16gico colocam-se a

disposigao para esse tipo de tarefa.
A estrutura basica de um modelo estatistico 6 dada por sua distribui-

gao amostral, p(xl0), (16-se “p de x dado theta”) que descreve a distribui-
gao de probabilidade de variaveis obsew£veis (representadas pela letra

x ou outras letras latinas) em fungao de parametros (representados pela

letra Q ou outras letras gregas). Parametros sao variaveis de valor des-

conhecido que regulam as propriedades da distribuigao p( ). Por exem-

plo, x pode designar um vetor com o peso, altura, temperatura e outras
informag6es sobre pacientes em um banco de dados m&dico enquanto

a distribuigao p(xIa) pode ter a forma de uma distdbuigao gaussiana
(tamb6m conhecida como distribuigao normal). Nesse caso, os parame-

tros da distribuigao tomam a forma de uma lista contendo um vetor de
m6dias, p (mu), e uma matriz de covariancia, E (sigma). Parametros de
um modelo estatistico t6m duas caracteristicas fundamentais:

(a) Os puametros de um modelo sao variaveis cujo valor 6 desco-
nhecido, e que nao sao diretamente observaveis. De fato, o processo de
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infer6ncia estatistica consiste de regras de raciocinio (como a regra de

Bayes) que nos lewIn a, indiretamente, aprender ou progressivamente

ganhar informagao sobre o (verdadeiro) valor dos parametros em fun-

gao das obser%g6es reahzadas.

(b) O comportamento das variaveis obsewacionais, x, 6 explicado
em fun@o do valor e da estrutura dos parametros do modelo. Assim,

leis naturais podem ser formuladas como equag6es funcionais envol-

vendo os parametros, f(0)=o. Uma equagao deste tipo traduz 'b desco-

berta de injtu2ncias ocultas entre os seres” (como dito por Vieira Pinto),

explicando por que esses seres se comportam da forma como se com-
portam, ou exphcando por que estes entes sao do jeito que sao. Isto e
hip6teses cientfficas que tomam a forma de equag6es no espago pa-
ramarico de um modeio estatistico podem adequadamente represen-

tar explicag6es causais, a n6mese da Escola Positivista.

Cientistas em seu trabalho cotidiano prontamente atestarao a im-
portancia ou o papel fundamental desempenhado por explicag6es

causais no pensar, na pratica e no ensino da ci6ncia. Estas sao as nar-
rativas, analogias e metaforas, frequentemente entrelagadas com enun-

ciados simb61icos, que utilizamos para construir nossa intuigao e com-
preensao sist6mica do mundo em que vivemos e como este funciona.

Finalmente, metafisica, no sentido gnosio16gico, consiste justamente
no estudo das formas validas de formular explicag6es causais. Vemos,

assim, como o construtivisIno cognitivo objetivo fornece um caminho
de naturalizagao para a ontologia e a metafisica.

Hoje, ao mesmo tempo que tomo posse da cadeira 18, a professora
Maria de Lourdes Corr6a Lima toma posse de sua cadeira na Academia.

Suas areas de concentragao sao a teologia e a filosofia da religiao. A pri-

meira vista, poder-se-ia crer que nao ha intersecgao possivel entre nos-
sas areas de trabalho. Todavia, mais uma vez, o acaso manifesto revela

uma necessidade oculta. Um panto fulcral nesta intersecgao encontra-se

no trabalho de Karl Pearson (1857-1936), que comandou o desenvolvi-
mento dos m6todos e da hnguagem da ci&ncia estatistica no inicio do
s6culo xx. Pearson comegou sua carreira acad6mica estudando a obra de
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Benedito de Espinosa ou Baruch Spinoza (1632-1677), que enxergava nas

leis causais a presenga imanente de Deus no mundo. Dessa forma, en-

tendia Espinosa que o estudo e compreensao (ainda que parcial) dessas

mesmas leis con$tituem o melhor caminho para conhecer o criador e sua

criagao, caminho este que permite expressao verdadeira do divino amor.

Karl Pearson inicia sua carreira estudando Espinosa em profundidade,

incluindo seus precursores na filoso6a medieval judaica que, passando

por Abraham Abulafia (124o-1291) e Joseph Gikati11a (1248-l3lo), chegam

at6 Moshe ben Maimon (n35-1204). Em perfeita harmonia com as con-

cepg6es frlos6ficas de Espinosa, o rev. Thomas Bayes (r7o1-1761) e Pierre-

Simon de Laplace (rz49-l827) iniciaram o desenvolvimento da estatistica

no s6culo XVIII buscando m6todos formais que pude ssem ser utilizados
para fazer infer6ncias sobre causas ocultas<ie fen6menos manifestos.

Todavia, influenciado por Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) e

Friedrich von Schelling (1775-1854), Pearson passa a professar o assim

denominado “espinosismo invertido” desses autores. E baseado nessa

inversao_da filosofia de Espinosa, na consequente rejeigao do conceito

de causa, e na descrenga em qualquer ordem cosmo16gica representavel

por leis naturais ou de outra forma cognoscivel, que Karl Pearson engen-
dra sua nova ci&ncia, invertendo assim o curso hist6rico de desenvol-

vimento da estatistica. Embora as ideias frlos66cas de Pearson estejam

hoje quase esquecidas, a ci6ncia estatistica e a linguagem que ele para eIa

formulou continuam a guiar 'as irrterpretag6es a que se vota o cientista,

airrcia que disto nao tenha clara concepgdo” (como dito por Vieira Pinto).

Finalmente, gostaria de dizer algumas pala\vas sobre Evaristo de

Morais Filho, meu predecessor na cadeira 18. Evaristo era advogado,
jurista e soci61ogo. Assim, indago: que ligagao pode haver entre as ci-
&ncias humanas (em que Evaristo militava) e as ci6ncias exatas (minha

area de trabalho)? Eu poderia tamb6m indagm a professora Maria de
Lourdes: que ligagao pode haver entre o Deus todo-poderoso, cria-
dor do cosmos e garantidor de sua ordem – o Grande Ge6metra do
Universo – Aquele que $empre Foi, E e Sera e aquele que desejamos
esteja mais pr6ximo de n6s, aquele a quan n6s, frageis seres humanos,
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dirigimos nossas orag6es? Perguntas diHceis. Para investiga-las pego o

auxiho do professor Evaristo de Moraes.

Os primeiros cientistas utilizaram a palawa “lei” na expressao lei
natural como uma metafora, que transporta para o dominio da natu-

reza o carater normativo que uma lei tem sobre o comportamento hu-
mana. Agora, que ja aprendemos um pouco sobre as leis das ci6ncias

naturais, induindo suas caracteristicas matematicas, 16gicas, epist6mi-
cas, onto16gicas e metafisicas, podemos inverter o caminho da meta-

fora empregada pelos primeiros cientistas, na tentativa de utilizar algo

do que aprendemos sobre as leis naturais para melhor compreender a

natureza das leis que normatizam as relag6es humanas.

No contexto da teoria de sistemas, o soci61ogo Niklas Luhmann nao

enxerga uma norma como expressao de uma realidade factual, mas sim

como expressao de como a reahdade deveria ser. Assim, uma norma
E, originalmente, apenas IIma projegao, ou um modelo subjetivo. Na
teoria legal de Luhmann, a fungao do sistema legal 6 a “generahzagao

congruetlte de expectativas normati\'as de comportamento”.

Nessa perspectiva, c6digos legais e leis especificas devem estabelecer

regras de conduta precisamente definidas, ao mesmo tempo }efletindo

e induzindo a adogao de padr6es convergentes de comportamento so-

cial. Todavia, nessa perspecti%, normas e leis sao essencialmente dina-

micas, coevoluindo com os padr6es de comportamento na sociedade
que estas tentam, ao mesmo tempo, regular e descrever. As altimas
sentengas contrastam aspectos de dinamismo evolutivo e padr6es con-
vergentes para “pontos fixos” nas formas de relacionamento. Todavia,

como demonstrado pela anahse de sistemas termodinamicos pr6ximos

ao equila)rio, 6 perfeitamente factivel (embora longe de ser trivial) su-

perar aparentes contradig6es, concihando aspectos de converg6ncia e
movimento nesse arcabougo te6rico.

Em seu livro Medo a utopia, Evaristo de Moraes Filho analisa e
contrasta os papas desempenhados, de um lado, pelas estruturas que

regimentam uma sociedade em seu status quo e, de outro lado, pelas
utopias – sonhos de como essa sociedade poderia ser. Estas analises
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pioneiras parecem corroborar, com d&adas de anteced6ncia, algunw
conclus6es da teoria legal luhmanniana. QuaIlto ao papel das estna@,

ras sociais, diz Evaristo de Moraes:

[p. 27] A vida coletiva desenvolve-se numa estrutura, na construgao

de uma rede de relag6es que acabam por se constituir em verdadei-

ras categorias objetivas, como adverte Vierkandt. Esta estrutura 6 a

que 6 a portadora (’Frager) da mat6ria social, realisticamente, e nao as

individuos isolados - os quais, verdadeiramente, nunca chegam a ser

isolados - que a comp6em.

Quanto as utopias, Evaristo de Moraes atesta o importante papel
que estas desempenham como fator dinanico de mudanga e evolugao,

em contraponto a in6rcia induzida pelas estruturas vigentes:

[p. 38] A verdade d que os interesses, os impulsos, os anseios, os so-

nhos de olhos abertos, a consci&ncia poss£vel, tamb6m e principal-

mente governam as relag6es entre os homens. S6 os loucos nao so-

nham, e ai da sociedade, saasfeita consigo mesma, que nao se volte

para o futuro, procurando antecipa-lo e construi-lo, porque 56 nele

pode colocar os seus sonhos.

Seria entao o trabaIho de construgao, estudo e aperfeigoamento da

sociedade humana um caminho a seguir na procura de boas respos-
tas as perguntas que ha pouco vos indaguei? Como as senhoras e os
senhores podem atestar, trago a esta casa de saber mais d6vidas que

certezas, sabendo ao certo apenas que tenho muito mais a aprender que

a ensinar. Assim, encerro meir discurso da mesma forma que o abd: na

condigao de estudante, disponho-me ao trabalho e pego vossa acolhida
– boa noite, e borIS dias.

– Julio Michael Stern

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2019
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