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PREFACIO 

O estudo que ora apresentamos, como trabalho de 
dissertagdo ao doutoramento em filosofia, refere-se a 
um fildsofo do seculo XVI que, pela sua critica pene- 
trante, e um dos precursores da filosofia moderna. 

Pareceu-nos que seria interessante estudar a vida 
e a obra de Francisco Sanchez, jd porque tern sidb ele 
quasi esquecido dos historiadores da filosofia, jd por- 
que e um dos anunciadores do pensamento moderno, do 
pensamento relativista, que considera a filosofia e a 
ciencia como disciplinas estreitamente I i gad as e cujos 
progresses sdo, de certo modo, simultdneos. As dificul- 
dades que tivemos na elaboracdo deste pequeno traba- 
lho, ndo foram poucas, pois faltaram-nos elementos 
para realizar um estudo que, ao menos. aproximada- 
mente, pudesse ser perfeito. Fiados nos ensinamentos 
do autor que estudamos, creates tambem de que a cien- 
cia perfeita e alguma cousa inacessivel d fragilidade 
humana, mas que tambem nos podemos aproximar 
dela, dispuzemo-nos a elaborar, com os elementos que 
pudemos dispor, este trabalho. Alias, e nossa intencdo 
completd-Io, no future, acrescendo a este resumido 
"Ensaio", uma tradugdo completa e cuidada do texto 
do "Quod nihil scitur". 

E' mister, alias, que se possa conseguir, para o pro- 
gresso dos estudos filosoficos na nossa terra, uma gran- 
de quantidade de textos original's e bem cuidados, para 



que, com perfeita confianga e seyuranra, possamos es- 
tudar as obras dos filosofos. 

N6s ndo tivemos essa sorte. Ndo nos foi possiuel 
encontrar nas bibliotecas do nosso pais, nem sequer uma 
edicdo fotografada de um dos textos de Sanchez. Fomos 
obrigados a nos servir do texto e da traducdo do Prof. 
Basilio de Vasconcelos, que apareceu em vdrios ndme- 
ros da "Revista de Historia", de Lisbon, orgdo da So- 
ciedade Portuguesa de Estudos Histdricos, de que foi 
secretdrio dedicadissimo, o ilnstrado Prof. Dr. Fidelino 
de Figueiredo, que nos honra atualmente com a sua 
prestimosa colaboracdo nos trabalhos da nossa Facul- 
dade. 

Estudaremos nas pdginas que se vdo seguir, algli- 
ma s das questdes a que ddo lugar a vida e a obro de 
Francisco Sanchez, filosofo sobre o qual havia — e 
ainda hd — inumeras opinides. Jd o problema da sua 
nacionalidade, e objeto de duvidas. Para uns, Sanchez e 
portugues; para outros, espanhol. Veremos que ele so- 
fre as influencias ibericas, mas que quasi tdda a sua 
vida decorre em Franga e que, ao lado de Montaigne, e 
um dos grandes nomes da Renascenga francesa. 

A propdsito da bibliografia de Sanchez, teremos en- 
sejo de verificar ainda que grandes duvidas se apre- 
sentam, sendo ate impossivel, no estado atual da mcs- 
ma, decidir com seguranga do problema. Passarc- 
mos, a seguir, a estudar as influencias que sofreu 
e o momento histdrico que viveu. Tambem ai a 
tarefa ndo e fdcil. Sao necessdrias novas inves- 
tigagdes, que so podem ser feitas, investiganclo-se 
novamente os velhos manuscritos existentes nas biblio- 
tecas europeias. Ajuntamos ainda ao nosso trabalho 
um resumo-comentdrio do "Quod nihil scitur". E' ele, 
como se verd, incompleto. Mas acreditamos que seria 



suficiente para assinalar algumas das principal's ideias 
do ilustre medico e filosofo de Tolosa. Por ultimo 
estudaremos o pensamento de Sanchez, mostrando que 
ndo podemos, de uma maneira absoluta, considerd-lo, 
como alguns historiadores da filosofia o fazem, um 
cetico. O seu ceticismo e uma arma de combate contra 
a presungdo e o orgulho que caraterizou a escoldstica 
decadente, rainha das escolas e da ciencia oficial, e, des- 
sa maneira, grave obstdculo para o progresso da 
ciencia. 

Resta-nos agora, antes de passarmos ao estudo da 
vida e da obra de Sanchez, solicitar a benevolencia do 
ilustrado juri de doutoramento para as muitas e reco- 
nhecidas fraquezas deste trabalho. E, ao mesmo 
tempo, agradecer os mestres que nos guiaram, nes- 
tes oito anos de existencia da nossa jovem Faculdade 
de Filosofia. Que outras geracoes, mais aprestadas, 
possam dar-lhe o lustro que este seu antigo aluno ndo 
conseguiu. 

S. Paulo, 7 de Setembro de 19^2. 





INTRODUgAO 

No presente trabalho vamos estudar, com os par- 
cos meios que dispomos, um dos filosofos do seculo 
XVI que, pela sua critica a ciencia medieval e por ou- 
tros aspectos do sen pensamento, anuncia, apesar do 
seu desanimo e desencorajamento cetico, de modo mais 
claro que os sens contemporaneos, a necessidade de uma 
reforma geral da ciencia e, com ela, o advento da filo- 
sofia moderna. 

Uma liberdade confusa de pensamento e de dou- 
trinas carateriza a Renascenga. Nela irrompem 
as mais variadas correntes de pensamento, que haviam 
circulado, de maneira subterranea, durante os longos 
seculos medievais. O brusco sentimento de liberdade 
e a multiplicidade dessas correntes de pensamento, que 
nao possuem uma meta segura, nao podem fornecer um 
metodo exato que de a inteligencia, como diz Brunsch- 
vicg, o poder de discernir entre todas elas. Falta-lhes, 
como escreve esse filosofo, o "instrumento judicatorio" 
da ciencia. Assim, o seculo XVI inclina-se para uma eru- 
digao confusa e indigesta (1). 

"O seculo XVI, — escreve ainda Brunschvicg — 
nao rompeu com o movimento do pensamento medieval. 
Ainda ai a humanidade do Ocidente se limita a prosse- 
guir a conquista do seu proprio passado; e por ai ela 
chega a considerar simultaneamente os estagios suces- 
sivos de sua evolugao; e assim se achara reunida a ma- 
teria sobre a qual, mais tarde, ha de se exercer a reflexao 
do juizo, mas sem que se possa dizer que os maiores pen- 

(1) — Leon Brunschvicg — Le Progres de la Conscience dans 
la Philosophic Occidentale — T. I. pags. 127/128. 
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sadores da Renascenga tenham conseguido, por sua pro- 
pria conta, organizar e dominar esta materia. Parece 
que, ao contrario, eles se deixaram tomar pela sua 
infinita agitagao e pela sua confusa fecundidade. A 
epoca de Rabelais ou a do Bruno e aquela a que se 
aplica, com todo o rigor, a observagao da Apologia de 
Raimundo Sebonde; "Notre esprit est un util vagabond, 
dangereux et temeraire; il est malaise d'y joindre I'ordre 
et la rnesure" (2). 

# * * 

O Quod nihii scitur de Francisco Sanchez apre- 
senta, porem, e paradoxalmente, nesse momento confuso 
da Renascenga, um primeiro indicio de uma confianca 
nesse utensilio vagabundo e perigoso, que ha de ser ca- 
paz de ordem e de medida. Criticando o velho instru- 
mento do saber da escolastica, Francisco Sanchez vis- 
lumbra, atraves das suas negacoes, os valores modernos 
da positividade, dentro das possibilidades da fragil inte- 
ligencia humana. Filosofo da Renascenga, submetido 
como os seus contemporaneos a infinita inquietagao e 
confusa fecundidade do seu tempo, Francisco Sanchez 
soube entrever ainda atraves das brumas dessa epoca, 
os contornos da ciencia do futuro. "A formula negati- 
vista Nada se sabe, em uma epoca de conflito entre as 
nogoes absolutas da teologia e da metafisica, foi aco- 
Ihida com assombro. Sanchez apenas sustentava o 
principio positivo da relatividade dos conhecimentos hu- 
manos" (3). Nao e propriamente uma descrenga, uma 
atitude cetica, a sua. E', sim, a relatividade do conhe- 
cimento, expressa na fragilidade humana que ele su- 
blinha no seu libelo contra a Escolastica. Nenhuma 
ciencia se formou com silogismos, diz Sanchez. Ao con- 
trario, muitas se tern esterilizado e pervertido por causa 
deles. 

"A revolugao filosofica dos seculos XVII e XVIII 
estava — como escreve ainda T. Braga, — implicita na 
concepgao de Sanchez (4). 

(2) — Leon Brunschvicg — ob. cit., pags. 120/121. 
(3) -— T. Braga, Historia da Lite rat lira Portugnesa, II — Re 

nascenga — pag. 615. 
(4) —- T. Braga -— ibidem. 



Nao podeiia, no sen tempo, fazer mais, pois as con- 
dicdes historicas da propria ciencia nao Ih'o permitiam. 
Caberia a outros esta tarefa. Todavia, Francisco San- 
chez e, embora marcado ainda pela confusao do seculo 
XVI, o que mais se aproxima da critica moderna. 

A verdade, para ele como para os filosofos modsr- 
nos, e alguma cousa que devemos constantemente pro- 
curar, que estamos constantemente a descobrir, mas que 
nao se nos revelara nunca inteiramente. 

E' ele urn dos precursores, portanto, desta concep- 
cao de que a filosofia e uma atividade permanente do 
esplrito, que nao se pode limitar a nenhum sistema, que 
e inteiramente livre, e cuja meta e o conhecimento per- 
feito. Para que o seja, mister e que ela possa alargar 
e aperfeigoar cada vez mais os seus metodos, e abranger 
novos objetos, o que nao sera possivel se ela se subor- 
dina a um sistema, qualquer que ele seja. 

E' a vida e a obra desse filosofo, precursor do pen- 
samento critico, que ora vamos estudar. 





CAPITULO I 

A VIDA E AS OBRAS DE FRANCISCO SANCHEZ 

I — A vida de Francisco Sanchez. 

A vida de Francisco Sanchez, professor de filosofia 
e de medicina na Universidade de Tolosa, tem dado oca- 
siao, no que se refere as suas origens, a muita discussao. 

Para os estudiosos Portugueses, Sanchez teria nas- 
cido em Braga. Os espanhois, por seu lado, dizem ser 
ele natural de Tui, cidade da Galiza, pertencente, ao 
tempo do nascimento de Francisco Sanchez, a diocese 
de Braga. Se disputas se travam em torno do lugar de 
nascimento desse filosofo que, de qualquer modo pode- 
mos considerar como iberico, mas que passou a maior 
parte de sua vida em Franga, outras ainda se apresen- 
tam em relagao aos anos do nascimento e da morte 
do filosofo. Raimundo Delasso, discipulo de Sanchez, 
parece ter sido o causador involuntario dessas disputas. 

No Elogio que este discipulo introduziu na mais 
completa edigao das obras de Francisco Sanchez, que 
e a de Tolosa, de 1636, escreveu ele que Sanchez nas- 
ceu em Braga. (Bracara, Lusitaniae urbs insignis). Te- 
ria sido Braga, dessa maneira, o lugar de nascimento 
de Francisco Sanchez. Mas, algumas linhas mais adian- 
te, conforme afirma H. P. Cazac, que tao profundamente 
estudou esta questao (1), o mesmo Delasso dizia: 

"o primeiro ecu visto pelo filosofo foi o de Espanha". 

(1) — H. P. CAZAC — Le lieu d'origine et les dates de nais- 
sance et de mort du philosophe Francisco Sanchez. 
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Nessa esteira seguiram os diversos autores que se 
ocuparam com a biografia de Francisco Sanchez. 

De outro lado, Jean Astruc de Sauve (1684-1766), 
que foi medico de Luis XV e celebre professor em To- 
losa, escrevia nas suas "Memoires pour I'histoire des 
sciences et des beaux arts, etc" (2); "Contento- 
me em indicar uma parte dos professores que a Fa- 
culdade de Montpellier forneceu as outras Universi- 
dades. ...A Tolosa, Francisco Sanchez, de Tui, dio- 
cese de Braga em Portugal, professor de filosofia du- 
rante vinte e cinco anos e de medicina durante 
onze" (3). 

H. P. Cazac, afim de bern dirigir as suas pesquisas 
sobre tao controvertida questao, partiu de uma data 
que parece nao poder suscitar duvidas, a de 1573. a da 
matricula do filosofo na Universidade de Montpellier. 
Nos arquivos da velha Faculdade de Medicina (4) en- 
controu ele tres inscrigoes que parecem provar a nacio- 
nalidade espanhola de Francisco Sanchez. Nos perga- 
minhos em questao, estao tragadas, datadas e assina- 
das, pela propria mao do filosofo, estas inscrigdes; 

"la.) — (em 23 de novembro de 1573 — bacharel em 
medicina) 

"Ego, Franciscus Sanchez, Hispanus, diocesis Bra- 
carensis, insignitus sum laurea baccalaureatus" 

2a.) — (em 24 de abril de 1574, licenciatura em medi- 
cina) 

"Ego, Franciscus Sanchez, Bracarensis diocesis, 
accepi gradum licentiaturae" 

3a.) — (em 13 de julho de 1574, doutoramento em me- 
dicina) 

"Ego, Franciscus Sanchez, Hispanus, diocesis Bra- 
carensis, accepi gradum doctoratus" (5) 

(2) — Apnd Cazac, ob. cit., pag. 9, nota 2. 
(3) — Cazac, ob. cit., p. 9. 
(4) — "Rcgislre des Acles de la Facnlte de Medecine en I'Uni- 

versite de Montpellier", vol. in 8.°, 92 folhctos em per- 
gaminho nao numerados, apnd Cazac, ob. cit., pag. 11. 

(5) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 11. 
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Destes documentos, decorre que a nacionalidade de 
Sanchez era a espanhola, pois, ele mesmo afirmou, 
assinando, repetidas vezes, a sua qualidade de "Hispa- 
nus", de espanhol, da diocese de Braga. 

Possuia o filosofo, isto parece certo, parentes muito 
proximos que eram Portugueses. Era mesmo, segundo 
indica Fortunat Strowski, ligado a poderosa familia dos 
Lopes, a que pertencia a mae de Montaigne (6). O ma- 
rido de uma sua tia, um certo Antonio Lopes, era de 
Valenga do Minho. A familia do filosofo pertencia 
a celebre casa de marranos que, na corte de D. Joao 
II, de Aragao (1458-1479), e na de D. Fernando V, 
o Catolico (1479-1516), ocupou lugar de destaque 
ate a conspiragao dos Judeus Conversos, de Sara- 
goga, contra o Santo Oficio (7). Logo depois do pri- 
meiro auto-da-fe, celebrado em Saragoga, em 10 de maio 
de 1484, o inquisidor Gaspar Juglar foi encontrado 
morto. Uma conspiragao em que entraram ricos e po- 
derosos marranos foi descoberta e nela implicados, San- 
cho de Paternoy, mestre racional da Corte, Gabriel San- 
chez, tesoureiro-mor e outras pessoas importantes (8). 
Este Sanchez era um dos antepassados de Francisco 
Sanchez. 

Quando se deu a dispersao dos judeus na Penin- 
sula, em consequencia dos decretos contra os israelitas, 
algumas familias de proscritos procuraram, como os 
Lopez, asilo na Provenga, no Poitu, na Guiena e no 
Languedoc, em geral no sul da Franga, principalmente 
nas raias maritimas (9). Os Sanchez parece haver em 
se refugiado, primeiro, na Galiza espanhola e por- 
tuguesa e so haver passado os Pireneus pouco depois 

(6) —■ Fortunat Strowski — Montaigne — p. 136, cf. Paul Stap- 
ler — Montaigne — 6a. ed. 1927, p. 10. 

(7) — Cf. Cecil Roth — Hisloria de lus Marranos. trad, esp., 
p. 31. 

(8) — Cecil Roth — ob. cii., pag. 53. 
(9) — E' sabido, por cxemplo, que desde 1550, data do nasci- 

mento do filosofo, ja grande numero de judeus e mar- 
ranos, se refugiara em Franga. No bairro do Espirito 
Santo, em Baiona, eles haviam obtido abrigo, por con- 
cessao da Rainha da Navarra. Cf. Joao Lucio de Aze- 
vedo — Historia dos Cristaos Novos Portugueses, p. 372. 
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dos meados do seculo XVI, mais ou menos pelos fins do 
reinado de Carlos V e no principio do de Felipe II (10). 

E' interessante notar, que em Braga — diocese a 
que pertencia Sanchez — devia existir, ja muito antes 
da data do nascimento do filosofo, uma forte comuni- 
dade judaica. Braga, nas proximidades da fronteira de 
Espanha, era talvez um centro de refugiados, 

"Em Portugal — escreve Joao Lucio de Azevedo — 
as primeiras obras impressas de que ha segura noticia, 
foram em lingua hebraica e por impressores hebreus. 
Anteriormente a todas, o Pentateuco, de 1487, saindo 
do prelo de Samuel Gacon, em Faro. So de 1494 em 
diante nos aparecem as produgoes tipograficas de ofi- 
ciais alemais: primeiro o Breviario Bracarense, por Joao 
Gherline, em Braga, etc." (11). Quanto a quantidade 
de judeus na Galiza, nos da noticia um interessantis- 
simo documento que foi encontrado por Joao Lucio de 
Azevedo, na Biblioteca Nacional de Lisboa (Inquisigao. 
Cod. 1506, fol 32 e seg.) (12) em que se contam as ra- 
zees da predilegao dos judeus pelas raias maritimas, isto 
e, pela facilidade que tinham de comerciar com o estran- 
geiro e de, a toda hora, terem aberto o caminho para 
uma fuga precipitada. 

Em ocasioes solenes, como o bacharelamento, a 
licenciatura e o doutoramento, afirma, pois, Sanchez a 
sua qualidade de "espanhol", da diocese da Braga. A 
origem da confusao que se travou sobre o lugar de nas- 
cimento de Francisco Sanchez decorre de uma questao 
relativa a jurisdigao eclesiastica. 

Na epoca do nascimento de Francisco Sanchez, a 
cidade galega de Tui era sufraganea de Braga. "No 
seculo XVI — escreve Cazac — como na Idade Media, 
podia se pertencer realmente a nacionalidade espa- 
nhola e, nao obstante, usar tambem o qualificativo de 
"Bracarensis", ou mesmo, em certa medida, por exten- 
sao vulgar e corrente da linguagem, por uma especie de 

(10) — Informagoes de H. P. Cazac a E. Senchet — in Sen- 
chet — EsSai sur la Methode de Francisco Sanchez, 
pags. 163/164. 

(11) — Joao Lucio de Azevedo — ob. cit., pag. 36. 
(12) — Joao Liicio de Azevedo ■— ob. cit., pag. 462. 
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costume arcaico, a de "lusitano" (13). Tui de- 
pendia da diocese de Braga. Passou a seguir para 
a dependencia da sede da Luco e mais tarde, novamente, 
para a jurisdigao de Braga. Ate a invasao dos mouros, 
a autoridade eclesiastica de Braga teve primazia sobre 
os bispos da Galiza. Por ocasiao das invasdes dos mou- 
ros, Braga perdeu, por sua vez, a primazia, passando a 
ser regida pelo arcebispado de Oviedo. No fim do seculo 
XI, Braga reconquista novamente os seus direitos me- 
tropolitanos sobre a Galiza (14). Mas, como ainda nota 
H. P. Cazac, o filosofo distingue muito bem nos seus 
escritos, o sentido de hispano e de lusitano. Estas pa- 
lavras tem, para ele, um nitido significado. Nao 
confunde ele, nunca, os dois povos. Exemplos bem mar- 
cantes dessa afirmagao de H. P. Cazac, sao estes tre- 
chos: 

"Apothecarius denique vocitatur, et gallice, 
modicum mutato vocabulo: "apothicaire"; et hispa- 
nice: "boticario"; et lusitanus (sic): "boticairo", a 
verbo grego, diro%7? quod significat cellam vina- 
riam" (14). 

Ja e clara ai a distingao entre os dois povos. Mas, 
no trecho a seguir, a distingao entre as duas gentes apa- 
rece ainda uma vez. 

"Succum vero hunc ab Arabibus "nil" vocari 
(praeter id quod herbam a qua hie extrahitur 
eodem nomine ii vocant, et quod Bellunensis infra 
notando loco id testatur), probat etiam nomen hoc 
"anil", quo Hispani Lusitanique colorem ilium qui 
a glasto fit, denotant; quae duae gentes ab Arabibus, 
quibus sat diu paruerunt, plurima retinuere nomi- 
na... Ubi obiter notabis, perperam Lacunam Se- 
gobiensem, Commentariis in Dioscoride hispano ser- 
mone editis, De Lapide Indico caput illud inscrip- 

(13) — Apud H. P. Cazac, ob. cit., pag. 15. 
(14) — idem, pags. 15/16 — Cf. Alex. Herculano — Hist. Por- 

tugal — Sa. ed., vol. II — pags. 195 e 199. 
(14) — Pharmacop. Lib. Tres, De election. Medicament. Lib. 

Prim. Cap. I, Opera, 1636 — pag. 418 —- apud Cazac 
— ob. cit., pag. 13. 
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sisse, interpretatum et commentatum fuisse, quum 
Dioscorides solum Indicurn inscripserit" (15). 

E mais este: 

"Saccus enim et sacculus et saccellus.. . apud 
Graecos (quibus (rd/cKos vocitatur), Latinos, Gallos, 
Germanos, Belgas, Italos Hispanos, Lusitanos et 
plures alios magnum est marsupium" (16). 

* * * 

Nao somente o lugar do nascimento de Sanchez deu 
origem a disputas. A data do sen nascimento e, tam- 
bem, muito controvertida. Ainda desta vez, e Henri- 
Pierre Cazac o melhor informador. Para restabelecer 
as datas de nascimento do filosofo, teve Cazac de se dis- 
por a um duro trabalho. 

Todos os equivocos acerca das datas de nascimento 
e da morte de Sanchez derivam de um erro tipografico 
da Patiniana. O trecho causador de tantos erros, e 
este: "Francisco Sanchez era um medico portugues ra- 
dicado em Tolosa. Era cristao e nasceu de pais judeus; 
possuia muito espirito e era grande filosofo. O opusculo 
de sua autoria, o Quod nihil scitur e belo. O De 
Divinatione per somnum, vale o seu peso em ouro. Es- 
creveu Sanchez tambem um livro em espanhol — Do 
metodo universal das ciencias, que e muito douto. Mor- 
reu (Sanchez) em Tolosa, com a idade de 70 anos, no 
ano de 1632" (Patiniana pp. 72, 73, in Naudaeana et 
Patiniana, Paris, 1701) (17). 

Nessas condiqoes, Francisco Sanchez teria nascido 
em 1562. Esta data acarreta uma serie de dificuldades. 
Ja vimos um documento assinado pela propria mao do 
filosofo, que o da como bacharel em medicina, em 1573. 
Nesse caso seria ele bacharel em medicina apenas com 11 
anos! Muitos historiadores da filosofia, tais como Bru- 
cker, Tennemann, Ritter, Hippeau, Saisset, Bouillet, 

G5) — Apud H. P. Cazac, ob. cit., pag. 14. 
(16) -— Apud H. P. Cazac, ob. cit., pag. 14. 
(17) —- opud Emilieri Senchet — Essai sur la Methode de Fran- 

cisco Sanchez. — pag. 11, nota 2, cf. M. Menendez y 
Pelayo — Ensayos de Critica Filosofica, p. 296. 
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Stockl, para apenas citar alguns, repetiram, sem atender 
a essa dificuldade, um erro de tipografia. Outros, ape- 
nas mencionam a data do obito, como Moreri e Bayle. 
Outros ainda, mencionam apenas a duragao da vida de 
Sanchez, dizendo que ela se prolongou por mais de se- 
tenta anos. Nesta categoria estao, Van der Linden, 
Mercklin, Beck e Burtorff assim como Barbosa Macha- 
do (18). Icstes dados eram nao somente insuficientes, 
mas perigosos. 

Em 1635, os dois filhos de Francisco Sanchez, Dio- 
nisio e Guilherme Sanchez publicam as Obras do pai. 
A edigao de 1636, (Tolosae Tectosagum), recebe permis- 
sao para publicagao em 12 de novembro de 1635 e previ- 
legio do Rei, em Paris, no ultimo dia de abril do mesmo 
ano (19). Nesse livro, os filhos do filosofo contam que o 
pai so chegara a atingir o bom metodo da medicina no 
fim de sua carreira, aos setenta anos. (Rectam ra- 
tionem medendi — ssptuagenarius senex tandem appre- 
hendit", e Raimundo Delasso, o discipulo dileto do filo- 
sofo, acrescenta ainda "Tandem vimm mors rapuit vita 
dignissimum, septuagenarium, vel paulo plus") (20). 
Naturalmente, nao e possivel que os filhos e o discipulo 
ignorassem a idade verdadeira do pai e do mestre. 

Ludwig Gerkrath, no seu "Franz Sanchez. Ein 
Beitrag zur Geschichte der Philosophischen Bewegung 
im Anfang der Neueren Zeit", Vienna, 1869, e Z. Gonza- 
lez — "Histoire de la Philosophic" (trad, francesa, t. Ill, 
pags. 141/142, 1891) julgam que Sanchez nasceu mais 
ou menos na metade do seculo XVI, mas, nada mais 
afirmam sobre as datas do seu nascimento e da sua 
morte. Gerkrath foi um dos primeiros criticos a 
percetaer que havia, sobre esse assunto, "um erro qual- 
quer em algum lugar" (21). Nao descobriu todavia o 
segredo da questao das datas limites da vida de Fran- 
cisco Sanchez. 

(18) — Cf. H. P. Cazac — ob. cit., pags. 18/19. 
(19) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 21. 
(20) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 21. 
(21) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 22. 
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Se os eruditos que se ocuparam com o filosofo ti- 
vessem melhor procurado em Tolosa, teriam, por certo, 
economizado muitas incertezas inuteis. "Enquanto 
argumentavam a priori sobre as datas do nascimento 
e da morte de Francisco Sanchez, e assim se viam redu- 
zidos a suposigoes gratuitas, a Sala dos Atos da Facul- 
dade de Medicina de Tolosa, hoje restaurada, guardava 
o segredo em vao procurado por todos eles" (22). 

De fato, nessa sala esta o segredo da biografia de 
Sanchez. Os erros cometidos desde Guy Patin, ai en- 
contram desmentido. 

Uma das grandes telas que se encontram na sala dos 
Atos da Universidade de Tolosa, da a chave do segredo 
das datas de nascimento do filosofo do Quod Nihil scitur. 
Essa sala contem os retratos de diversos professores ce- 
lebres da Universidade. Ai se encontram o de Magister 
Lupus Hispanus (Lopez, o espanhol), o primeiro re- 
gente da Universidade. O de Raimundo de Sebonde, o 
de Ferrier e o do celebre Sanchez. Essas telas marcam 
a origem espanhola da medicina, no sul da Franga, 
assim como o carater internacional dessa Universidade. 
Na epigrafe do quadro que representa Francisco San- 
chez, esta escrito isto: 

"Franciscus Sanchez, Lusitanus, antecessor re- 
gius saluberrimae Facultatis Medicinae, in alma 
Universitate Tolosana professor. Obiit anno   
M.D.CXXIII, aetatis suae LXX. — "Quid" — Libe- 
rarium artium Cathedram prius occupaverat" (23). 

Um erro, um descuido talvez, de Guy Patin produ- 
ziu uma longa discussao entre os eruditos, durante quasi 
duzentos anos. Uma inversao de algarismos, des- 
cuido devido talvez tambem aos impressores da Pati- 
niana, acarretara tanta discussao. 

Onde deveria estar 1623 haviam posto 1632 (24). . 

(22) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 23. 
(23) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 24. 
(24) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 23. Aqui damos, a simples 

titulo de curiosidade, os nomes dos impressores da 
Patiniana, os parisienses Florentin e Pierre Delaulnft 
(cf. Cazac. ob. cit., p. 23). 
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Nos antigos arquivos paroquiais que se acham no 
Arquivo de Tolosa, um amigo de Henri-Pierre Cazac, 
Ernesto Roschach, descobriu documentos que vem 
esclarecer ainda mais esta controvertida polemica 
acerca da vida e da morte do filosofo Francisco San- 
jhez. Nesses documentos e dito que "Francisco Sanchea 
pertencia a paroquia de Notre-Dame-la-Daurade e 
que morava na Rua Grande, que ia de Chateau-Narbon- 
nais ate a basilica de Saint Sermin, isto e, do coragao 
da velha cidade ao burgo, e que ha mais de dois mil anos 
tern sido a arteria principal do comercio local" (25). 
O raesmo documento diz ainda que Francisco Sanchez 
laleceu pelos meados de novembro de 1623 e que foi 
cnterrado na igreja dos franciscanos da Grande Obser 
vancia, monumento hoje destruido. A sua sepultura 
desapareceu. O texto relative ao seu obito e o seguinte. 

"Du XVIe novembre 1623. Francois Chanche 
(Sanche), docteur et regent en medecine, aage de 
woixante-treze ans, a este ensevely aux Cordeliers 
uemeurant a la Grand'Rue" (26). 

Por esse documento verifica-se que o escriba que o 
fez, o da igreja de Notre-Dame-la-Daurade, estava pou- 
co lamiliarizado com os nomes espanhois e alterou, se- 
gundo a pronuncia francesa, o nome do filosofo. Mas 
a identidade do mesmo, nem por isso, padece duvida. 

* * * 

As conclusdes a que estes documentos nos levam, 
impoem-se por si mesmas. Francisco Sanchez nasceu 
em Tui, pertencente entao a diocese de Braga, no cor- 
rer do ano de 1550, talvez na segunda metade desse 
ano. Faleceu em meados de novembro de 1623, com 73 
anos, em Tolosa, conforme a certidao da Igreja de No- 
tre-Dame-la-Daurade, de Tolosa (27). 

(25) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 25. 
(26) — H. P. Cazac — ob. cit., pag. 25. 
(27) — Alfredo Pimenta, em sens Estudos Filosoficos, pag. 89, 

confirma esses documentos de Cazac quando diz, a 
pag. 95, que "o Prof. Ricardo Jorge projetou fazer uma 
traducao do "Quod nihil scitur", enquanto presumio 
que o autor era portugues. Averiguada a naciomi 
dade verdadeira, desinteressou-se" 
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* * * 

De posse desses dados limites da existencia de Fran- 
cisco Sanchez, vamos agora estuda-la sob outros aspectos. 

Nao ha noticias muito seguras sobre a primeira 
parte da existencia de Francisco Sanchez, sobre os pri- 
meiros doze anos de sua vida. Os sens primeiros estu- 
dos, parece, ele os fez nas escolas de Braga, afamadas 
na epoca. Mas, pouco tempo ai ficaria. Em companhia 
de sen pai, o medico Antonio Sanchez, ja em 1562 o 
encontramos em Bordeus. 

Desde 1496, data do edito de D. Manuel, a situagao 
dos judeus tornara-se muito instavel em Portugal (28). 
Nao menos perigosa e instavel era a situagao dos mar- 
ranos, dos judeus converses. Em 1557 falecia D. Joao 
III e, com ele, desapareciam tambem as esperancas dos 
judeus. A regencia de D. Henrique iniciara-se precisa- 
mente com uma reuniao de prelados, encarregados de 
chamar a atengao do rei e de protestar contra a liberdade 
em que viviam judeus e cristaos novos (29). 

Delasso, citado por Emilien Senchet, refere-se a emi- 
graqao da familia de Sanchez para a Franga, como ten- 
do uma causa incerta: "ex-incerta occasione"; (30) mas, 
certamente teria contribuido para essa emigracao, a si- 
tuagao em que se encontravam nessa epoca, em Portu- 
gal, os judeus e os seus descendentes. 

Com a idade de 12 anos, ja se encontrava, pois, 
Sanchez em Bordeus. Seu tio, Adao Francisco Sanchez, 
segundo informa Senchet, baseado nas informagdes de 
H. P. Cazac, havia obtido, entre 1561 e 1569, carta de 
naturalizagao. O mesmo iria fazer o pai de Francisco 
Sanchez que, em Bordeus, grangeou fama de excelente 
medico (31). 

(28) — Cf. OrdenaQ. Man. 1.2, tit. XLI. vide. J. Mendes dos 
Remedios. — Os Judeus em Portugal, pags. 289 e 431. 

(29) — Cf. Os Judeus em Portugal, II. Coimbra, 1928, pag. 
53 e passim. Cf. Alexandre Herculano — Historin da 
Origem e do Estabelecimento da Inquisigao em Portu- 
gal, passim. 

(30) — Emilien Senchet — ob. cit., pag. VII. 
<31) — Emilien Senchet — ob. cit., pag. 164. 
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Em Bordeus, Francisco Sanchez cursa o famoso 
Colegio da Guiena que fora, alguns anos antes, fre- 
quentado por Montaigne e do qual havia sido principal 
(diretor), o famoso Andre de Gouvea (32). Natural- 
mente, a famllia de Sanchez devia possuir fortuna, pois 
o Colegio da Guiena era frequentado por familias no- 
bres e ideas, como, por exemplo, a de Montaigne. O fa- 
moso Colegio possuia um corpo docente formado de 
grandes humanistas, ja/bastants influenciados pelo es- 
plrito crltico da Renascenga e mesmo, um tanto here- 
tico. A livre pesquisa, o espirito moderno orientava a 
pedagogia adotada nesse colegio. Em Portugal, ja antes 
do nascimento de Sanchez, os mestres do Colegio da 
Guiena, os chamados bordaleses, eram suspeitos de 
"sentire mal da fee e sere da secta de luther" (33). To- 
dos os professores que D. Joao III contratara 
para a Universidade de Coimbra e que haviam sido 
escolhidos por Andre de Gouvea, eram tidos na conta de 
pouco ortodoxos em materia de fe. Diogo de Teive, Joao 
da Costa e Buchanan, em breve tempo ajustariam con- 
tas com a Inquisigao (34). 

O Colegio da Guiena reunia a burguesia enrique- 
cida de Bordeus. Os burgueses, que haviam amealhado 
boas fortunas no comercio de peixe, — e esse o caso, por 
exemplo, da familia de Eyquem, tornada mais tarde, 
senhora do dominio de Montaigne — procuravam o fa- 
moso Colegio, dirigido por Andre de Gouvea, para a for- 
magao intelectual de seus filhos. 

Os efeitos da reforma luterana se faziam sentir 
entre o professorado do colegio da Guiena e, desde o 
principalato de Andre de Gouvea, o efeito das novas 
doutrinas ja se alastrava mesmo entre os seus alunos 
(35). Era natural que os cristaos novos, que encontra- 

(32) — Cf. Ernest Gaullieur — Histoire da College de Guyenne. 
(33) —■ Mario Brandao — 0 Colegio das Aries (1547-1555) — 

pag. 138. 
(34) — Mario Brandao — ob. cit., cap. Ill, cf. Antonio Baiao — 

Episodios Dramdticos da Inquisigdo Portuguesa — 
pags., 19-29, e ainda T. Braga — Hist, da Universidade 
de Coimbra — t. I. Lisboa, pdg. 485 e seg. 

(35) —- Ernest Gaullieur — ob. cit., pag. 265. 
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vam maior liberdade no luteranismo, se inclinassem com 
simpatia, para a livre opiniao que ia em progress© 
na atmosfera intelectual do celebre colegio. "O colegio 
de Guiena — escreve Jullian — com o sen devota- 
mento a ciencia, o sen culto dos sucessos oratorios, a 
sua curiosidade pelos textos antigos, as tendencias libe- 
rals, e por vezes hereticas de sens mestres, representava 
o advento do espirito moderno, da razao pura e da liber- 
dade de pesquisa" (36). 

Sanchez parece haver residido durante sete anos 
em Bordeus. Tinha ele 19 anos quando par tin para a 
Italia, (1569), apos a morte de sen pai e de sen tio pa- 
terno. Francisco Sanchez parte de Bordeus para a Ita- 
lia em viagem de estudos e nao de turismo. Na Ita- 
lia reside pelo espaco de quatro anos, estudando em va- 
rias Universidades e principalmente na Universidade da 
Sapiencia, em Roma. O estudo das ciencias naturais 
desenvolvera-se muitissimo na Italia, desde o seculo 
XIV e as suas Universidades acorriam, sequiosos, os es- 
tudiosos de toda a Europa para ouvir as ligoes de Vesa- 
lio, de Falopio, de Colombo. "A Italia, que possuia 
Paolo Toscanelli, Luca Paccioli e Leonardo da Vinci, 
ocupava entre todos os povos da Europa, o primeiro 
lugar nas matematicas e nas ciencias naturais e os sa- 
bios de todos os paises, mesmo Regiomontanus e Coper- 
nico, se proclamavam seus discipulos" (37). Nas Uni- 
versidades italianas da sua epoca foi que Sanchez for- 
mou a sua cultura medica e cirurgica. Os continua- 
dores de Vesalio, de Mateo Realdo Colombo, de Falopio, 
os anatomistas e fisiologistas italianos da renovagao 
medico-cientifica do seculo XVI, exerceram, por certo, 
grande influencia na sua formagao (38). 

Em 1573 esta Francisco Sanchez de volta a Franga. 
Ja o encontramos, nessa data, em Montpellier, onde 
termina os estudos medicos, na famosa Facul- 

(36) — Jullian — Hisloire de Bordeaux, cit. in Senchet, 
ob. cit., pag. VIII. 

(37) — J. Burckhardt — La Civilisation en Italic an Temps 
de la Renaissance — trad, franc. T. II. p. 9. 

(38) — Cf. Paul Diepgen, p. 149 e seg. — Historia de la Medi- 
cina, trad. esp. vol. II, 1925, cf. — J. Bouillet — Precis 
d'Hisloire de la Mddecine, p. 167 e seg. 
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dade de Medicina que Rabelais ilustrou e ai toma 
grau. Apenas doutor em medicina, com a idade de 
vinte e quatro anos, em 1574, obtem Francisco San- 
chez, logo depois, uma cadeira de medicina na Universi- 
dade. Michaud, na sua Biographie Universelle afir- 
ma que o fiiosofo defendeu sua tese diante do grande 
medico Jean Fernel, o introdutor em Franga, da medi- 
cina dos arabes. Mas, se e certo que a influencia da 
medicina arabe se faz sentir na obra de Sanchez, princi- 
palmente atraves da ciencia italiana, nao e exato, po- 
rem, que Fernel tivesse tornado parte no juri de doutora- 
mento de Sanchez. Isso nao e exato porque Fernel 
morreu em 1558, quando Sanchez tinha, conforme vi- 
mos, apenas 8 anos (39). 

Parece que nao chegou a um ano, a residencia de 
Sanchez em Montpellier. No ano seguinte, em 1575, 
ja o encontramos em Tolosa, para onde se transferira, 
em virtude das guerras de religiao. Em Tolosa, menos 
infestada por essas lutas, Sanchez vai dedicar-se a es- 
crever o seu livro. E' de 1576 o prefacio do Quod nihil 
scitur. 

O pensamento moderno e cientifico de Sanchez ma- 
nifesta-se ainda quando, no ano seguinte, um cometa 
aparece no ceu e traz, com o seu aparecimento, uma 
revigoragao das falsas ideias astrologicas. Francisco 
Sanchez ataca essas interpretacoes primitivas da astro- 
nomia. "Como Lucrecio, — escreve Sench^t — ele 
(Sanchez) explica por causas naturais os prodigios do 
universe; no seu poema sobre o Cometa, sabe Sanchez 
envolver um assunto arido nas gragas da poesia. 
Assistimos, assim. ao despertar da alma moderna procu- 
rando penetrar os segredos da natureza" (40). 

Alem de se preocupar com os estudos medicos, ain- 
da se dedica Sanchez a estudos matematicos. Senchet, 
baseando-se nas afirmagoes de Delasso e de Barbosa 
Machado, informa que entre 1576 e 1578 enviara San- 

(39) — Senchet, oh. cit., cita esse fato a nota 4, pag. XI do seu 
trabalho. Cf. J. Bouillet — oh. cit., pag. 179 e seg. e 
Dezobry et Bachelet — Dictionnaire General de Biogra- 
phic et d'Histoire — 10a. ed. Tomo II, pag. 1080/1081. 

(40) — E. Senchet — ob. cit., pag. XII. 
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chez ao jesuita alemao Cristovao Clavius, um dos mate- 
maticos que Gregorio XIII empregou na reforma do 
calendario (41), um manuscrito intitulado: "Objecoes 
e problemas relatives as demonstragoes de Euchdes", 
manuscrito cujas ideias nao foram, ao que parece, refu- 
tadas pelo sabio jesuita (42). 

A multiformidade de interesses intelectuais, o seu 
temperamento curioso e indagador, levaria Francisco 
Sanchez a se interessar pelas questoes relacionadas com 
a filosofia. Mas, na filosofia do seu tempo, o seu genio 
observador e inquieto nao encontraria a menor satis- 
fagao. Armado de conhecimentos cientificos, adqui- 
ridos nas escolas italianas, formado pelos humanis- 
tas de espirito livre, do celebre Colegio da Guiena, 
Sanchez sonhou reformar, desde os fundamentos, a cien- 
cia do seu tempo, os metodos em vigor ainda no seculo 
XVI. Para isso, mister era que se iniciasse essa obra 
reformadora pela critica da velha escolastica. Era o 
que ele iria fazer, abrindo caminho mais largo as con- 
quistas do espirito moderno. 

* * sp 

Rico, sem grandes cuidados, dedicava o seu tempo 
aos estudos e as pesquisas cientificas. Por vezes ate 
esquecia — ou fazia-se esquecido dos seus deveres... 

Assim, o filosofo e medico da Santa Casa de Tolo- 
sa, (Hotel-Dieu) nem sempre era muito assiduo aos 

(41) — Cf. F. Boquet -— Histoire de I'Astronomie, pag. 300. 
(42) — Barbosa Machado, na sna Biblioteca Lusitana, 2.a cd. 

T. II, pag. 236, escreve, indicando entre outras obras 
de Sanchez, esta: "Erotemata super Geometricas Eucli- 
dis demonstrationes ad Chistophorum Clavium anno 
1627". Esta obra, como se ve, teria sido editada apos 
a morte de Sanchez e de Clavius, em 1627, e nao faz 
parte das obras completas do filosofo, recolhidas e 
editadas por Delasso. A razao que este da, segundo 
Senchet, e que um tratado de matematica nao teria 
razao ao lado de livros de medicina e de filosofia. 
(apud Senchet — ob. cf/., pag. XIII). 
Nao se sabe, porem, onde para hoje esse tratado de 
matematica. Seria interessante procura-lo nas biblio- 
tecas da Italia, onde se achava na epoca o jesuita Cla- 
vius, ou nas biblioteeas da Franca ou mesmo de Por- 
tugal, onde tambem esteve Clavius. 
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sens deveres de medico. Nos arquivos do Hospital Sao 
Jacques, que datam do ano de 1584, encontrou Senchet 
um curioso documento sobre Sanchez. Nele conta-se 
que o medico Sanchez, tido como doente de disinteria, 
fora visto a passeiar. Perguntado sobre esse fato, dis- 
sera ter ido ver um capitao doente. Depois de repreen- 
dido e multado, volta Sanchez ao seu servigo de cirur- 
giao no Hotel-Dieu, mas dai por diante, mais assi- 
duo (43). 

Por esse tempo, ja era o filosofo, mestre de cirurgia 
em Tolosa. 

As suas fungoes de cirurgiao nessa cidade, vai logo 
juntar Sanchez, a de professor regente na Faculdade 
de Artes. Em 1585 torna-se Sanchez professor, por 
"postulativa", isto e, sem concurso, da Faculdade de 
Artes. Ai ensina filosofia pelo espago de vinte e cinco 
anos. So em 1610 passa ele a Faculdade de Medicina. 

Francisco Sanchez casou-se duas vezes. De seu pri- 
meiro casamento com Maria de Maran, irma de um 
seu colega de Universidade, em 1588, teve nove fi- 
Ihos (44), dos quais so sobreviveram cinco: Bertranda, 
que foi religiosa de Santa Ursula, (irma Bertranda de 
Santo Agostinho); Dionlsio, nascido em 1596, doutor em 
direito e conselheiro do rei, editor das obras de seu pai. 
Tomou mais tarde ordens e faleceu em 1653. Marga- 
rida e Guilherme, tambem advogado e editor, com o 
irmao, das obras do pai. Este tambem entra para o sa- 

(43) — Tudo faz crer que foi serapre um homem de fortuna. 
Varias questoes juridicas, sobre casas, teve ele no foro 
de Tolosa, questoes que parecem mostrar que a for- 
tuna de Sanchez nao era pequena. E' precise lembrar 
que Sanchez pertencia tambem a familia dos Lopes que 
eram ricos comerciantes de tinta e de pescado em Bor- 
deus. Cf. E. Senchet — ob. cit., pag. XIV, nota 1, p. XV, 
nota 1 e 2 e pags. XVIII e XIX, notas. Cf. P. Bayle — 
Diet. Hist, et Crit. p. 133. 

(44) — Em 1588, ja naturalizado tolosano, casava Francisco 
Sanchez com Maria de Maran. Desse consorcio nasce- 
ram Guilherme, morto ainda crian^a; Bertranda; Joao, 
tambem falecido em crian?a; Dionisio (1596); Jac- 
cquette (1598), falecida na infancia; Margarida (1600), 
que se casou com um nobre funcionario do Rei, fale- 
cida em 1678; Guilherme (1601-1657), Joao (1603), 
e Ana, apud Senchet, ob. cit., pags. 165/166. 
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cerdocio. Ana, a mais jovem vive celibataria. falecendo 
apos os irmaos. 

Tendo enviuvado de Maria de Maran, em 1614, 
Francisco Sanchez casa-se novamente (contava entao 
mais ou menos 64 anos) — com uma viuva tolosana, 
Maria de la Guarrique. A uniao foi efemera, pois, ja 
nos testamentos do filosofo, de 1623, citados por Sen- 
chet, nao se fala nela (45). 

Sao estes os dados que possuimos sobre a biografia 
do filosofo do Quod Nihil Scitur. 

II — As obras de Francisco Sanchez. 

As principais obras do filosofo sao as seguintes (46); 

a) Carmen de Cometa anni MDLXXVII, Ludguni, edit. 
Gryphe, 1578. 

Este poema nao foi inserto nas edigdes poste- 
riores das obras do autor. Sncontra-se um 
exemplar desta obra em Breslau, na Universi- 
dade, e um outro, na Biblioteca de Munique. 

b) Quod Nihil scitur — Ludguni, ed. Gryphe, 1581. 

Este opusculo e precedido por uma carta diri- 
gida a Diogo de Castro, amigo do filosofo. Dois 
exemplares desta edigao encontram-se nas bi- 
bliotecas Mazarina e de Santa Genoveva, em 
Paris. Um outro exemplar, em Versaihes; um 
na Biblioteca da Universidade de Montpellier; 
tres no British Museum; e — que eu saiba — 
mais um que pertenceu ao escritor portugues, 
Jose Pereira de Sampaio (Bruno), exemplar de 
que se serviu Basilio de Vasconcelos, que foi 
professor do liceu da cidade de Faro, (Portu- 
gal) , para fazer a tradugao que se acha na RE- 

(45) — Senchet — ob. cit., pag. 166. 
(46) — Apud E. Senchet, ob. cit,, de pags. XXVIII a XXXIV. 
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VISTA DE HISToRIA, dirigida pelo ilustre 
Prof. Fidelino de Figueiredo (47). 

O prof. Fidelino de Figueiredo, na sua excelente 
bibliografia filosofica portuguesa, inserta nos seus "Es- 
tudos de Literatura", escreve: 

"Sanches, Francisco — Quod nihil scitur, Ludguni. 
MDLXXXI, 100 paginas. 

(Esta obra aparece quasi sempre citada com o 
seguinte titulo; De multum nobili et prima uni- 
versaii scientia — Quod nihil scitur; na la. edi- 
gao, de que possuimos um exemplar, so figura 
o titulo que indicamos; supomos ser isso devi- 
do a ter-se divulgado mais a edigao de Franco- 
furti, 1618. Outras edigdes em Roterodami, 

(47) -— Foi desta traducao que nos servimos para este traba- 
Iho. Nao encontramos em nossas bibliotecas nenhum 
outro exemplar do "Quod nihil scitur". A Revista de 
Historia publicou em varies dos seus mimeros, o texto 
de Sanchez e a tradugao de B. Vasconcelos. Todas 
indicaqoes que faremos, referem-se aos diversos mime- 
ros dessa Revista. Usaremos sempre a indicacjao R. H., 
seguida do ano e da indicagao da pagina. E' este o 
quadro geral das indica?6es; 

mimeros: 
5 a 8, ano II (1913) : R H (1913) 
2.° vol. 2a. ed. Cldssica Editora, 1922, Lisbon 

paginas 122/127 
paginas 187/199. 
paginas 272/292. 

mimeros: 
9 a 12, ano III (1914) : R H (1914) 
3.° vol. ed. Cldssica Editora, Lisboa, 1914 

paginas 159/166. 
paginas 240/245. 

mimeros: 
13 a 16, ano IV (1915): R H (1915) 
4.° vol., ed. Cldssica Editora, Lisboa, 1915 

paginas 45/56 
paginas 169/184 
paginas 362/377. 

mimeros: 
17 a 20, ano V (1916); R H (1916) 
5.° vol. ed. Cldssica Editora, Lisboa, 1916 

paginas 60 a 70. 
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1644, em parte que desconhecemos, 1665 e em 
Lisboa, 1913 e seg.", (43). 

c) Quod nihil scitur — (1618) — Francofurti, Sump- 
tibus Joannis Berberi bibliopolae (49). 

Existem na Mazarina dois exemplares desta 
edigao. Um deles — segundo informa Emilien 
Senchet — e seguido de um opusculo de Ma- 
turin Simon sobre a Decadencia das Letras; o 
outro precedido da Livre Filosofia de Daniel 
Carpentario e seguido da Decadencia das Le- 
tras de Marturin Simon. 

d) Opera Medica et pliilosophica Francisci Sanchez — 
Tolosae. 

Tectosagum apud Petrum Bosc typographum, 
i3i-4.0 (1638), com duas gravuras, uma com o 
retrato do filosofo e outra com uma assinatura 
de um Senhor Lasne. 
O volume abre-se com uma carta de Dionisio 
e de Guilherme, filhos do filosofo. Ai se en- 
contra tambem a vida de Sanchez, escrita pelo 
seu discipulo Raimundo Delasso. 
Esta obra compreende uma parte medica (pags. 
1/943) e uma parte filosofica (pags. 1/134). 
Sao os seguintes os titulos dos diversos trata- 
dos: 

i) — Opera medica 
De morbis internis. Lib. Ill, — De febribus et 
earum symptomatibus, Lib II, — De Vene- 
natis omnibus cum sigms et remediis — De 
purgatione, liber singularis — De pblebotomia 
— De locis in homine — Observationes in praxi 
— De formulis prescribendi medicamenta. ad 
Tyrones. — Pharmacopeiae, lib III, — De The- 
riaca — Examen opiatorum, syroporum, pilula- 

(48) •— Fidelino de Figueiredo — Estudos de Literalura — 
4a. serie — 1921/1922), pag. 134. 

(49) — Menendez y Pelayo da como editor da francfor- 
tiana de 1618 a Jacob Berneri — M. y Pelayo. Ensayos 
de Critica Filosofica — pag. 141, nota. 
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rum et electuariorum solidorum, lib IV. — In 
lib. Galeni de puisibus, ad Tyrones commentarii 
— In eiusdem librum "De Differentiis morbo- 
rum" commentarii. — In eiusdem librum "De 
causis morborum" — In eiusdem "De Differen- 
tiis symptomatum" — In "de causis symptoma- 
tum", lib III, commentarii — Censura in Hip- 
pocratis opera omnia — Summa anatomica lib. 
IV. 

ii) — Opera philosophica 
De longitudine ct breviatate vitae liber. In lib. 
Aristotelis Pliysiognomicum commentarius. 
De divinatione per somnum ad Aristotelem. 
Quod nihil scitur (3a. ed.). 

e) Quod nihil scitur — liber, quibus (sic) iuncti simt 
tractatus philosophici, ex-officina Arnold Leers 
(1649). 

E' a 4a. edigao, muito espalhada. Existe na 
Mazarina (2 exemplares), na biblioteca da ci- 
dade de Montpellier e em Bordeus. Senchet, de 
onde reproduzimos estes dados, pode conse- 
guir um exemplar. Os tratados filosoficos im- 
presses em 1649 sao os mesmos da edigao com- 
pleta que mencionamos atraz (cf. nota 46). 

f) Erotemata super Geometricas Euclidis demonstra- 
tiones ad Chistophorum Clavium anno 1627 (Obje- 
goes e problemas relacionados com as demonstra- 
goes de Euclides). 
Barbosa Machado diz que este trabalho foi editado 
em 1627. Senchet, que apresenta uma excelente 
bibliografia, pensa que talvez este tratado tenha 
ficado apenas em forma de manuscrito. Em todo 
caso, Senchet nao poude encontra-lo em nenhuma 
biblioteca da Franga (cf. nota 46) (50). 

(50) — Diogo Barbosa Machado, em sua Biblioteca Lusitana, 
2a. ed., (Lisboa, 1931), t. 2, a pags. 235 e 236, escreve: 
"Francisco Sanches. Natural da Augusta cidade de Bra- 
ga donde passou com seu Pay Antonio Sanchez insigne 
professor de Medicina a Franca, alcancjou grandes es- 
tima<;6ens polo seu raro talento, e profunda especula- 
yao na Faculdade Medica. Havendo girado por Italia, 
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Emilien Senchet, que seguimos muito de perto 
no nosso trabalho, conta que nao Ihe foi possivel en- 
contrar os opuscules Examen Rerum e De Anima, a que 
Sanchez alude varias vezes no seu Quod nihil scitur. 

e assistindo por algum tempo em Roma se resttituhio 
a Franc?a, e na Universidade de Mompilher foy cathe- 
dratico de Medicina quando contava a florente idade 
de vinte e quatro annos. Desta cidade se trasfeno 
para a lie Toloza onde passou o rcstante da vida, que 
acabou em idade de 70 annos tendo dictado 25 annos 
philosophia, e 11 Medicina, de cujas faculdades se pu- 
blicarao as seguintes obras posthumas, por diligencia 
de seus filhos Dionisio e Guilherme Sanches. 
Opera Medica. Tolosae apud Petram Bosch. 1636. 4. 
Comprehendem estes tratados: De Morbis internis Lib 
Hi. De Febribus, et aerum Symptomatis lib. ii. De Ve- 
nenatis omnibus cum signis, et remediis liber, De Pur- 
gatione Liber Singularis, De Phlebotomia lib i, De locis 
in homine lib 1, in quo pharmacopari docentur rectam 
applicandorum Topicorum medicamentorum metbo- 
dum. Observationes in praxi. De formulis praescriben- 
di medicamenta ad Tyrones Medicos. Pharmacopeiae 
lib Hi. seu brevis, et compendiaria praeceptorum quae 
tyronibus Pharmaciae conveniunt, collectio tribus H- 
bris divisa, quorum prima est de electione medicamen- 
torum 2. de praeparatione medicamentorum et simpli- 
cibus purgantibus, 3 de Compositione Medicamento- 
rum. De Theriacae, et Pharmacopaeos liber 1. Exa- 
men Opiatarum, Syroporum, Pillularum et Electuario- 
rum solidorum liber iv. In Librum Galeni de Pulsibus 
ad Tyrones Comentarii. In ejusdem librum de diffe- 
reritiis morborum Comentarii. in librum Hi Galeni de 
Crisibus Comentarii; Censura in Hypocratis opera 
omnia. 
Summa anatomica in qua breviter omnium corporum 
principium, situs, numerus, substancia. usus, et figura 
continetur ex Galeno, et Andraea Vessallo collecta. Ad- 
dictae sunt etiam ahnotationes quibus Columbi, et Fal- 
lopii repugnantia cum Galeno et Vessallo opinamenta 
recensentur. 
De multum nobili et utili scientia quod nihil scitur, 
deque litterarum pereuntium agone, ejusque causis 
Ludguni, apud Antonium Gryphium, 1851. 4 Franc- 
furti apud Joannem Bernerum, 1618, 8, & Roterodami. 
1649. 12. Nesta obra estao os seguintes tratados: 
De longitudine et brevitate vitae. 
in lib. Aristotelis PhysiognomicOn Comment, (fiste li- 
vro. Menendez y Pelayo ere ser apocrifo Cf. Menendez 
y Pelayo, ob. cit., pag. 298). 
De Divinatione per somnum ad Aristotelem. De Inter- 
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Parece que nem mesmo foram concluidas essas obras. 
E' o que pensava Ludwig Gerkrath (51). 

A mesma cousa se da em relagao ao Methodus ou 
Modus sciendi, que Francisco Sanchez anuncia frequen- 
temente no seu livro. Alguns autores, Guy Patin, Bay- 
le (52), falam desse livro, talvez escrito em espanhol (53) 
"Metodo universal de las Ciencias". As afirmacoes so- 
bre a existencia desse trabalho, datam das informagoes 
de Moreri no seu Dictionnaire. "Sanchez — escrevia ele 
— compos diversas obras de medicina e de filosofia, em 
latim e, em lingua espanhola, o Metodo universal das 
ciencias" (54). 

E' certo que outros autores pensam que essa obra 
e de um medico espanhol, de nome semelhante ao de 

pretandis Autoribus, Autuerpiae apud Platinum, 15S2. 
(Nao encontramos tao pouco esta obra nas outras bi- 
bliografias. So aparece em Barbosa Machado. Senchet 
nao a cita). 
Erotemata super Geometricas Euclidiis demostrationes 
ad Christopharum Clavium anno 1627. A resposta que 
fez este grande professor de matematica nao satisfez 
a eficacia dos argumentos do nosso Francisco Sanchez". 
Gaston Sortais, na sua La Philosophic Moderne, T. I., 
p. 34, nota 7, diz nao haver encontrado, nasjObras do 
Padre Clavius, mencionadas por Sommervogel — (Hi- 
bliotheque de la Compagnie de Jesus. lere partie, t. II, 
col. 1212/1224. Bruxelas — Paris, 1891) — nenhum 
traco da resposta de Clavius a Sanchez. 
Discurso sobre o Cometa que apareceu no anno de 
1577. Desta obra faz mengao seu discipulo Raymundo 
Delasso. 

(51) — Ludwig Gerkrath — Franz Sanchez — Ein Beitrug 
zur Geschichte der philosophischen Bewegung im An- 
fang der neueren 7.eit. — cit. apud Basilio de Vascon- 
celos —- "Quod nihil scitur" —- tradutao e nota 3, R. H. 
(1913) pag. 272. Cf. ainda pag. 279. 

(52) — "Naudoeana el Patiniana", cit. apud Senchet, ob. cit., 
p. XXXI. Cf. Pierre Bayle, Dictionnaire Historique 
et Critique, 4a. ed., T. 4, pag. 133 e seg. 

(53) — Emilien Senchet — ob. cit., p. II, nota 2. 
(54) — E. Senchet, ob. cit., pag. XXXI. Cf. Menendez y Pe- 

layo —- Ensayos de Critica Filosofica, pag. 298, 
nota 1. 
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Sanchez. Dessa opiniao e Michaud (55). Todavia, tudo 
isto e incerto. 

Conta ainda Senchet que examinando na Bibiio- 
teca Nacional de Paris um maqo de manuscritos anoni- 
mos, encontrou entre eles um opusculo que chamou a 
sua atenqao. Esse opusculo intitula-se; Methodus omni- 
bus scientiis" (56) Senchet acreditou, entao, ter em 
maos o famoso Metodo do filosofo de Tolosa. O autor 
desse manuscrito discorre sobre as ciencias experimen- 
tais e isso poderia talvez indicar que o seu autor fosse 
Francisco Sanchez. Mas a caligrafia em nada se pa- 
recia a que Senchet encontrara nos manuscritos do filo- 
sofo, que existem no Hotel-Dieu, de Tolosa. Alem disso, 
o trabalho consistia em um certo numero de maxi- 
mas praticas sobre o estudo da retorica, da poesia, da 
filosofia moral e da dogmatica. Nem mesmo o estilo 
assemelhava-se ao de Sanchez. Teria Senchet encon- 
trado o esbogo do famoso livro de Sanchez? Nada po- 
demos afirmar, nem as informagoes de Senchet o per- 
mitem. Menendez y Pelayo diz, todavia, que nao deve- 
mos perder a esperanga de encontrar esse famoso livro. 
O filosofo em varias passagens do seu Quod nihil scitur 
alude a esse trabalho (57). 

Sao estes os dados que podemos reunir sobre a vida 
e a obra de Francisco Sanchez. 

Passamos agora a estudar o momento do apareci- 
mento de sua obra e as influencias que se exerceram 
sobre o filosofo. 

(55) — £ste outro Francisco .Sanchez teria escrito, segundo 
informa Senchet, um "Discurso de Oropcsa", em nada 
relacionado com o problema do metodo. Cf. ob. cil., 
p. XXXI. 

(56) — Methodus imiversalis ct particularjs omnibus scientiis 
— Ms. fundo latino da Biblioteca Sainte Genevieve, n." 
13969. — apnd E. Senchet, ob. cit., pag. XXXII. 

(57) — Para onde teriam ido os manuscritos de Sanchez? Nin- 
guem os encontrou. Senchet supoe que os manuscritos 
do filosofo devem estar na Alemanha ou na Franca do 
Norte. E' uma tarefa para os erudites pesquisadores. 



CAPITULO II 

0 MOMENTO E AS INFLUENCIAS NA ELABORAgAO 
DO "QUOD NIHIL SCITUR" 

1 — O Momento: 

Toda a inquietagao a que o Renacimento deu lugar, 
toda a fermentagao intelectual do fim do seculo XV e da 
primeira metade do seculo XVI tomam, ao findar deste 
seculo, um aspecto que da origem a uma curiosa forma 
de ceticismo. "Apos a Idade Media que havia sido tao 
essencialmente dogmatica, poder-se-ia supor — escreve 
Fortunat Strowski — que o ceticismo havia encontrado 
novamente a fortuna que tivera na Antiguidade. Mas, 
enganar-se-iam aqueles que assim pensassem: o seculo 
XVI nao teve menos confianga do que o seculo XIII, 
na Razao e na capacidade que o homem possue de atin- 
gir a verdade (1) 

Um grande trabalho de critica e de destruigac se 
fez ao redor da velha escolastica. O nominalismo esta- 
belecera a impossibilidade da ciencia racional, arruinan- 
do os fundamentos da atividade espiritual. Sentiam os 
pensadores da epoca, que a siloglstica era apenas capaz 
de desenvolver verdades conhecidas, sem poder todavia 
criar algo novo. Todos os metodos conhecidos do pas- 
sado nada mais significavam diante dos desmentidos 
que os novos descobrimentos iam trazendo. O proprio 
descobrimento da Antiguidade, iria reacender no espi- 
rito dos homens cultos dos seculos XV e XVI o desejo 
ardente de conhecer, de interpretar tudo, sob novas for- 

(1) — Fortunat Strowski — Montaigne, pp. 120/121. 
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mas. Novas perspectivas se abriam assim a cultura 
humana. Todas as multiplas correntes do pensamento 
antigo que haviam influido, de uma maneira subter- 
ranea na Escolastica, repontam agora. O humanis- 
mo reconduziria os espiritos as obras de duas antigui- 
dades, a sagrada e a prof ana; iria dar-lhes o desejo de 
conhecer os textos, de interpreta-los, de revisar, gragas 
a esses textos, as opinioes e as doutrinas que al se fun- 
damentavam. E assim, primeiramente sob a egide da 
fe e em sen beneficio, se organiza o trabalho cientifico. 
A ciencia das Escrituras se estabelece sobre o estudo 
filologico e sobre a exegese critica dos textos gregos, 
hebraicos e sirlacos. Ao mesmo tempo, pesquizam-se 
nos textos da antiguidade profana os conhecimentos e 
a sabedoria que o exercicio regular e confiante das fa- 
culdades naturais, aplicadas ao estudo do homem e da 
natureza, haviam dado aos gregos e aos latinos" (2). 

Qual a renovagao que esta inquietagao intelectual 
vai criar? Vai ela por sobretudo em circulagao e inten- 
sificar a multiplicidade de correntes de pensamento que, 
embora adormecidas durante a Idade Media, manti- 
veram-se todavia em todo o seu curso. As heresias, a 
longa e complexa historia das heresias, mostra que nem 
mesmo o enorme poder da Igreja, pudera calar a liber- 
dade da inteligencia (3). Todas as modalidades do 
pensamento antigo reagem contra o dominio opres- 
sivo da Escolastica. E' o neo-platonismo, em que se 
combinam elementos gregos e cristaos. Sao os 
efeitos da Reforma, ja no seculo XVI, que ordenam a pes- 
quisa filologica e o livre exame. E' o racionalismo cris- 
tao, risonho e tolerante de Erasmo, a trazer em socorro 
da fe e dos seus ideais, a moral paga e o pensamento 
helenico. E, de uma maneira mais caracteristica, e a re- 
novagao do racionalismo naturalista. 

Mas mesmo o prestlgio dos autores da Antiguidade, 
nao passaria sem critica. O que a Antiguidade fizera 
nascer nos espiritos, fora um tal ahseio de liberdade, de 
progresso que era incompativel com qualquer sub- 

(2) — Gustave Lanson — Les Essais de Montaigne, pags. 
78/79. 

(3) — Paul Vignaux — La Pensee an Moyen-Age — pag. 85 
e seg. 
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missao. Uma fe profunda na razao, afirmando que a 
natureza e constante na sua fecundidade e nos sens 
efeitos, revelaria que os rnodernos possuem o genio tao 
fecundo quanto o dos antigos. 

"A erudigao, — escreve Gustave Lanson, — que 
devia excitar os espirito e leva-los rapidamente aos li- 
mites extremes da ciencia antiga, os havia tambem 
sobrecarregado, esterilizado no orgulho de um saber vao, 
os havia afogado no caos e na contradigao das opinioes 
e dos fatos. Contentes em poderem alinhar diante dela 
tudo o que havia sido dito, a inteligencia sucumbia, in- 
capaz de escolher. Assim, o valor e a possibilidade mes- 
ma da ciencia humana eram objetos de duvida. Desde o 
primeiro tergo do seculo XVI, o alemao Henrique Cor- 
nelio Agripa proclamara a incerteza de todos os 
conhecimentos humanos; Sanchez proclamaria, per 
sua vez, a desoladora conclusao do esforgo intelectual; 
quod nihil scitur. Restava a provar a capacidade da 
razao e a definir o criterio da verdade. Era a questao 
do metodo que se apresentava" (4). Neste periodo, em 
todos seus escritos, e facil verificar o uso que se faz da 
autoridade dos antigos e, ao mesmo tempo, uma alvo- 
rada de observagao propria e de experimentalismo, que 
desmentem as velhas autoridades. "Em cirurgia, 
em medicina, ou historia natural, os partidarios da 
razao e da experiencia (que muitas vezes o eram tam- 
bem das linguas vulgares), pretendiam rejeitar a cien- 
cia livresca que a autoridade dos antigos continuava a 
impor a maioria; mas os resultados nao eram ainda 
bastante abundantes e decisivos, e o esforgo desses ho- 
mens, que pertencia ao future, so aumentava a confu- 
sao e a duvida" (5). 

E' da contradigao entre a autoridade dos antigos e 
o inicio desse novo espirito de observagao e experimen- 
tagao que vai resultar a obra de Francisco Sanchez. 

A filosofia do seculo XIII afirmara que toda a 
ciencia, — todas as observagoes e experiencias — ja ha- 
viam sido feitas na Antiguidade, por Aristoteles. Nao 
havia necessidade, pois, de perder tempo na verificagao 

(4) ■— Gustave Lanson -— oh. cit., pag. 89/90. 
(5) — Gustave Lanson — ob. cii., p. 91. 
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das mesmas e nada se apresentava que pudesse modi- 
fica-las. A partir do seculo XIV, o dogmatismo comeqa 
porem a ser destruido. O seculo XV preparou 
o terreno que, fecundado mais tarde pelas recentes aqui- 
sigoes e desenvolvimentos da matematica dos gregos e 
pela extensao do campo da observaqao direta, iria dar 
como resultado, nos seculos XVI e XVII, a nautica cien- 
tifica dos Portugueses e a propria revolugao cartesiana. 
O que entravou a "evolugao da ciencia e as iniciativas 
nascentes, foi sempre o carater livresco das tradigoes 
da escola e a sedugao que os metodos herdados da meta- 
fisica antiga exerciam sobre os esplritos. Quando se 
percorrem as obras dos sabios medievais, mesmo as dos 
mais originais, as de um Roger Bacon, de um Buridan, 
de um Oresme, de um Nicolau de Cusa, espantamo-nos 
com a importancia extrema que ai tern a dialetica, a 
discussao logica, as concepgoes metafisicas. Apesar das 
tentativas de pesquisa, e de invengao pessoal, a ciencia 
medieval continua impregnada de nogdes cujos quadros 
devem ser rompidos antes de poder avangar mais 
adiante" (6). 

Nos seculos XV e XVI o campo da observagao hu- 
mana alarga-se. Tanto a concepgao que se tern do 
mundo moral como do mundo fisico sofrem radicals mo- 
dificagoes. Um grande numero de fatos aparece, que a 
Antiguidade nao conhecera nem suspeitara, que contra- 
dizern as observagdes da Antiguidade e da ciencia medie- 
val. Os descobrimentos dos Portugueses e dos espa- 
nhois, trazendo ao velho mundo, um mundo novo, com 
povos e civilizagdes desconhecidas, determinariam uma 
forte ruptura com os moldes culturais da Antiguidade e 
da Idade Media. Um nova cultura, de base experimen- 
tal e de tendencia critica ia-se agora formar. Cultura 
nova, em oposigao a autoridade classica e ao dogma- 
tismo medieval. As concepgoes sobre as quais se apoiara 
a ciencia da Idade Media revelavam que elas se estri- 
bavam em observagdes incompletas. Gragas a critica 
do seculo XVI, iriam perder logo o seu valor. 

Era mister refazer uma interpretagao do mundo. 
Todo o contacto da ciencia com a realidade havia sido 

(6) — Felix Sartiaux — Foi el Science au Moyen-Age 
Qiig. 185. 
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perdido. A representagao das cousas era feita por con- 
ceitos, e estes combinavam-se segundo uma logica pura 
e abstrata que deformava, que dissolvia, numa silogis- 
tica absolutamente esteril, essa realidade. "Em ma- 
teria cientifica, — escreve Sherwood Taylor —, a Idade 
Media pouco ou nada avangou em relagao as realiza- 
coes da Grecia e do islamismo. A Europa Ocidental 
aprendeu tudo quanto estas Ihe podiam ensinar e, ao 
mesmo tempo, aprendeu a pensar. A cultura escolas- 
tica preocupava-se muito com uma logica subtil e pre- 
cisa aplicada aos assuntos teologais, que ja hoje nao 
interessam mais muito, mas a consequencia de alguns 
seculos de discussoes foi dotar o mundo intelectual do 
Ocidente de habitos logicos de expressao e pensamento. 
Alias, nesses tempos a cultura estava a dar largas as 
extravagancias da mocidade e criando dificuldades uni- 
camente pelo prazer de por a prova seus instrumentos 
intelectuais. Foi so quando, por meio da experimen- 
tagao, as pessoas se capacitaram das limitagoes do es- 
tudo livresco e do raciocinio a partir de premissas incer- 
tas, que o mundo pode enfrentar a construcao de um 
saber mais solido" (7). 

O seculo XVI e assim uma epoca muito viva em 
contradigoes. Acha-se colocado entre a ciencia do pas- 
sado e a ciencia do future. Uma delas deve ser des- 
truida. A outra preparada ou construida. Toda a sua 
tarefa se encontra entre estes dois aspectos: o da des- 
truigao de uma forma de ciencia e o da preparagao de 
outra. O seculo XVI "trabalha — como escreve Strows- 
ki — numa meia luz; sabe que e a alvorada e onde esta 
o oriente, mas nao discerne ainda o contorno das cou- 
sas; seus golpes, as vezes, sao falsos. Insiste sobre a 
insuficiencia das observagoes feitas pelos antigos e so- 
bre os vicios que as tornam incompletas e suspeitas. 
Multiplica as suas ironias sobre a va logomaquia do 
silogisrno das escolas. Tudo isto e muito bom, mas e 
perigoso. Suponde que um pensador, em circunstancias 
determinadas, exagere as suas ideias; suponde que ele 
se assombre ou queira se assombrar diante da multidao 

(7)   F. Sherwood Taylor — Peqnena Hisioria da Ciencia 
(trad. bras, do Prof. Milton da Silva Rodrigues), Sao 
Paulo, pag. 102. 
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de fatos novos que deve observar e diante da dificul- 
dade, diante da impossibilidade de bem observar; su- 
ponde ainda que considere a dialetcia silogistica como 
o processo unico e vao do espirito humano. fiste pen- 
sador sera talvez um precursor de Bacon, de Galileu, 
de Descartes; mas ele podera ser tambem o mestre de 
um cetico" (8). 

E' neste momento e neste meio que vai nascer o 
Quod nihil scitur. Mas, quais teriam sido as influen- 
cias diretas recebidas por Francisco Sanchez? E' o que 
passamos agora a examinar. 

* * =3-. 

II — As influencias: 

Nao e facil afirmar, de uma maneira categorica, 
quais as influencias sofridas pelo filosofo e medico de 
Tolosa. Nao ha, na obra de Sanchez, citagoes que nos 
revelem, de uma maneira clara, quais os filosofos que 
mais influiram no seu pensamento. Cremos que seria 
mais exato dizer que ele foi inspirado pelo "clima", como 
hoje se diz, do seu tempo, e que Sanchez nessa atmos- 
fera procurou, de uma maneira muito pessoal, conduzir 
o seu pensamento. Assim, desde o prefacio do seu tra- 
balho, diz ele; "Quero-me com aqueles que, nao se tendo 
obrigado a jurar nas palavras dum mestre, examinam 
com os recursos proprios as questoes, levados pelos sen- 
tidos e pela razao" (9). Desde logo, como se ve, o argu- 
mento da autoridade nao parece valioso para Sanchez. 
"Mas talvez tu digas — escreve ainda Sanchez — que e 
que tu (o filosofo Sanchez), depois de tantos e tao ilus- 
tres homens, nos podes trazer de novo? Porventura esta- 
va a tua espera a verdade? De modo algum; mas tam- 
bem antes nao tinha estado a espera deles. De novo, 
nada ha; sendo assim, porque escreveu Aristoteles? Ou 
porque nos havemos de calar nos? Acaso limitou ele 
todo o poder da natureza e tudo abarcou?" (10). No 
decorrer do seu trabalho, como havemos de ver adian- 

(8) — F. Strowski — ob. cit., pag. 124. 
(9) — Sanchez — Q.n.s. — B. H. (1913), pag. 125. 
(10) — Sanchez — Q.n.s. — B. H. (1913), pag. 125. 



te, nota-se que o autor tinha um conhecimento bem 
aprofundado das obras da Antiguidade, sobretudo da de 
Sexto Empirico. Alem desta obra classica, como pen- 
sam varios autores, teria exercido forte influencia sobre 
as inteligencias do seculo XVI e mesmo do seculo XVII, 
o livro de Cornelio Agripa, que punha a nu a igno- 
rancia dos homens e o man metodo de ensino dos esco- 
lasticos. O livro de Agripa — "De Incertitudine et 
Vanitate Scientiarum. Declamatio invectiva" nao so- 
mente teria exercido influencia sobre Sanchez mas tam- 
bem sobre a obra de Michel de Montaigne (11). 

Como diz Strowski, essa obra era muito espalhada 
na regiao do sul da Franca, na epoca de Montaigne e 
de Sanchez. Sanchez a teria lido. E tao fortemente 
impressionara, essa obra, os homens cultos do seculo 
XVI, que chegou a ter varias edigoes e ate uma tradugao. 
Alias, este tema da vaidade e da incerteza do saber dos 
homens e como que o "leit motiv" da epoca em que viveu 
Sanchez. O livro de Cornelio Agripa, que e talvez um 
simbolo do estado de espirito da epoca, revelava bem a 
situagao em que se encontrava o seculo XVI, isto e, a sua 
posicao entre uma ciencia do passado e uma ciencia 
a construir. E' que a marcha da ciencia num sentido 
novo, comporta sempre essas fases de duvida e de des- 
truigao. 

Nao menos conhecido era, na epoca, o livro de Pico 
de la Mirandoia, o Examen Vanitatis Doctrinae Gen- 
tium et Veritatis Christianae Disciplinae. Diante de 
toda filosofia que nao seja um desenvolvimento direto 
da revelagao, Pico de la Mirandoia e cetico ou pirronico. 
Divide ele os filosofos em tres categorias: os que afir- 
mam, os dogmaticos; os que negam, os academiccs; 
e os pirronicos, que duvidam. Pico de la Mirandoia nao 
afirma, nao nega, pois negar e uma maneira de afir- 
mar. Duvida. A todas as solugoes dos filosofos, con- 

(11) — Cf. F. Strowski — ob. cit., pag. 130. Em nota a pag. 
130: "Henrici Cornelli Agrippae ab Nettesheym — De 
Incertitudine et Vanitate Scientiarum. Declamatio in- 
vectiva. A biblioteca municipal de Bordeus possue 
deste livro tres edi?6es da v seculo XVI: uma de 
1564, outra de 1587; uma de 1531, que e a mais procu- 
rada. Esta obra, no tempo de Montaigne, era muito 
espalhada na Guiena '. 
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trapoe Pico de la Mirandola as contradigoes que os 
mesmos apresentam, e, a tudo isso, a constancia e a una- 
nimidade da doutrina da revelagao (12). "Os ceticos — 
escreve ele — nasceram para refrear o orgulho teme- 
rario dos outros filosofos" (13), pois, tudo varia, de 
homem para homem e num mesmo homem, de hora em 
hora: "Sensus est suapte natura varius... varius in 
diversis hominis et quandoque in eodem" (14). 

Naturalmente, estes autores deveriam ter sugerido 
e relembrado a Sanchez, a importancia dos trabalhos 
de Sexto Empirico e principalmente o seu Hipoti- 
poses pirronianas. Este livro deveria, com certeza, ser 
constantemente manuseado por Sanchez que, como 
Sexto Empirico, tambem era medico. 

Sexto Empirico relembraria a Sanchez a vaidade dos 
titulos e das profissoes... Uma outra semelhanga que 
deveria tornar Sexto Empirico simpatico a Sanchez (que 
alias o seguiu nesse passo) e o haver Sexto Empirico 
preconizado sempre a necessidade de um metodo (15). 
Esta mesma preocupagao se traduz nas paginas do 
Quod nihil scitur. A propria tendencia de desvalori- 
zagao do saber, que vai dominar o "ceticismo" do seculo 
XVI, nasce, ao que parece, nas obras do medico e cetico 
grego (16). 

E' mister nao esquecer ainda um aspecto interes- 
sante da historia da medicina que esta ligado as ideias fi- 
losoficas. Como se sabe, o termo empirico, que foi acres- 
centado ao nome do medico e filosofo Sexto, que viveu, 
provavelmente, por volta do III seculo da nossa era, Ihe 
vem do nome da escola medica a que se filiara. E, isto, em 
parte vai nos servir para esclarecer as influencias sobre 
Sanchez. Este empirismo medico, doutrina criada por 
Filino de Cos e Serapiao de Alexandria, foi uma nova 
doutrina medica nascida na Escola de Alexandria. Para 

(12) — Cf. F. Strowski — ob. cit., pag. 125 a 127. 
(13) —, Cf. F. Strowski — ob. cit., pag. 128. 
(14) — Apud F. Strowski — ob. cit., pag. 128. 
(15) — Cf. Victor Brochard — Les Sceptignes Grecs — 2a. ed., 

pag. 316 e 317. 
(16) — Cf, Victor Brochard — ob. cit., pag. 318. 
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o medico empirico so um juizo e possivel: aquele que 
nos e dado pelos sentidos. "Os principios da filosofia 
pirroniana — escreve Andral, citado por J. Bouillet — 
foram os que inspiraram o fundador da escola empirica. 
Observar sem raciocinar, ocupar-se apenas com os feno- 
menos, negligenciar nas ciencias, a pesquisa da es- 
sencia das cousas e, em medicina, o estudo da causa 
proxima ou da natureza intima das molestias, tais eram 
os preceitos que Filino de Cos ensinava aos seus disci- 
pulos. Se o raciocinio, dizia ele, so pode levar a incer- 
teza, para que raciocinar tanto? Se as teorias sao enga- 
nosas, para que formular teorias? Os raciocinios e as 
teorias sao simples jogos de espirito, meros pas- 
sa-tempo, sem nenhuma importancia. A experien- 
cia que, para o empirico e o que tern importancia, apre- 
senta tres .formas distintas: e, as veaes, fruto do 
acaso; em outras condigoes e ela produto de um ensaio 
ou, enfim, o resultado de uma imitaqao da natureza. 
A observagao, a historia e a comparagao formam a tri- 
logia essencial dos doutrinarios que nos ocupam" (17). 
Ora, o mesmo torn, quasi as mesmas ideias, iremos en- 
contrar em Francisco Sanchez, assim como o mesmo 
desprezo pela logica ou dialetica. Foram as suas ideias 
medicas, ele mesmo o diz, que o conduziram a filosofia. 
Mas, como medico, como leitor assiduo dos autores an- 
tigos, Sanchez nao desconhecia, por certo, a outra 
doutrina, que completa o empirismo, — o metodismo. 

Esta doutrina medica, representada principalmente 
na Antiguidade por Temissao de Laodiceia, por Sora- 
nus de ®feso e por Tessalio de Trales tendia, por sua 
vez, a organizar os conhecimentos medicos de uma ma- 
neira metodica, a generaliza-los, para que dai pudesse 
surtir alguma cousa de eficiente, na aplicacao medico- 
cientifica (18). 

Ilste anseio de sistematizagao, dos partidarios do 
metodismo, conheceu-o tambem Francisco Sanchez e 
talvez tenha ele querido aplicar as mesmas ideias que 
encontrara na medicina antiga, a filosofia do seu tem- 
po. Naturalmente, o que aqui apresentamos e simples- 

(17) — J. Bouillet — ob. cit., pugs. 107/108. 
(18) — J. Bouillet — ob. cit., pag. 110. 



— 44 — 

mente uma conjetura, pois nao possuimos as obras me- 
dicas de Sanchez nem as dos autores empiricos e meto- 
distas antigos para que as possamos comparar, afim de 
provar o que aqui conjeturamos. 

Sabe-se, porem, que a influencia das obras de Sexto 
Empirico no seculo XVI foi, ao que parece, bastante pro- 
funda. Gentian Hervet e Robert Estienne foram os 
seus divulgadores (19). A tradugao dos livros de Sexto 
Empirico por estes dois autores, foi, no seculo XVI, 
a grande Biblia do ceticismo. Esta tradugao, que 
segundo Strov/ski formava um grosso volume in-4.0, 
editado em Paris em 1569 (20), e onde se reuniam o 
Adversus Mathematicos, e as Hypotiposes, juntas ainda 
a Vida de Pirro, de Diogenes Laercio e o Contra Acade- 
micos et Pyrrhonios, de Galeno, serviu para que, na 
epoca, "se encontrassem argumentos fortes contra o 
espirito humano e para a constituicao de uma doutrina 
sistematica do ceticismo" (21). Todavia, este ceticismo 
do seculo XVI constitue, sobretudo, uma arma de corn- 
bate, um instrumento de destruicao do dogmatismo 
dos autores antigos, principalmente de Aristoteles e dos 
autores medievais. Todo o esforgo dos "ceticos" do 
seculo XVI visa destruir uma forma dogmatica e va da 
ciencia e preparar o terreno para que nele se possa 
construir uma ciencia solida. Sanchez, no seu livro, vai 
fazer tambem do seu ceticismo, uma maquina de guer- 
ra contra o dogmatismo dos autores antigos. "A for- 
mula inicial — Nada se sabe — em uma epoca em que 
todas as nogoes eram absolutas, a crenga, a autoridade 
temporal, a natureza e a vida, era a proposigao altiva 
e destemida da relatividade dos conhecimentos huma- 
nos. Nesta via positiva, Sanchez vai buscar a forma do 
conhecimento as ciencias, e trata de estabelecer a no- 
gao de ciencia como um conhecimento superior (Interna 
visio), que resulta do perfeito ou complete conheci- 
mento" — escreve T. Braga (22). 

(19) — Gentian Hervet, discipulo de Erasmo (1499-1584). 
(20) — F. Strowski — ob. cit., pag. 133. 
(21) — F. Strowski — ob. cit., pag. 133. 
(22) — T. Braga — Questoes de literatura e arte portuguesa, 

pags. 278/279. 
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Patenteada a vaidade das ciencias e a precariedade 
do espirito humano, o que os pensadores do seculo XVI, 
os chamados "ceticos" vao fazer, e procurar, dentro da 
relatividade das cousas, um metodo que possa dar con- 
ta, de uma maneira relativamente provavel, tendo em 
consideragao a fragilidade humana, do poderio do ho- 
mem sobre a natureza. Para isso, guardam, todavia, su- 
ficiente confianca na razao. Ha, sem diivida, para todos 
eles, uma arte de bem pensar, uma regra para a direQao 
do espirito. E' o problema do metodo. E, todo o Quod 
nihil scitur, como havemos de verificar mais adiante, 
nao visa outra cousa. "O ceticismo e o criticismo — 
escreve Menendez y Pelayo —, vistos serenamente e a 
distancia, nao devem ser estimados, segundo geralmente 
sao julgados, como filosofias puramente negativas e dis- 
solventes, mas como momentos obrigatorios da evolu- 
qao filosofica, como pontos de parada em que o espirito 
se detem para fazer exame de conciencia e prosseguir 
com mais alento para a frente. Tomam, em geral, uma 
forma violenta, como de desafio ao sentido comum, a 
autoridade e a tradicao; costumam nascer de um ex- 
cesso de dogmatismo imposto por largos seculos e que, 
de um modo ou de outro, suscitam rebelioes e protes- 
tos, nos quais, a troco de negar o valor da ciencia ofi- 
cial, se chega ate a negaqao de toda a ciencia" (23). 

Francisco Sanchez, ao terminar o Quod nihil sci- 
tur, anunciava um outro livro, em que haveria de edi- 
ficar a ciencia sobre fundamentos mais solidas e nao 
sobre "quimeras e figoes" (24). Todas as ciencias, 
sao vas, precisamente porque nao apresentam fun- 
damentos solidos sobre os quais possam se apoiar. 
Razao e experiencia, tais sao as novas bases de um me- 
todo do saber verdadeiro, que ha de nascer. A expe- 
riencia que em tudo, como escrevia Duarte Pacheco Pe- 
reira, "he madre das cousas e de toda duvida nos tira" 
devera reconstruir esse saber. O grande Montaigne, 
escrevia nos seus Ensaios: "II n'est desir naturel 
que le desir de connoissance. Nous essayons tous 
les moyens qui nous y peuvent mener. Quand la raison 
nous faut, nous y employons I'experience. Per varies 

(23) — Menendez y Pelayo — ob. cit., pags. 222/223. 
(24) — Cf. Menendez y Pelayo — ob. cit., pag. 224 
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usus artem experientia fecit: Exeraplo monstrante viam, 
qui est un moyen plus foible et moins digne; mais la 
verite est chase si grande, que nous ne devons desdaig- 
ner aucune entremise qui nous y conduise" (25). 

Montaigne pertence mais ao passado e o convivio 
com os antigos autores o levava a descrer da experien- 
cia. Montaigne nao conhecia as novas direqoes da cien- 
cia natural que Sanchez aprendera na Italia. Mon- 
taigne e um literato. Sanchez um cientista. "Quero- 
me com aqueles que, nao se tendo obrigado a jurar nas 
palavras de um rnestre, examinam com recursos pro- 
prios as questoes, levados pelos sentidos e pela razao", 
escrevia Sanchez (26). Para o discipulo da escola de Ve- 
salio, de Reaido Colombo, de Falopio, que ja possuia, 
da experiencia, uma nogao bem mais larga e completa 
e via que ela se opunha a tudo o que o saber antigo, 
falsamente baseado na razao ensinara, a experiencia 
tern outro significado. Mas, ainda incerto do fu- 
ture, sem os instrumentos que o seculo XVII vai criar, 
assim termina Sanchez, de rnaneira desoladora, o seu 
trabalho; "De que a ciencia deve ser um conhecimento 
perfeito, nao ha duvida alguma; mas sobre qual seia 
esse conhecimento perfeito, onde esteja e em quern, so- 
bre isso e que a duvida nao pode ser maior. Assim corno 
outras cousas, tambem isso se ignora. Talvez esse co- 
nhecimento nao esteja em parte alguma, e e isso o mais 
racionai" (27). Todavia, mais adiante, retomando 
confian^a na razao e na experiencia, arremata: "Ao 
menos expuz o que sentia o mais clara, fiel e verdadei- 
ramente que pude. Nao quis, com efeito, cometer aquilo 
que condeno nos outros, isto e, provar a tese com ra- 
zoes trazidas de longe, mais obscuras e duvidosas talvez 
do que ela, pois tenciono fundar uma ciencia firme e 
mais facil que eu puder e nao cheia de quimeras e fic- 
coes alheias a verdade.. ." (28). 

Francisco Sanchez, com a penetrante critica que 
faz a ciencia tradicional, percebe a necessidade de 

(25) — Michel de Montaigne — Les Essais — ed. de P Vil- 
ley, T. Ill, chap, xiii, pags. 562/563. 

(26) — Q.n.s. — /?. H. (1913), p. 125. 
(27) — Q.n.s. — R. H. (1916), p. 69. 



- 47 ~ 

uma transformagao da ciencia, mas percebe isso de uma 
maneira ainda bastante confusa e e impotente para 
realizar essa transformagao. Tem vivo sentiraento das 
imperfeigdes da natureza e do saber humano, mas e 
ainda, — nem o permitia o sen momento historico —, 
incapaz de realizar o ideal que vislumbrara (29). 

* * * 

Alem das influencias dos autores antigos, sobretudo 
a de Sexto Empirico, sofreu certamente Sanchez outras, 
mais modernas, sobretudo as de Luis Vives, Nicolau de 
Cusa e as de Raimundo de Sebonde. Na opiniao de 
Gerkrath, por exemplo, Nicolau de Cusa teria sido o 
autor em que Sanchez teria encontrado a conciliagao 
entre a duvida e a fe crista. Segundo outros, para tal 
fim teria ele se servido de Raimundo de Sebonde (30). 

O problema historico das influencias recebidas por 
um determinado autor, e sempre um problema muito 
complexo. Numa epoca sao inumeras as correntes que 
se fazem sentir e a Renascenga, mais do que outra, 
traduz um numero muito grande e variado de tenden- 
cias. Reagindo contra uma concepgao estreita da vida, 
tal como era a da Idade Media, naturalmente este pe- 
riodo de transigao apresenta uma serie de matizes que 
nao sao faciimente caracterizaveis. Sente-se, em tudo, 
que uma ruptura se vai processando e que lentamente 
se esboga um estilo novo de vida e de inteligencia. "A 
Renascenga — escreve Harald Hoffding, — funda uma 
concepgao nova da vida, livre e humana, da natureza e 
da vida que ela propria conseguiria apenas exprimir nos 
seus tragos mais notaveis mas cujo desenvolvimento de- 
talhado revelou que ela continha problemas suficientes 
para o pensamento e para a investigagao de varies 
seculos. Entretanto, esta concepgao nao sofreu mu- 
danga essencial nos seus principais tragos. Quando nos 
procuramos orientar nos grandes problemas teoricos e 
praticos, seguindo o fio da Historia, e mister que re- 

(28) — Q.n.s. — B. H. (1916), pag. 69. 
(29) —- Cf. Harald Hoffding — Histoire de la Philosophic Mo- 

derne. — Vol. I, pag. 195. 
(3i0) — Cf. Senchet — ob. cit., pag. 2 (notas 1 e 2). 
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montemos a essa epoca, que possue bastante vigor e 
forga para se alar gar e para abragar, na sua 
riqueza, o que a investigagao especializada so pode apa- 
nhar sob um aspecto" (31). Sanchez e precisamente 
um dos pensadores caracteristicos de um desses perio- 
dos de transigao com e a Renascengao. A sua critica, 
o seu livro, traduzem ainda certa hesitagao, que se ex- 
prime no seu "ceticismo", ou melhor dito, no seu rela- 
tivismo. Nao e possivel dizer, de uma maneira precisa, 
qual a influencia mais forte que sobre ele atuou. No 
"clima" de sua epoca, como ainda veremos, existe uma 
orientagao mais ou menos marcada e ele, como os de- 
mais humanistas do seu tempo, decidir-se-ia pelo novo 
estilo mas nunca submisso a influencia exclusiva de 
um mestre. "Nao jurar nas palavras do mestre" — e a 
frase que melhor traduz as tendencias dos sabios do 
seculo XVI. Nao e facil, — e talvez seja mesmo um 
•tanto artificial — procurar nestes humanistas do seculo 
XVI, a influencia de mestres. 

Como teremos ocasiao de ver, Francisco Sanchez 
e muito parco de citagoes no seu livro. Todavia, ai apa- 
rece, uma pu duas vezes, o nome de Luis Vives. Rai- 
mundo de Sebonde, — que nao e citado no Quod nihil 
scitur — parece ter sido tambem um dos autores mais 
manuseados no tempo em que viveu Sanchez, fisse filo- 
sofo, medico e teologo catalao, professara, no seculo XV, 
na Universidade de Tolosa, medicina, filosofia e teolo- 
gia, obtendo no seculo seguinte, o mais vivo sucesso, tal- 
vez por corresponderem as ideias do seculo as que havia 
exposto na sua Theologia naturalis. "O pirronismo no 
seculo XVI, — escreve Pierre Villey — se faz muitas 
vezes aliado da ortodoxia catolica, que ele defende con- 
tra o racionalismo dos livre-pensadores e dos hereticos. 
E' assim que Montaigne o entende e a sua intengao nao 
sera censurada em Roma quando, em 1581, os Ensaios, 
que foram encontrados em sua bagagem, serao exami- 
nados pela autoridade religiosa" (32). Sanchez, con- 

(31) — H. Hoffding — ob. cit., pag. 7/8. 
(32) — Pierre Villey — Les Essais, de Michel de Montaigne, 

nova ed. baseada no exemplar de Bordeus, Paris, 1930, 
t. II, pag. 209. Cf. Menendez y Pelayo — La Ciencia 
Espaiiola — t. 2, p. 382 e seg. 
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temporaneo de Montaigne, talvez ate sen amigo, em 
vista das suas relagoes de familia, pertencendo a mes- 
ma classe, evitaria tambem, certamente, o desagrado 
da autoridade religiosa. Alias, Raimundo de Sebonde, 
esforcava-se em fundamental' a fe na razao, como os es- 
colasticos apos Sao Tomas. Sanchez, nao tratando 
propriamente da questao teologica, nao perde a opor- 
tunidade para mostrar-se, no decorrer do seu Quod ni- 
hil scitur, um fervoroso ortodoxo. 

Emilien Senchet, no trabalho, ja aqui muitas 
vezes citado — e que e, certamente, um dos melhores 
estudos sobre Sanchez — ere que tres tendencias antigas 
o seduziram: o racionalismo positive de Aristoteles, o 
ceticismo experimentalista de Sexto Empirico e o meto- 
dismo da Galeno (33). Ja acentuamos, rapida- 
mente, estas influencias que, de certa maneira, faziam 
parte da bagagem medica de Sanchez. Ja nos refe- 
rimos tambem a viagem de estudos que Sanchez em- 
preendeu pela Italia. Durante os seus anos de estadia 
e de estudo, nesse pais, deveria ter Sanchez travado co- 
nhecimento com o notavel movimento que se processou 
ai no dominio referente a filosofia natural. "O tempera- 
mento dos italianos, aberto a realidade sensivel e para 
essa particularmente voltado nessa epoca, pela singu- 
lar vivacidade do desenvolvimento estetico, e reiativa- 
mente menos disposto que o dos povos dos paises nor- 
dicos a especulacao filosofica; a vivacidade de sua fan- 
tasia, uma das maiores qualidades do seu carater na- 
cional, devia ser um dos obstaculos as exigencias de 
uma rigorosa ciencia conceitual. Assim se explica a 
singular fantasia dos sistema filosoficos italianos. 
Amadureceram na viva aspiragao de uma nova concep- 
cao do universo; e, como a arte italiana foi uma genial 
reprodugao da natureza, assim o seu instinto metafi- 
sico aprofundou-se, abismou-se na misteriosa atividade 
do universo" (34). 

Os primeiros sistemas da natureza dos sabios ita- 
lianos, tern algo de fantasioso e assemelham-se muito, 

(33) — S. Senchet — oh. cit., pag. 3. 
(34) — W. Windelband — Storia della Filosofia Moderna — 

pag. 66. 
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como nota Wilhelm Windelband, as primitivas concep- 
gdes dos gregos, mas, apesar disto, conseguiram eles 
uma visao exata da natureza. A natureza e o tema 
que absorve os sabios italianos do tempo de Francisco 
Sanchez. Esta influencia foi, ao que parece, decisiva 
na formacao do jovem que se preparava para o estudo 
da medicina e ela traduz o racionalismo positive de 
Aristoteles, tao em voga, na epoca, nas escolas natura- 
listas italianas (35). 

Mas foi Luis Vives, o autor que parece haver exer- 
cido maior influencia sobre Francisco Sanchez. 

Menendez y Pelayo, nos seus interessantes estudos 
sobre a filosofia espanhola, escrevia que a influencia de 
Vives foi a causa imediata da posigao de independencia 
intelectual do seculo XVI. Esta atitude de inteira inde- 
pendencia e de liberdade em relagao aos classicos, e que 
tambem exprime grande respeito pela experiencia, sao 
devidas ao desenvolvimento que vai ter, com o filosofo 
valenciano Luis Vives, o espirito critico. 

Formado nas humanidades e no respeito pelos clas- 
sicos pagaos, as primeiras obras de Vives sao literarias. 
Vives conhecia a fundo a antiguidade classica, estudara 
detidamente os seus modelos, mas nao chegou nunca a 
identificar o seu espirito com a concepgao classica da 
vida. Catolico fervoroso, por ocasiao da cisao entre 
Henrique VIII e o Papado, deixa a Inglaterra, onde usu- 
fruia de uma posigao das mais prosperas. Indepen- 
dente e original, cedo percebe a mistificagao dos dou- 
tores onicientes da Escolastica, voltando contra eles 
a sua erudigao e a sua fina analise critica. Publicando 
por volta de 1519 o seu trabalho — In Pseudodialecticos 
— nele golpeia, com mao de mestre, a rangosa e pre- 
sungosa sabenga dos doutores da Sorbona. 

Para Vives e a experiencia a base de todo o conhe- 
cimento. Nos nao conhecemos as essencias das cousas. 
"Rerum essentiae per se sunt nobis ignotae" (36). A 
mesma posigao e a de Sanchez diante do problema das 

(35) — Cf. E. Renan — Averroes et VAverro'isme — pag. 322 
e seg., G. Gentile, Bernardino Telesio, pag. 37 e seg. 

(36) — Apud A. Bonilla y San Martin, Luis Vives y la Filo- 
sofia del Renascimiento, vol. II, pag. 81. 



essencias. A obra que talvez tivesse muito influido so- 
bre Francisco Sanchez teria sido o "Da causa da cor- 
rupgao das artes" (De causis cormptamm artium), 
em que o filosofo valenciano assinala o abuso da dispu- 
ta, a soberba dos doutores, o acatamento a autoridade 
e o desprezo em que era tida a experiencia que, como vi- 
mos, para ele e a fonte mesma do conhecimento. No 
seu "In Pseudodialecticcs" talvez tenha ainda bebido 
Francisco Sanchez inspiragao para a critica com que 
fere a velha silogistica escolastica. Diz Vives, no seu 
opusculo In Pseudodialecticos "que sendo a Dialetica, 
como o proprio Aristoteles ensina, um meio de investi- 
gagao que abre caminho para chegar aos principios de 
todas as cisncias, e contraproducente acumular nela 
conceitos obscuros e alambicados, que ninguem pode 
entender senao aqueles que os fabricaram" (37). E o 
proprio Vives, assim se expressa acerca dos silogismos; 
"Quasi tudo que tratam nos seus silogismos, oposicoes, 
conjungoes, disjungoes, explicagao de proposigoes, etc., 
nao passa de cousa de adivinhagac, muito semelhante 
aquela que as criangas e as mulheres propoem a modo 
de adivinha" (38). 

Como mais tarde Sanchez, Vives tambem julga que 
a dialetica e apenas vazio palavrorio que somente serve 
para enganar. 

A posigao de Vives em relagao ao problema do co- 
nhecimento e a seguinte: nos nao podemos co- 
nhecer cousa alguma fora do mundo da nossa 
experiencia sensivel. "Pelas portas dos sentidos — ja- 
nuiis sensuum — chegamos a inteligencia da realidade, 
pois nao temos outro meio para isso, enquanto perma- 
necermos encerrados neste carcere que e o corpo. Da 
mesma maneira que aqueles que se encontram dentro 
de uma casa que so possue um postigo, quando querem 
saber o que se passa no exterior, so podem contemplar 
a parte que perrnite a abertura, assim nos, nada mais 
vemos neste mundo do que aquilo que os nossos senti- 
dos nos mostram. Se mais alem vai o nosso entendi- 
mento, e sempre apoiado no dado sensorial. Com efeito, 

(37) — A. Bonilla y San Martin, ob. cit., pag. 94. 
(38) — A. Bonilla y San Martin, ob. cit., ibidem. 
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quando dizemos que uma cousa e desta ou daquela ma- 
neira, que tern tais ou tais propriedades, julgamos se- 
gundo o que sentencia o nosso espirito, mas nao segun- 
do as proprias cousas, — non ex rebus ipsis —, porque 
nao e para nos a realidade, a medida de si mesma, mas 
o nosso entendimento; quando dizemos que as cousas sao 
boas ou mas, uteis ou inuteis, nao as julgamos segundo 
sao em si, mas segundo sao para nos, seguindo nisto 
o testemunho dos sentidos" (39). 

fiste fenomenismo de Vives, tambem vamos 
encontra-lo na filosofia do Quod nihil scitur. Sanchez, 
como teremos ocasiao de ver, dira que o conhecimento 
pelos sentidos e o mais certo dos conhecimentos, nao 
obstante a experiencia nada poder concluir sem o juizo. 
O mesmo afirma Luis Vives. 

O ponto de partida dos dois filosofos e o mesmo: 
ambos partem da observagao da natureza e tern em ele- 
vada conta os sentidos. Um porem, nao esconde, como 
diz Senchet (40) sob a aparencia de ceticismo, as suas 
intengoes positivas; nao exagera as fraquezas do nosso 
espirito. O outro, julga-as impossibilitadoras de um 
conhecimento perfeito, se bem que prometa criar uma 
ciencia simples e tao firme quanto o permita a "fragi- 
lidade humana". 

Este pensamento sensualista nao e porem transmi- 
tido a Sanchez apenas por Luis Vives. Para acabar de 
colocar Sanchez no seu momento e para conhecer quais 
as outras influencias que se fizeram provavelmente sen- 
tir sobre as suas ideias, mister e "que abordemos o es- 
tudo dos filosofos espanhois e Portugueses do seculo 
XVI que, pelo seu racionalismo positive, exerceram so- 
bre ele uma influencia mais profunda ainda" (41). 

Gomez Pereira e Fox Morcillo sao os filosofos "es- 
panhois e Portugueses" a que se refere Senchet. Ambos 
sao espanhois e o que talvez tenha levado Senchet a 
considerar o primeiro como portugues, foi o seu 
sobrenome Pereira, muito corrente nos parses da nossa 

(39) — Vives — "De Instnunento Probabilitatis", a pud A. Bo- 
nila y San Martin, ob. cit., vol. 11, pags. 20/21. 

(40) — E. Senchet — ob. cit., pag. 18. 
(41) — E. Senchet — ob. cit., pag. 9. 
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lingua. Gomez Pereira, espanhol como Sanchez , foi 
filosofo e medico, um dos precursores da ideia das locali- 
zagoes cerebrals, ao mesmo tempo que fisiologista de 
valor. Menendez y Pelayo consagra-lhe um interes- 
santissimo estudo (42) e e desse estudo que nos servi- 
mos para ilustrar os aspectos da sua influencia e a de 
Fox Morcillo sobre Francisco Sanchez. 

"Homem arrojado, impaciente contra todo jugo, 
rebelde a toda autoridade nao fundamentada na razao, 
amigo de ir contra a corrente e de deitar paradoxes es- 
tranhos" (43), Gomez Pereira, nos extractos da sua 
famosa Antoniana Margarita, (44), que nos da Me- 
nendez y Pelayo, apresenta ideias que muito se asse- 
melham as de Sanchez. Para Gomez Pereira, como para 
Sanchez, a experiencia e, nas cousas fisicas, a unica 
autoridade (45). Nao ha autoridade, nem mestres que 
supram a experiencia propria e a propria razao. 

Sanchez nao seguiria naturalmente todos os curio- 
sos paradoxes desse medico e filosofo que foi Go- 
mez Pereira, que entreviu uma serie de problemas da 
fisiologia e da biologia moderna (46). Algumas vezes 
ate se opos a "fantasia" de Pereira. 

Como Vives e Sanchez, Gomez Pereira tambem da 
grande importancia aos sentidos. For exemplo, a alma, 
para Pereira, toma conciencia das sensagdes, mas a ra- 
zao nos informa que toda sensagao supoe a existencia 

(42) — Cf. Menendez y Pelayo — La Ciencia EspanQla — 
vol. II, de pag. 249 a 382. 

(43) — Menendez y Pelayo — ob. cit., pag. 259. 
(44) — "Antoniana Margarita" e o nome da grande obra me- 

dico-filosofica de Gomez Pereira. fiste titulo e uma 
homenagem filial de Pereira, pois seu pai chamava-se 
Antonio e sua mae Margarida. Apareceu essa obra em 
Medina del Campo, terra natal do filosofo, em 1554 e 
1558, em 2 volumes, que M. y Pelayo diz serem hoje ra- 
rissimos. 0 titulo exato do livro e o seguinte: "Antonia- 
na Margarita, opus nempe Physicis. Medicis et Theologi- 
cis non minus utile quam necessarium. Per Gomentium 
Pereiram, medicum Metimne Duelli, quae Hispanorum 
lingua Medina del Campo appellatur, nunc primum in 
lucem editum. Anno MDLIV, decima quarto die Mensis 
Augusti" Cf. M. y Pelayo, ob. cit., pags. 249 e segts, 

(46) — Menendez y Pelayo, ob. cit., pag. 262, 
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de uma forma material semelhante ao objeto que perce- 
bemos (47). Esta sua doutrina, verdadeiramente aris- 
totelica, encontra-la-emos combatida e apresentada sob 
uma outra forma, acerca da imagem, no Quod niliil 
scitur. O pensamento de Sanchez, foi vivamente im- 
pregnado pelas ideias de Pereira, embora Sanchez ne- 
gasse a no§ao de forma material, achando que todas 
essas formas eram meras ficgoes. 

Nao. nos e possivel, infelizmente, dar minuciosa- 
mente as curiosas ideias de Gomez Pereira sobre varios 
aspectos da psicologia. E' suficiente, cremos, acentuar 
que o seu entusiasmo pela experiencia e pelas ciencias 
naturals, liga-lo-iam a Sanchez. 

Continuador das ideias de Gomez Pereira e Sebas- 
tiao Fox Morcillo, marcado tambem pelo nobre senti- 
mento de independencia que carateriza os pensadores 
do seculo XVI. Ha, neste seculo, uma certa conformi- 
dade no que diz respeito a independencia filosofica en- 
tre os pensadores espanhois nao escolasticos. A causa 
disto, como observa Menendez y Pelayo, foi a influencia 
exercida sobre todos por Luis Vives. "Cada autor, es- 
creve Menendez y Pelayo, segundo as preferehcias par- 
ticulares de seu espirito, escolhe diverse criterio de ver- 
dade, inclinando-se uns para a experiencia, outros para 
a razao, como faculdade de ideias puras; alguns para 
o senso comum e outros para a evidencia matematica. 
Mas todos convem em ser cidadaos livres da republica 
das letras" (48). 

Sebastiao Fox Morcillo parecer ter sido, nesta epoca, 
urn dos primeiros, em Espanha, a aplicar a filosofia, o 
metodo geometrico. No seu De naturae philosophia 
seu de Platonis et Aristotelis consensione, e ainda no 
seu De Demonstratione ejusque necessitate ac vi, diz 
ele que ha de se guiar exclusivamente, nos seus traba- 
Ihos, pela sua propria observagao, grande parte dela ba- 
seada no estudo da matematica (49). 

(47) — "Antoniana Margarita", apud E. Senchet, oft. cit., pag.. 
123. 

(48) —■ M. Menendez y Pelayo — La Ciencia Espaiiola, vol. 
II, pag. 274. 

M9) — Cf. M. Menendez y Pelayo — ob. cit., pag. 271/272 e 
G. Laverde y Ruiz — "Fox Morcillo", in Ciencia Es- 
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Para Fox Morcillo o juizo e inutii se os sentidos sao 
capazes de engendrar o conhecimento perfeito. A sen 
ver ,os juizos percebem mas sao apenas capazes de sim- 
ples percepgao, sem poderem todavia constituir uma sm- 
tese e sao incapazes de discernir as variedades dos obie- 
tos. E' o juizo que percebe, entre as diferengas indi- 
viduais, as semelhangas essenciais, cs elementos esta- 
veis e firmes, aos quais cliamamos formas do espi- 
rito (50). Partindo dai, Fox Morcillo afirma que a 
"ciencia nao pode ser simplesmente obra dos sentidos 
nem exclusivamente do espirito: ela resulta do concurso 
destes dois fatores" (51). Teremos ocasiao de verificar 
que a tese de Francisco Sanchez muito se aproxima 
dessas ideias. 

A tendencia critica, mais critica do que cetica, que 
aparece em Sanchez, nos a encontramos ainda em outro 
filosofo e medico espanhol, Francisco Valles, que jul- 
gava necessario, para nao errar, "duvidar de tudo, mes- 
mo do mais provavel, — necesse est ut in rationum inves- 
tigatione... etiam de his quae sibi videntur probabilis- 
sima, nisi se ipsos velint fallere (homines) dubi- 
tent" (52). 

A ciencia natural, simplesmente classificadora, nao 
parecia suficiente para satisfazer o espirito destes ho- 
mens. Todos tinham marcada tendencia para o rela- 
tivismo. E' a filosofia critica que comega a ensaiar os 
seus passos. 

Lamentamos nao possuir os textos destes filosofos 
espanhois, que tao altamente contribuiram para o ad- 

panola, de M. Menendez y Pelayo, ob. cit., vol. I., 
pags. 355/407. 

(50) — Cit. do "De Demonstratione ejusque necessitate ac vi", 
de S. Fox Morcillo, apud E. Senchet, ob. cit., pag. 11. 

(51) — idem, apud Senchet, ob. cit., pag. 12. 
(52) — Cit. da obra de Francisco Yalles — "Philosophia sacra 

de iis quae scripta sunt Physice in libris sacris, Cap. 
LXIV (ed. 1587), apud M. Menendez y Pelayo, ob. cit., 
vol II, p. 272. De tendencia experimentalista e tambera 
o filosofo Pedro de Valencia que, como diz Senchet foh. 
cit., pag. 19, nota 2) "aconselhava o sabio a somente 
se entregar as suas pesquisas, apos haver observado o 
mais possivel os artificios da natureza e os tomar 
como regra das experiencias" 
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vento da filosofia moderna com o seu agudissimo espi- 
rito critico. Lamentamos ainda nao poder alargar neste 
trabalho, o lugar que aqui deveria ocupar a opulenta 
cultura iberica do seculo XVI, tao marcada de vivis- 
simas contradi^Ses. Como muito bem nota o pensador 
argentino Jose Ingenieros, a peninsula iberica e uma 
das regioes mais interessantes para a historia da filo- 
sofia. E' precise nao esquecer, — escreve ainda Inge- 
nieros —, que "os filosofos mugulmanos da Espanha, em 
maior proje^ao que os do Oriente, introduziram na Euro- 
pa o aristotelismo, preparando a renovagao da escolastica 
crista. O enorme passo que encontramos entre Santo 
Agostinho e Sao Tomas foi, em grande parte, resultado 
do seu trabalho, combinado com o dos judeus. Sua 
civilizagao teve outros meritos que a colocam mais alta 
que a da Europa crista do seu tempo. Dois grandes 
ramos das ciencias naturais, as matematico-astrono- 
micas e as medicas, foram cultivadas por eles com gran- 
de afa e fecundos resultados; esse movimento cienti- 
fico e mais representativo se tivermos em conta a con- 
fusao reinante no mundo cristao" (53). 

Temos infelizmente descuidado, talvez mais do que 
deviamos, o estudo da historia dessas duas culturas que 
estao na base da nossa formagao e que, pela afinidade 
de lingua e de evolugao historica, acompanham os des- 
tines da America Latina. 

* * * 

Senchet, no seu excelente trabalho sobre o metodo 
de Francisco Sanchez, encontra ainda estreitas relagoes 
entre o pensamento deste e o de Nicolau de Cusa. 

Esta relagao deriva do fato de serem ambos anun- 
ciadores de um espirito novo, oposto aos velhos moldes 
de pensamento escolastico medieval. Nicolau de Cusa, 
"marcha com a ciencia no novo voo que ela empreende. 
Muito pouco artista, ele esta ligado as belas letras pela 
erudigao. Mas ja e um cientista: geometra e astro- 
nomo, tomando esses dois ramos do compasso que nes- 
se momento se abrem sobre o mundo para Ihe tomarem 

(53) — Jose Ingenieros — La cultura filosofica en Espana, 
pag. 11. 
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a medida e a nova compreensao" (54). Sanchez tam- 
bem, pressentindo um novo metodo, necessario ao conhe- 
cimento do mundo, estaria nesta mesma via em que 
Nicolau de Cusa foi, ainda no seculo XV, um dos pri- 
meiros a caminhar. O mesmo interesse pelo aspecto 
concreto e individual das cousas do mundo, relaciona o 
pensamento destes dois pensadores. Nicolau de Cusa in- 
dica, mais de uma vez no seu famoso livro, a alianga 
constante da experiencia e da matematica, os dois pro- 
cesses que iriam ter a sua plena expansao no seculo XVII 
com o advento da ciencia cartesiana. Com Sanchez 
ainda tern ele alguns pontos comuns: o ataque contra 
a silogistica aristotelica, estreita demais para expressar 
uma nova concepgao da ciencia. A essa logica quer Ni- 
colau de Cusa, do mesmo modo que Francisco Sanchez, 
opor um novo metodo. A preocupagao constante da 
Renascenga e do seculo XVII, a procura e o estabeleci- 
mento de um novo metodo, inquieta a ambos. 

Nao sera na logica classica que se ha de encontrar 
esse novo caminho para a ciencia. Ambos procurarao 
as bases do novo metodo, num pensamento vivo e cria- 
dor, que ultrapassa, de muito, a logica classica do Esta- 
girita (55). 

Para Nicolau de Cusa, como para Sanchez, toda 
ciencia se refere ao individual. Nicolau de Cusa, 
mais chegado a filosofia escolastica, e ainda um nomi- 
nalista, embora nominalista num sentido bem diferente 
da gnoseologia medieval, ja ultrapassada. A ciencia, o 
conhecimento, nao visa definir uma natureza, um 
ser que, como diz Abel Rey no seu interessante estudo 
sobre a filosofia de Nicolau de Cusa (56), supoe um pro- 
cesso fechado ou suscetivel de fechamento, mas sim 
conduzir-nos a leis, e destas a relagoes cada vez mais 
perfeitas. Nicolau de Cusa e Sanchez distinguem entre 
um conhecimento perfeito, que nos e impossivel e um 
conhecimento imperfeito, o unico que podemos afirmar. 

(54) — Nicolas de Cusa — De In docte Ignorance — trad. 
Moulinier, introdugao de Abel Rey, pag. 4. 

(55) — Cf. a importancia da influencia da tradicao filosofica 
franciscana, na obra de Nicolau de Cusa. in Moulinier- 
Rey — Nicolas de Cusa. — De la Docte Ignorance. 
Cf. B. Renan — ob. cit., pag. 323 e seg. 

(56) — Abel Rey — Intr. da ob. cit., pag. ID. 
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E por isso, a "douta ignorancia" de ambos, e mais uma 
posigao da qual podemos partir para, tendo em conta 
a fragilidade humana, construir uma ciencia que seja 
eficaz, e nao limitada a um dogmatismo sem consequen- 
cias uteis para a vida do homem. Todo conhecimento 
se resume para Nicolau de Cusa, como para Sanchez, 
a pesquisa e ao estabelecimento de relaqoes e deve par- 
tir sempre de termos sensiveis (57). 

Ja falamos, no Capitulo I, sobre as origens de Fran- 
cisco Sanchez. Era ele, como dissemos, oriundo de uma 
familia espanhola de judeus conversos, de marranos. 
Parece ser o ceticismo um dos tragos do pensamento 
israelita (58). As origens espanholas de Sanchez, a in- 
fluencia que exerciam na regiao do sul da Franga os 
espanhois e as citagoes que o mesmo faz, em varias 
passagens do seu livro, de autores espanhois e Portu- 
gueses, de Gomez Pereira e do judeu portugues 
Amato Lusitano, fazem supor que, apesar da sua reta 
ortodoxia de cristao novo, Sanchez nao se teria trans- 
formado, com tanta facilidade, num fervoroso proselito 
da religiao catolica, abragada por seu pai, o medico 
Antonio Sanchez. O afastamento de Francisco San- 
chez de Montpellier, a sua mudanga para Tolosa, evi- 
tando as guerras de religiao, que dividiam entao a ci- 
dade onde cursara medicina, tern por certo um signi- 
ficado. Queria ele fugir talvez, as situagoes dificeis 
que se apresentam nessas ocasides. Muitas sao ainda 
no seu livro as citagoes do Eclesiastes. E' certo 
que tambem os cristaos velhos usavam constante- 
mente citagoes do Eclesiastes. Mas, como mostra Pe- 
dersen, o representante carateristico do ceticismo israe- 
lita e precisamente o Eclesiastes, a biblia do ceticismo 
hebraico. Quod nihil scitur — que nada se sabe, e uma 
atitude que expressa o sentimento de impotencia do 

(57) —- Sobre este interessante assunto, cf. ainda a tradugao 
que ja citamos de Moulinier, com introdueao de Abel 
Rev e ma s a excelente edi?ao de Paolo Rotla — "Nico- 
lai Cusani — De Docta Ignorantia, libri tres", com 
notas de P. Rotta. Bari. Laterza, ed. 1913. Cf. Maurice 
de Wulf — Histoire de la Philosophie Medievale, 
vol. II, 5.a ed. Friedrich Ueberweg •— Grundriss der 
Geschichte der Philosophie (M. F. Koehler e W. Moog) 
vol. Ill, 12a. ed., pag. 71 e segs. 

(58) — Cf. J. Pedersen — Scepticisme israelite. 
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homem diante dos misterios do mundo, algo que acen- 
tua a presungao da fragilidade humana de interpretar 
a obra de Deus. O ensinamento do Eclesiastes leva 
ainda os pensadores israelitas a meditarem nas pala- 
vras desse livro de sabedoria, em que se diz; "Mais vale 
a vista real dos olhos que a inquietacao na alma" (59). 
A sabedoria judaica ensina que, qualquer que seja 
o esforgo que o homem faga afim de compreender aquilo 
que se passa na face da terra, ele nunca chegara, porem, 
completamente, a compreender as leis que regem esse 
misterioso process©. A inquietagao foi posta por Deus 
na alma do homem para que procure, sempre, sem 
cessar, o sentido da grande obra de Deus. Dai uma po- 
sigao pessimista e cetica. Sanchez nao deixou de se- 
guir, sob este aspecto, a velha tradicao do pensamento 
israelita (60). 

Tais sao de uma maneira muito resumida, as di- 
versas influencias exercidas sobre o filosofo que nos 
ocupa e que o encaminharam para a filosofia crltica. 
Examinaremos agora, antes de estudar a "filosofia" de 
Francisco Sanchez, o seu famoso livro, o Quod nihil 
scitur. 

(59) — J. Pedersen — ob .cit., pag. 5. 
(60) — Cf. S. Munk —- Melanges de Philosophic juive el arabe. 





CAPITULO 113 

EXAME DO 

Quod nihil scitur 

Em 1581, um ano apos o aparecimento dos Ensaios, 
de Montaigne, vinha a lume, em Liao, na tipografia de 
Ant. Gryphe, um livro que tern relaqoes com o de Mon- 
taigne. Este livro e o Quod Nihil Scitur — o De Que 
Nada Se Sabe, de Francisco Sanchez. 

Como a exposigao que vamos fazer e puramente 
analitica, cremos nao haver inconveniente em trata-la 
na ordem em que a apresenta o seu autor. 

Na "ordem", ou melhor dito, na desordem, pois 
Francisco Sanchez apresenta as suas ideias de um modo 
completamente desordenado, como teremos ocasiao de 
ver. 

O trabalho de Francisco Sanchez fora escrito cinco 
anos antes. O seu prefacio data de Janeiro de 1576. 
E' bem possivel que o aparecimento dos Ensaios, de 
Montaigne, determinasse Sanchez a publicar, mais cedo 
do que pretendia, o seu livro. Conta o seu autor que, 
ao termina-lo, resolvera seguir o conselho do poeta Ho- 
racio; deixa-lo numa espera de nove anos e so depois 
disto publica-lo. Mas, encontrou-o "tao roido pela 
traga que, retardando a sua publicagao, por mais dois 
anos ainda, muito provavelmente ao fogo e nao a luz, 
teria de o dar no fim desse prazo" (1). Entre outras 
razoes que levavam seu autor a publica-lo, antes de de- 
corrido o prazo de remissa que Horacio aconselhava, 
havia uma, de grande importancia: tinha o filosofo ou- 

(D _ Q.n.s. — R. H. (1913), p. 122. 
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tros trabalhos a publicar e, "convem que esta (publi- 
cagao) as anteceda", escrevia ele (2). 

Os que muito retocam e retorcem os seus traba- 
lhos sempre acabam por nao publica-los. O livro de 
Sanchez sairia assim, sem retoques, tal como fora escrito 
em fins de 1575. Sairia "como soldado que vai batalhar 
contra a mentira" (3). Seria uma arma de guerra. 

Dedicava-o Sanchez a Diogo de Castro que pareee 
haver sido professor de medicina, na Universidade de 
Coimbra. 

A historia deste livro, como a de outros da sua epo- 
ca, e autobiografica. Nao nos propomos, e de ver, a re- 
construir aqui o "sistema" de Sanchez, mas simplesmen- 
te dar a conhecer a obra. Desde o inicio de sua vida, 
conta Francisco Sanchez, foi ele dado a contemplagao da 
natureza. No inicio, esta sua ansia de saber contentara- 
se com pouco, com qualquer alimento que Ihe era for- 
necido. Mas, muito cedo ainda, a ciencia vigente no 
seu tempo se Ihe tornou "impossivel digiri-la e comegou 
a vomitar tudo o que ingerira" (4). Nem as afirma- 
goes dos passados nem o sentir dos vivos o satisfaziam. 
Percebia em alguns, "sombras de verdades", mas em 
nenhum encontrava uma resposta sincera e absoluta 
da maneira como se devia julgar das cousas. Como 
faria mais tarde Descartes. — voltou-se o filosofo tolo- 
sano para si e "pondo tudo em duvida, como se ate entao 
nada se tivesse dito, comecei a examinar as proprias 
cousas" (5). Sao essas, ao ver de Francisco Sanchez, 
as condigdes do verdadeiro metodo da ciencia. Levaria 
o filosofo as suas investigagoes ate aos primeiros prin- 
cipios e, iniciando ai as suas reflexoes, quanto mais 
pensava mais duvidava. (Inde initium contemplationis 
faciens, quo magis cogito magis dubito) (6). Consul- 
tava os doutores, buscando neles a verdade. Mas, todos, 
haviam construido a ciencia segundo a sua ou a alheia 
fantasia, e assim, cada vez mais afastados da realidade, 
construiam eles "um labirinto de palavras sem funda- 

(2) — Q.n.s., H. R. (1913), pag. 123. 
(3) — Q.n.s., H. R. (1913), pag. 23. 
(4) — Q.n.s., H. R. (1913), pag. 123. 
(5) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 124. 
((j) _ Q.n.s., R. //. (1913), pag. 124. 
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mento algum de verdade" (7). Atomos, Ideias, Nume- 
ros, Universais, Intelecto ativo, Inteligencia, — quem, 
em suma, sera capaz de compreender todas estas cousas 
que nao existem? Sanchez rebela-se contra todas estas 
ficqoes. Os filosofos supoem compreender tudo isso e 
para tal recorrem a Aristoteles, que e manuseado, revol- 
vido e decorado. Aquele que mais cousas souber de cor, 
esse e o mais sabio (8). Em face dessa ciencia livresca 
e dessa submissao aos classicos, Sanchez proclama a 
sua independencia intelectual. "Quero-me, — escreve 
ele — com aqueles que, nao se tendo obrigado a jurar 
nas palavras dum mestre, examinam com os recursos 
proprios as questoes, levados pelos sentidos e pela ra- 
zao" (9). E para esse exame, convida o leitor: . .tu, 
quem quer que sejas, que tens a mesma condiqao e tem- 
peramento que eu, e que no teu intimo tens muitissi- 
mas vezes duvidado da natureza das cousas, duvida 
agora comigo: exercitemos juntos o nosso engenho. Que 
os teus juizos sejam livres, mas nao dezarrazoados" (10). 

Mas por que examinar de novo todas as cousas, de- 
pots de haverem elas sido estudadas por homens tao 
eminentes e sabedores? Porventura, a verdade estava 
a espera dos criticos? A verdade, e certo, nao esta nun- 
ca a espera de ninguem. Teria Aristoteles, por 
acaso, pergunta Sanchez, limitado todo o poder e todo 
o saber que a natureza tern ou pode dar? Sanchez na- 
turalmente nao pensa assim, apesar de assim pensarem 
muitos filosofos do seu tempo, entre outros "Scaligero, 
que apregoa haver Aristoteles abarcado todo o saber 
possivel sobre as cousas da natureza". Aristoteles, ao 
ver de Francisco Sanchez, "ocupa um dos mais honrosos 
lugares entre os filosofos mais ilustres e e um dos enge- 
nhos mais agudos entre os que mais se distinguem no 
meio desta fraqueza humana" (11). Mas errou, igno- 
rou; era humano e, por isso, "muitas vezes pagou tri- 
buto a insuficiencia do espirito humano" (12). "Che- 

(7) _ Q.n.s., R. H. (1913), pag. 124. 
(8) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 124. 
(9) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 125, 
(10) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 125. 
(11) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 125. 
(12) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 120. 
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gamos — escreve Sanchez — a muitas conclusoes que 
parecem aproximar-se tanto mais da verdade quanto 
mais se afastam das doutrinas antigas" (13). As opi- 
nioes estao sujeitas a variagoes. Atras dos tempos, tem- 
pos vem que exigem constante revisao das opinides. 

Sanchez nao promete a Verdade. Vai procura-la. 
no entanto, ate onde puder; "e tu, descoberta que seja e 
expulsa dos seus esconderijos, segui-la-as. Nunca es- 
peres porem, apossar-te dela ou rete-la cientemente: 
baste-te o que para mim e suficiente: agita-la. E' esse 
o meu escopo; deve ser tambem o teu" (14). O metodo 
desta revisao e desta constante procura, como escreve 
Francisco Sanchez, "irei busca-lo a medicina, de oue 
sou professor" (15). 

Assim. partindo da especulacao filosofica e com um 
metodo, o da medicina, inicia Sanchez o seu trabalho, 
Que o leitor nao espere, — acrescenta — um estilo 
ataviado e polido. Nao sao obras como a sua, as desti- 
nadas as pompas da retorica. O que ele exige e pro- 
priedade e essa procurara ele obte-la. 

Embora seu livro se afaste do estilo classico medie- 
val, nele ha todavia, ressaibos do velho modo de escre- 
ver e de apresentar as questoes. Nem sempre, porem, e 
massudo como costumam ser os trabalhos escolasticos. 
O torn com que apresenta as questoes e, por vezes, espi- 
rituoso, leve e sempre entremeiado de espirito cri- 
tico (16). 

Todavia, a leitura do Quod nihil scitur e quasi sem- 
pre fastidiosa. As questoes sao repetidas e, no dialogo 
que ele trava com o seu jovem interlocutor, a sequencia 
do mesmo e interrompida por longos parentesis. 

A critica aos velhos processes do pensamento esco- 
lastico e porem constante, assim como o desejo de ser 
construida uma ciencia que se aproxime, quanto pos- 
sivel, da realidade. 

* * * 

(13) — Q.n.s., F. H. (1913), pag. 126. 
(14) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 123. 
(15) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 126. 
(16) — Cf. Francisque Bouillier, Histoire de la Philosophic 

Cartesienne —■ vol. I, pag. 21. 
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"Nem sequer sei que nada sei" — assim inicia San- 
chez o sen trabalho. Julga, que outros tambem estao 
na mesma situagao. Esta primeira proposigao sera se- 
guida por esta outra; nada se sabe. Se no decorrer da 
sua obra, chegar ele a provar a sua proposigao, con- 
cluira, com razao, que nada se sabe. Se nao conse- 
guir esse objetivo, tan to melhor, pois isso mesmo ele afir- 
mara. Sanchez nao se detem ai. Como Aristoteles, co- 
mega ele o seu estudo pelos nomes, pois, todas 
as definigoes sao verbais, assim como quasi todas as 
outras questoes. Sao verbais porque a essencia das cou- 
sas, nos nao podemos conhece-las. De subterfugio em 
subterfugio, os "dialeticos", os velhos logicos progridem 
ate a definigao do Ente. Mas, que significa essa pala- 
vra? "Diras que nao a podemos definir porque nao tern 
genero superior. Nao percebo isso, nem tu tao pouco" 
(17). Mesmo quando dizemos que deve haver um 
ponto em que as nossas dificuldades terminarn, isso 
nao e bastantis para resolver as dificuldades e satis- 
fazer o espirito. "Homem e uma so cousa, e todavia tu 
das a essa cousa diferentes nomes: ente, substancia, 
corpo, vivente, animal, homem e finalmente Socrates" 
(18). Nao serao meras palavras? 

E' o homem total, concrete, o que os nossos senti- 
dos, podem apreender. Dividi-lo artificialmente pela 
razao, que e obscura e falaz, e caminhar no sentido 
do erro. 

Desde o inicio do seu trabalho, Francisco Sanchez 
atribue aos sentidos um grande valor. Os diversos au- 
tores que se ocuparam com o filosofo tolosano nao 
acentuaram como deviam este aspecto. Em Sen- 
chet, por exemplo, nota-se que esta questao nao apa- 
rece com o destaque que o texto de Sanchez apresenta. 
E' erro fiarmo-nos nas palavras — diz o filosofo. Qua- 
lidade, vida, natureza, alma, tudo isso sao simplesmente 
palavras sem conteudo. Nelas nao ha nenhuma con- 
sistencia, nenhuma certeza, nenhuma estabilidade. 

"Dai tantos tropos, tantas figuras, tantas regras, 
tanto mistiforio, que e de tudo isso que consta a Grama- 

(17) _ Q.n.s., i?. H. (1913), pag. 188. 
(18) — Q.n.s., B. H. (1913), pag. 189. 
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tica" (19). "Na Dialetica ou na Logica cultiva-se a 
mesma loquacidade, mas nao do mesmo modo: poem-se 
as palavras por ordem, preparam-nas para a batalha, 
ordena-se-lhes que combatam juntas, e nunca separa- 
damente; dao-se leis, reprime-se, permite-se, obriga- 
se" (20). Mas o valor das palavras e o povo que Ihe 
da, e no povo nao ha nenhuma certeza, nenhuma esta- 
bilidade. A propria palavra ciencia, que significa? Que 
e ciencia, para Aristoteles, por exemplo? "Habitus per 
demonstrationem acquisitus". Sanchez acha pessima 
essa definigao. E', diz ele, definir o obscuro por algu- 
ma cousa ainda mais obscura. 

Quanto mais palavras, maior a confusao. E, assim, 
palavrosa e confusa se apresenta a filosofia, a logica, 
e a metafisica de 'Aristoteles. "Langas-me na serie de 
categorias ate chegares a nogao de Ente, que afinal nao 
sabes o que e. Mas, entao, nao se pode reduzir tudo 
as categorias? Sem duvida. E dai? Vai-se dar sem- 
pre a um labirinto. Realmente o que sao as catego- 
rias? Uma longa serie de palavras" (21). Sobre tais 
alicerces se levantam fantasticas construgoes. Embre- 
nham-se os logicos em uma verdadeira floresta de pa- 
lavras. Tal e a logica de Aristoteles e, "muito mais ain- 
da as dialeticas que depois dele escreveram os mais 
modernos" (22). 

Os logicos falam tambem constantemente em 
abstragao, em intelecto ativo (cousa pasmosa, diz San- 
chez), do universal, de "outras cousas abstraentes ou 
iluminantes!" "Levam as cousas a tal ponto que pela 
palavra asno posso eu designar a mente desses logicos 
que nao podem compreender senao a palavra comum 
asno particular, e ate forma-la, quando, afinal de contas 
qualquer deles e um asno particular" (23). A propo- 
sito das diversas modalidades das palavras, sustentam- 
se subtilissimas discussoes que ao menor cheque se des- 
moronam... Os dialeticos, "os modernos magos, nao 
sabendo nada, mas confiados nas palavras, se apresen- 

(19) — Q.n.s., U. H. (1913), pag. 190. 
(20) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 190. 
(21) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 192. 
(22) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 193. 
(23) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 194. 
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tavam como sabendo muito para nao serem arguidos 
de ignorancia" (24). Mas, afinal, para que andam esses 
dialeticos a besuntar-nos o espirito com estas palavras 
obscuras? 

A impressao de Sanchez sobre o silogismo nao e 
melhor do que aquela que tem sobre as categorias. 
"Que e o silogismo? Prodlgio dos prodigies!" (25). A 
ciencia dos silogismos, na realidade, e futil, longa, di- 
ficil e nula. So serve para gastarmos tempo inutilmente. 
A silogistica de modo nenhum se sustenta, pois, "tudo 
o que se encontra na Metafisica e nas restantes obras 
de Aristoteles sao definigoes de nomes" (26). Nada sa- 
bemos e por isso Socrates e, para ele, o sabio e justo 
varao, porque sabia que nada sabia. 

Se nada sabemos, em que podemos nos confiar? 
Todas as cousas humanas sao suspeitas, "incluindo mes- 
mo as que agora escrevo" (27). 

E' inutilmente que o homem anda a procura da 
verdade. Nao a possuira nunca. Razao tinha o autor 
do Eclesiastes quando dizia que tudo era vaidade. 

O proprio Aristoteles, segundo a sua definigao, diz 
que nenhuma ciencia pode existir. "A ciencia obtem-se 
por demonstragao. Mas o que e a demonstragao? Um 
sonho de Aristoteles, semelhante a Republica de Platao 
ou a do orador Cicero ou do poeta Horacio" (28). O que 
Aristoteles criou foi simplesmente uma silogistica pro- 
lixa, que nao pode ser nem sequer um esbogo de ciencia. 
Com silogismos nao se criou nenhuma ciencia. Che- 
gou-se, porem, a perturbar as outras. "Ainda hoje varios 
patetas assim fazem, negando tudo o que nao se con- 
tem no modo e na figura, e e tamanha a sua estupidez 
e a subtileza e utilidade dessa ciencia silogistica que, 
esquecendo por complete as cousas, se voltam para as 
sombras. E' de admirar que Averroes, alias talentoso 
e depois dele muitos outros, tenham tentado — inutil e 
enorme trabalho! — reduzir a silogismos o que Aristote- 
les disse em discurso livre, e tenham querido mostrar 

(24) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 195. 
(25) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 195. 
(26) Q.n.s., R. H. (1913), p^g. 197. 
(27) — Q.n.s., R. H. (1913), p^g. 272. 
(28) — Q.n.s., R. H. (1913), pig. 273. 
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que sao infaliveis, certissimos e demonstrativos, 
quando nada disso assim e" (29). Lembra ainda Fran- 
cisco Sanchez que Santo Agostinho aprendeu to- 
das as outras ciencias sem mestre, exceto a silogis- 
tlca. A razao deste fato e que as outras ciencias ba- 
seiam-se na realidade enquanto que a siloglstica e uma 
ficgao subtil, "de muito dano e nenhum proveito" (30). 
Ela afasta os homens da observagao, detem-nos em si 
mesmos, sem os fazer progredir no conhecimento das 
cousas. E' curioso, observa Sanchez: os silogistas en- 
sinam a falar de uma serie de cousas que nao sabem. 
Sao como aqueles que ensinam a construir uma casa, 
a tragarem pianos, sem nunca haverem efetiva- 
mente construido nada. Um deles e o proprio Aristo- 
teles, de quern diz Sanchez, "nunca eu entendi a mi- 
nima cousa ou proposigao" (31). Todavia reconhece 
o filosofo, o servigo que Aristoteles Ihe prestou encami- 
nhando-o para a observagao da natureza. Foi o Aristo- 
teles naturalista que o guiou e que o levou a fugir dos 
dialeticos, posteriores a Aristoteles, principalmente dos 
dialeticos da Idade Media. Foi o Estagirita, o guia do 
seu metodo na pesquisa cientifica e filosofica. 

"E' facil ver quad estultos sao os que, desprezando 
a observagao das cousas, vao buscar toda a ciencia aos 
autores. Efetivamente, aquele que me aponta alguma 
cousa com o dedo nao produz em mim a visao, mas excita 
a potencia visual a passar ao ato. Parece-me, pois, extra- 
ordinariamente insensato o que alguns afirmam, que 
a demonstragao conclue e infere necessariamente de 
principios eternos e inviolaveis, quando talvez nao os 
haja, ou, se os ha, sao absolutamente desconhecidos e em 
brevissimo espago de tempo tao violaveis. E' por isso 
que, ao contrario, a verdadeira ciencia, se alguma exis- 
tisse, seria livre e filha dum espirito livre; se por si nao 
percebesse a realidade ,tambem nao a perceberia coagi- 
da por quaisquer demonstragoes. Estas so obrigam os 
ignorantes, aos quais basta a fe" (32). Em lugar de 
preparar silogismos em Barbara, em Camestres ou Cae- 

(29) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 273. 
(30) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 274. 
(31) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 274. 
(32) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 275. 
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sare, melhor vale fazer com o pano, a madeira e as pe- 
dras, roupas e casas. 

Toda essa pseudo ciencia, baseada em silogismos, 
nada constroe. Mais honesto seria confessar que nos 
nada sabemos. 

A ciencia e conhecimento apenas do particular. E' 
estultice falar de uma ciencia do geral. Assim como a 
visao e apenas a visao de um objeto, assim o conheci- 
mento tambem so pode atingir um objeto, um objeto 
depOis do outro. O saber nao e um amontoado de mui- 
tas cousas na mente, nem douto e aquele que tern a 
memoria bem recheada, mas sim aquele que compreende: 
"Uma ciencia basta a todo o mundo e a ela nao Ihe 
basta o mundo todo. Para mim ate a mais insignifi- 
cante cousa do mundo e bastante e mesmo demais para 
estudo durante a vida inteira, e nao espero poder 
chegar a conhece-la" (33). Sanchez critica, desta ma- 
neira, o enciclopedismo pretencioso e oco da velha esco- 
lastica, a pretensao va de totalizagao mal compreen- 
dida da tradiqao filosofica medieval. 

Passa a seguir Sanchez, ao exame do problema do 
conhecimento do mundo externo. Como podemos nos 
conhece-lo? A existencia do mundo externo nos e reve- 
lada pelos sentidos. fistes tern grande importancia aos 
olhos do filosofo tolosano. 

Sabemos nos se o mundo externo existe? E, de 
que maneira nos o conhecemos? 

Todos os objetos acham-se em nos, afirmam certos 
filosofos. Revolvendo-os, encontramo-los e isto, diz 
Sanchez, para esses filosofos constitue a ciencia. Enga- 
nam-se, porem, e muito. "Em primeiro lugar, afirmam 
que em nos esta o burro (talvez esteja neles), o leao, 
etc. Ora, como pode ser que eu esteja no leao e o 
leao em mim? Isto nao passa durna quimera" (34). Es- 
tas questdes, promete trata-las Francisco Sanchez nos 
livros que vai consagrar ao estudo da natureza. Para 
ele, "nao sao as cousas ou as suas imagens que existem 
em nos, que fazem a ciencia ou a constituem; mas en- 

OS) — Q .n.sF. H. (1913), pag. 277. 
(34) — Q.n.s., R. H. (1913), pag. 277/278. 
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che-se com elas a memoria, e depots as contempla o 
espirito" (35). 

E desse modo Francisco Sanchez vai mostrar que 
a ciencia nao pode constituir urn habito. Como dizia 
Aristoteles, o habito e alguma cousa que se relaciona 
com a memoria, e memoria nao pode ser conhecimento 
"O habito de muitas cousas na memoria nao se chama 
ciencia, a nao ser que elas tenham sido previamente co- 
nhecidas pela inteligencia" (36). Embora Platao te- 
nha dito no Menon, que saber e recordar, pede-lhe per- 
dao o filosofo tolosano ("perdoe-nos o sapientissimo 
Platao") mas a sua teoria nao passa de uma agradavel 
ficgao, que nao e confirmada pela experiencia e pela 
razao. Neste passo do Quod nihil scitur, promete 
ainda Sanchez estudar questoes relacionadas com a 
psicologia e com a teoria do conhecimento, no seu livro 
be Anima, que, como se presume, ele nao chegaria a 
escrever ou que, caso tenha escrito, e hoje ainda des- 
conhecido. 

Contra Platao e sua teoria da reminicencia, invoca 
Sanchez o testemunho da experiencia da natureza, e e 
Galeno, no qual Sanchez baseia a sua refutagao da 
teoria da reminicencia. Se todas as nossas impressoes 
estiveram apagadas, nao ha recordagao, "como sucede 
aqueles a que a doenga faz esquecer ate o proprio nome; 
e se acontece que eles aprendam depois, nao diras que 
eles se recordam" (37). Enfim, recordar nao e saber. 
Qu'e e a ciencia? E' saber as cousas pelas suas causas, 
dizem os velhos filosofos. Esta definigao nao satisfaz 
tao pouco a Francisco Sanchez, por ser obscura e por 
apresentar, desde logo, outro problema; o das causas. 
Que importa ao conhecimento das cousas, a causa efi- 
ciente e a causa final? Para um conhecimento per- 
feito da minha pessoa — escreve Francisco Sanchez — 
convem que eu conhega perfeitamente meu pai; para 
conhecer este, e precise conhecer o pai dele, e assim 
sucessiva e interminavelmente. Com as outras cousas 
sucede o mesmo, e isso mesmo se da com relagao a causa 

(35) — Q.n.s., n. H. (1913), pag. 278. 
(36) — Q.n.s., B. H. (1913), pag, 278. 
(37) — Q.n.s., B. H. (1913), pag. 280. 
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final" (38). Dizer que nao interessa o particular, mas 
apenas o universal, e fazer uma ciencia do geral, uma 
ciencia artificial. De maneira nenhuma, uma ciencia 
concreta, real. Tudo nos leva, pois, a confessar, em 
ultima analise, que nada sabemos. "Fugindo do infi- 
nito, caimos no infinite, imenso, incompreensivel, indi- 
zivel, ininteligivel. E o que podemos nos ai saber? 
Nada" (39). 

Critica ainda Francisco Sanchez, acerbamente, a 
Aristoteles, por haver ele afirmado que a ciencia e o 
conheciraento das cousas peDas suas causas. Julga 
Sanchez que isso e muito vago, confuso e inconstante, 
e que Aristoteles nao merece desculpa. E' ridicula a 
maneira pela qual essa questao e exposta pelos escolas- 
ticos, pois, transformando os objetos em palavras e silo- 
gismos e nada conhecendo das realidades da natureza, 
explicam os objetos como meras proposicoes, que 
nada sao senao puro palavrorio. "Assim, o principe 
deles (aristotelicos) engana-se um pouco e eles que o 
nao compreendem nem seguem, ainda mais se enga- 
nam, ate que finalmente caem em tantas futilidades, 
afastando-se gradualmente da verdade" (40). 

Aristoteles nao pode ser desculpado por que afir- 
mou uma vez que havia uma ciencia dos primeiros prin- 
cipios, mas era indemonstravel, e em outra que o conhe- 
cimento dos primeiros principios era apenas compreen- 
sao, e nao ciencia. E que vem a ser a compreensao se- 
nao o proprio saber? file e culpado pelo desvario 
desses logicos que Sanchez tanto combate. 

Ate aqui procura Sanchez mostrar a ignorancia 
dos filosofos que seguiram os antigos, principalmente 
os aristotelicos. Apresenta agora a sua propria de- 
finigao. O que ate entao mostrou e criticou, era 
naturalmente falso. O que passa agora a dizer parece 
a Sanchez, verdadeiro. E' possivel que nao o seja, mas, 
se assim e, isto indica quanto e verdadeira a sua tese: 
que nada se satae. 

A ciencia, e o conhecimento perfeito (Scientia est 

(38) — Q.n.s., H. H. (1913), pag. 2S1. 
(39) _ Q.n.s., H. H. (1913), pag. 281. 
(40) — Q.n.s., R. //. (1913), pag. 283. 
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rei perfecta cognitio), o perfeito conhecimento das 
cousas. 

Paira sobre todas as nossas palavras a mais com- 
pleta duvida e o proprio Sanchez confessa que nao sabe 
o que e conhecimento. "Direi que e a compreensao, a 
penetragao, o entendimento e qualquer outra cousa, se 
houver, que signifique o mesmo" (41). Mas, como en- 
tendermo-nos se, para cada um de nos, a palavra tem 
um sentido determinado? Como decidir? Sobre tais 
assuntos ninguem e capaz de decidir. "A si proprio 
cada um se julga doutissimo; para mim sao todos igno- 
rantes. Talvez o ignorante seja so eu; mas nem se- 
quer isso eu posso saber, e bem o desejaria. Que direi 
eu, portanto, que nao seja suspeito de ignorancia? 
Nada" (42). Em tais condigoes, dificil e saber por que 
razoes escreve o filosofo. file mesmo da conta dessa sua 
situagao quando diz que, "com os parvos, se parvo; sou 
homem: que fazer?" (43). 

Vivemos de simples ficgoes. Mas as ficgdes nao sao 
a ciencia. "A ciencia obtem-se por demonstragao; esta 
supoe a definigao; e as definigoes nao se podem provar, 
mas devem acreditar-se; logo, a demonstragao por supo- 
sigoes produzira uma ciencia suposta e nao uma ciencia 
firme e certa" (44). Todavia, para podermos prosse- 
guir, admitamos, como faz Sanchez, a definigao que 
apresenta: a ciencia e o perfeito conhecimento das cou- 
sas. Admitindo-a, encontramos nela, tres elementos; a 
cousa a conhecer, o conhecimento, e a perfeigao (in 
scientia igitur, si definitionem admittas meam, tria sunt, 
res scienda, cognitio, et perfectum) (45). 

fistes tres elementos, Francisco Sanchez separa-os. 
Em primeiro lugar, quantos sao os objetos? Sao 

talvez infinites; infinite e o numero dos objetos que 
vemos. Sendo necessario conhecer os principios das 
cousas, mister seria, pensa Sanchez, que as conhecesse- 
mos todas. E como podera ser isto? O aristotelico afir- 
ma que a materia das cousas infinitas pode ser a mesma. 

(41) —. Q.n.s., Ft. H. (1913), pag. 285. 
(42) — Q.n.s., E. H. (1913), pag. 285. 
(43) — Q.n.s., E. H. (1913), pag. 285. 
(44) — Q.n.s., E. H. (1913), pag. 286. 
(45) — Q.n.s-, E. H. (1913), pag. 287. 
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Mas tambem pode ser que seja multipla, retruca San- 
chez. E' bem possivel que haja outras cousas inteira- 
mente diferentes das nossas, e que nenhum de nos as 
conhega. Ora, para conhecer as cousas e mister conhe- 
cer todas as pegas que as supdem. Como num relogio, 
necessario e desmontar toda a maquina para conhe- 
cermos todas as pegas que a compde, e ainda, 
a fungao que ai representam as mesmas, umas 
sobre as outras. O mesmo se deve pensar em 
relagao ao mundo. Tambem ele e um vasto mecanismo 
para Francisco Sanchez. Que vemos nele que nao 
esteja a se mover ou que nao se encontre a mover algu- 
ma cousa? Caso existisse uma ciencia, ela seria — uma 
ciencia das fungdes, — e por ela se conheceriam, como 
diz o filosofo, "perfeitamente todas as cousas, visto que 
uma sem as outras nao se podem conhecer perfeita- 
mente. A ciencia que possuimos e constituida de futi- 
lidades, rapsodias, fragmentos de poucas e mal feitas 
observagoes, e o resto sao fantasias, invengoes, ficgoes, 
opinioes" (46). 

Ao mesmo tempo que encontramos bem carateri- 
zada a situagao do pensador do seculo XVI, duvidoso 
do valor da ciencia, principalmente da ciencia oficial, 
erudita e livresca do seu tempo, Sanchez anuncia a 
nova ciencia, a ciencia das fungoes, que o seculo XVII 
ira realizar. 

A desconfianga de Francisco Sanchez em relagao 
a todas as teorias do seu tempo era perfeitamente ra- 
zoavel. Ele esperava novos e mais perfeitos caminhos 
para o conhecimento cientifico. Nao podia ainda po- 
rem, percebe-los todos, mas ja sabia que nao estavam 
na aridez das discussoes medievais sobre os conceitos. — 
que eram uma caricatura de ciencia, — mas que deviam 
ser encontrados no campo da experiencia. 

Compreendeu o filosofo que as ciencias se acham 
todas intimamente ligadas. A este assunto, a que atri- 
buia alias grande importancia, prometia ele dedicar um 
livro, o Examen Rerum. 

Assestando as suas baterias contra a logica esco- 
lastica, mostrou que com a mesma nada se construia 
de uma maneira cientifica. A logica aristotelica ape- 

(46) _ Q.n.s., R. H. (1913), pag. 292. 
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nas demonstra a nossa cabal ignorancia dos objetos. 
"Dos indmduos, confessas tu, que nao ha ciencia, porque 
sao infinitos; mas as especies nao sao nada ou sao apenas 
uma fantasia. So os indivlduos e que existem, so estes 
e que nos afectam os sentidos, so deles e que pode haver 
ciencia, e deles deve esta ser tomada; se assim nao e, 
mostra-me na natureza esses teus celebres universais" 
(47). E' a velha querela do nominalismo e do realismo, 
da Idade Media. Longe esta Francisco Sanchez de tomar 
posigao, apoiado na opiniao dos filosofos antigos. Os 
autores em que se apoia para sustentar a sua opiniao 
sao autores cientificos, tais como Falopio, e a do gran- 
de medico judeu portugues, Joao Rodrigues de Castelo 
Branco, o celebrado Amato Lusitano que, fugindo a 
perseguigao que ihe movia a Inquisigao, em Portugal, 
percorreu varias terras e por largo tempo viveu na 
Italia. Ai, com certeza, conheceu Francisco Sanchez 
as suas obras. Referindo-se a importancia da variedade 
de individualidades, Sanchez cita os livros medicos de 
Amato Lusitano, principalmente as suas Centiirias (48). 

Sempre armado contra o instrumento da ciencia 
medieval, que e a logica aristotelica, Francisco Sanchez 
nao perde, nas longas paginas que consagra a sua cri- 
tica, no Quod nihil scitur, ocasiao para demonstrar a 
sua completa e perfeita inaneidade. 

Tao anacronico e o pensamento que ela representa 
que, ao ver dos escolasticos, ele so pode ser ensinado 
na lingua grega ou latina. "Dizem, — escreve 
ainda — que e porque nao ha palavras para traduzir 
muitas das que existem naquelas linguas, como por 
exemplo, a entelelekeia de Aristoteles, sobre cuja tra- 
dugao para o latim se tern disputado muito. Entre os 
latinos ha as palavras essentia, quiditas, corporeitas, e 
outras ainda que os filosofos inventam e que, por 
nada significarem, por ninguem ainda foram compreen- 
didas, nem podem ser explicadas, nem vertidas em lin- 
guagem vulgar, que costuma designar por nomes pro- 
prios todas as cousas, mas so as reais, e nao inventa- 

(47) — Q.n.s., if. H. (1914), pg. 160. 
(48) — Q.n.s., if. H. (1914), p. 160/61. Sobre este assunto, v. 

Diogo Barbosa Machado — Biblioteca Lusitana '—• vol. 
I, pags. 126/128 e artigo de Maximiano de Lemos. — 
"Amato Lusitano", in if. H. (1913), pags. 29/35. 



- 75 - 

das" (49). E' absurda esta pretensao. Mais ainda 
aquela que, segundo uma opiniao frivola, da as 
palavras uma especie de forqa propria, como se os nomes 
tivessem sido dados as cousas segundo a sua propria 
essencia. "Levados por isso e que alguns, nao menos 
estultamente procuram mesmo tirar d'alguma cousa a 
significacao de todas as palavras como, por exemplo. 
pedra (em latim lapis) porque fere os pes (laedit pe- 
dem) e humus de humidade. E asinus? Donde? De 
ti, porque es sine sensu" (50). 

E' uma grande estultice pensar que podemos apre- 
ender as essencias das cousas. Talvez, — pois, assim 
afirma o Pentateuco, concorda prudente Francisco San- 
chez, — so mesmo na linguagem de Adao poderiam os 
homens, conhecer a natureza ou essencia das 
cousas.. . Mas as linguas alteram-se, corrom- 
pem-se e confundem-se constantemente. Nao tern, pois, 
as palavras a faculdade de indicar a natureza das 
cousas. Toda linguagem e convencional. Outras ha 
que tern uma origem onomatopaica, como o ladrar dos 
caes, o coaxar das ras, o sibilo, o clangor, o tinido, etc., 
mas, em tudo isso nao se revela a essencia das proprias 
cousas. 

Enfim, quanta variedade existe na especie hu- 
mana! A razao ai varia sob todas as formas: 
nos costumes, nas religioes, no regimen familiar, em 
tudo. E quern esta com a verdadeira razao? Podemos 
nos, por acaso, afirmar? O que devemos fazer e ape- 
nas dizer: nada sa'oemos. 

"Na tua ciencia perfeita, dizias ontem, e ate ja ha 
muitos seculos, que a terra era cercada por um oceano, 
e a dividias em tres partes universais: Asia, Africa e Eu- 
ropa. O que diras agora? Foi descoberto um novo 
mundo, e novas cousas numa nova Espanha ou fndias 
Ocidentais, e nas Orientais. Dizias tambem que havia 
uma regiao meridional sob o Equador, que por causa 
do calor era inhabitavel e que o mesmo se dava nos Polos 
e nas zonas extremas por causa do frio; que essas duas 
cousas sao falsas, ja o mostrou a experiencia. Como e, 

(49) _ Q.n.s., R. H. (1914), pag. 163. 
(50) _ Q.n.s., R. H. (1914), pag. 163. 
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pois, que afirmas que as tuas proposigoes sao eternas, 
incorruptiveis, infallveis" (51). 

Miserrimo verme e o homem! Ousa tanto e tao 
inutilmente! Nem sequer e capaz de dar uma ex- 
plicagao de si mesmo, da sua origem, do seu fim! 
Grande duvida ha sobre tudo o que existe no mar, no 
interior da terra, no proprio ar. E isto nao e sem razao 
porque "todo o conhecimento vem dos sentidos; e assim 
aquelas cousas nao podendo ser percebidas, tambem 
nao podem ser sabidas; com certeza que muito menos 
conhecimento pode haver a respeito delas do que a res- 
peito das que nos rodeiam. Quanto a estas nao duvi- 
damos de que existam, mas quanto aquelas dizem-se 
muitas cousas que nem temos certeza de serem assim, 
nem sao conclusdes necessarias da razao" (52). 

O homem nada sabe, nada pode dizer sobre essas 
questoes. "Que nada se pode, humano modo, saber per- 
feitamente, ve-se pelo proprio fato de Aristoteles e os 
seus discipulos tentarem mostrar, com inumeras razoes 
que o mundo e eterno, que nao teve principio nem ha 
de ter fim; e disso estao convencidos os filosofos" (53). 

A razao nos mostra muitas cousas, diz Sanchez, 
mas a fe nos obriga a crer no contrario... Sao descul- 
paveis os filosofos que duvidam mas nao os que se obsti- 
nam em nao crer. 

E' assas ambigua a posi^ao de Sanchez neste passo. 
No decorrer da leitura do Quod nihil scitur percebe- 
se que a fe do filosofo nao era das mais fortes. Quando 
trata da questao relacionada com o inicio e fim do mun- 
do, da a palavra primeiro a Plinio e depois ao "divino 
legislador Moises", e quando acompanhamos o evolver do 
seu livro, percebemos que a sua preferencia vai para o pri- 
meiro. Diante disso, e na impossibilidade de afirmar 
qualquer cousa fundada na fraca razao humana, e le- 
vado a confessar a profunda ignorancia dos ho- 
mens. A substancia de certas cousas, de modo 
algum pode ser por nos percebida. "O que e, se 
alguma cousa e, para os filosofos o infinite, e para os 
nossos, Deus, para o qual nao ha medida nem limite, 

(51) — Q.n.s., R. H. (1914), pa^. 240. 
(52) — Q.n.s., R. H. (1914), pag. 241. 
(53) — Q.n.s., R. H. (1914), pag. 241/242. 
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nao podendo portanto, de modo algum compreende-lo a 
nossa mente" (54). Entre nos e Deus nao ha proporcao 
alguma. Nao podemos compreende-lo com a nossa fraca 
razao. Ela nao nos esclarece sobre isso; tao pouco so- 
bre outros misterios da vida. Nao compreendemos as 
razoes primeiras da nossa existencia, nem Ihe conhece- 
mos os fins. Nao podemos afirmar tambem que o ho- 
mem e sempre o mesmo. Em uma hora, apenas em 
urna hora, grandes mudangas se podem dar num mes- 
mo individuo. 

Enfim, em face de todos estes problemas, nos encon- 
tramos sem saber cousa alguma. 

Mas, quando vem a talho de foice uma ocasiao para 
o nosso filosofo resvalar para o terreno das ciencias na- 
turals, ele nao a perde (55). A proposito de cruza- 
mentos que ocorrem na zoologia e na botanica, ilustra 
ele o nosso estado de ignorancia acerca dos principios e 
das essencias. 

Alem disso, como acontece com os filosofos natu- 
ralistas, as suas simpatias pelas doutrinas de Heraclito 
sao bem marcadas. Assim, para Sanchez, e o calor, e 
mais propriamente, o fogo, a grande causa de tudo. O 
calor "gera, corrompe, branqueia, enegrece, rarefaz, con- 
densa, resfria, adelgaga, — enfim — e o grande respon- 
savel pelas transformagoes dos corpos". Afinal, que 
e que o calor nao faz? "O calor e a divindade sublunar, 
a mao direita da natureza, o agente dos agentes, o mo- 
bil dos mobeis, o principio dos principios, a causa das 
causas sublunares, o instrumento dos instrumentos, a 
alma do mundo" (56). O fogo e o que melhor nos pode 

(54) _ Q.n.s., R. H. (1914), pag. 242. 
(55) — Preocupa-se Francisco Sanchez com dnumeras ques- 

toes relacionadas com a b/ologia de sen tempo. Ai 
vemos que tambem para Sanchez os ratos eram gera- 
dos do estrume e as ras, dos loda^ais. A gera^ao e a 
corrup?ao sao os temas tratados nestc passo, por San- 
chez. E' excusado dizer que, em linhas gerais, ele 
ai segue a biologia do Estagirita. 

(56) — Q.n.s., R. H. (1914), pag. 46. — Para ele, o sol e a 
fonte de onde se geram as cousas e Dens e a luz. Como 
Farias Brito, o filosofo brasileiro, tambem Sanchez 
considera Deus como sendo a luz. A primavera e o 
verao sao as geracoes de vida. 0 inverno e o outono, 
sao as geracoes de morte. Do frio vem a morte, do 
calor, a vida. 
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dar uma ideia "do poder e da virtude de Deus infinito 
e onipotente e melhor imagem de sua inefavel divin- 
dade" (57), escreve Sanchez. 

For um momento, aparece a tendencia panteista, — 
maneira subtil de introduzir o materialismo — na obra 
de Francisco Sanchez. Mas, e essa a unica nota pan- 
teista que encontramos no Quod nihil scitur. 

"Todo o nosso conhecimento vem dos sentidos" (58). 
Em mais de um trecho do seu trabalho, vem repe- 
tidas essas ideias. Alem dos sentidos, tudo mais e 
confusao, duvida, perplexidade e adivinhacao. Os sen- 
tidos so vem as cousas externas. Nao as conhecem. A 
raente aceita as informagoes dos sentidos. Se estes se 
enganam, tambern ela. Todo o nosso conhecimento se 
faz por meio de imagens que provem dos sentidos. Mas 
nos so possuimos imagens dos objetos mais grosseiros. 
Os objetos espirituais, esses, nos escapam totalmente. 
Sao demasiadamente subtis para serem apanhados pelos 
sentidos. E, por essa razao, deles sabemos muito pou- 
co, nada mesmo. 

Quantas ocasioes de erro ha nas cousas, diz San- 
chez. Elas mostram que sabemos bem pouco. E' bas- 
tante que conhegamos as dificuldades que se nos apre- 
sentam. Se as pudessemos veneer, saberiamos algu- 
ma cousa, mas, para isso, necessario seria que tives- 
semos um outro espirito. Nos proprios objetos existem 

E nessa perfeieao da vida, gerada pelo calor, o mais 
perfeito dos animais e o homem. Nao e apenas nos 
antigos filosofos gregos, Heraclito e Empedocles, que 
Sanchez cncontra o elogio ,do principio dos princi- 
pios, que e o fogo. Em Platao e em Aristoteles ia e 
bem marcada a imporlancia dada ao calor. Na Renas- 
cenga, e notavel o papel que assume, principalmen+e 
entre os naturali^tas italianos, o fenomeno do ca- 
lor. Essa influencia e mais ainda as velhas doutri- 
nas medicas sobre a imporlancia do calor (febre, etc.) 
atuaram sobre Sanchez, levando-o a atribuir-lhe im- 
porlancia incalculavel. Empedocles, como e sabido, 
influiu muito nas velhas escolas de medicina. Cf. Ed- 
mond Hoppe — Histoire de la Physique, pays. 212 e 
segs., e passim. F. E. Enriques e G. de Santillana — 
Pequena Histdria do Pensameitto Cientifico, pag. 109. 

(57) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 46. 
(58) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 50. 



— 79 — 

muitissimas dificuldades. Maiores ainda sao elas no 
cognoscente, no proprio sujeito. 

A ciencia era, como vimos, segundo a definigao que 
dela da Francisco Sanchez, o conhecimento perfeito. 
Neste considerava o filosofo tres aspectos. A cousa co- 
nhecida, o objeto; o cognoscente, o espirito; e o conhe- 
cimento, que e "o ato deste com relagao aquele" (59). 

Sanchez ainda uma vez promete estudar mais minu- 
ciosamente a questao do conhecimento no seu proximo 
tratado, o De Anima. No Quod nihil scitur tratara ele 
apenas, muito brevemente, da questao, pois, o seu lugar 
proprio e no De Anima. O estudo da alma e dificilimo 
e cheio de obscuridade. Se o conhecimento da 
alma, fosse perfeito, o homem, escreve Sanchez seria 
semelhante a Deus, seria o proprio Deus. "Como 
e que o imperfeito e misero homunculo ha-de conhe- 
cer as outras cousas, ele que nao pode conhecer-se 
a si mesmo?" (60). Como pode o homem conhecer as 
cousas mais profundas se nem sequer conhece as mais 
grosseiras? Nao ha razao para que Scaligero reprove 
Luis Vives, a quern em boa parte Sanchez segue, quan- 
do aquele filosofo e humanista espanhol diz que a "pers- 
crutagao da natureza do espirito e cheia de obscuri- 
dade" (61). A perscrutagao e, ao ver de Sanchez, nao 
apenas absurda mas "absurdissima, caliginosa, esca- 
brosa, abstrusa, inacessivel, tentada por muitos e por 
ninguem conseguida". 

Em varios trechos do Quod nihil scitur, nota-se 
uma certa antipatia por Scaligero, o celebre humanista 
aristotelico. E aqui Sanchez nao perde a oportunidade 
para critica-lo. "Talvez ele (Scaligero), por ser dotado 
dum engenho agudissimo, a achasse facil (a otaservaqao 
da natureza do espirito).. . Realmente Scaligero, na 
opiniao de Sanchez, era um artista... "Escreveu com 
arte acerca de tudo. Disse principalmente acerca da 
natureza do espirito muitas cousas que, afogadas em 
brilhantes palavras, enganam o espirito e que, dadas 
com abundancia, parecem matar a fome. Mas, um exa- 

(59) _ Q.n.s., R. H. (1915), pag. 52. 
(60) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 52. 
(61) — Q.n.s-, R. H. (1915), pag. 53. 
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me mais profundo, revela apenas artificio e deixa o as- 
sunto tal como estava antes" (62). 

Voltemos agora, seguindo de perto este filosofo alta- 
mente dispersive que e Sanchez, ao que ele entende por 
conhecimento. Conhecimento, diz ele, e a apreensao 
do assunto: e a intelegao, a intuigao, o "conhecimento 
profundo". Mas, o que e essa intuigao? "Nao posso 
nem sei responder" (63). E' mister, todavia, — ajunta 
ainda Francisco Sanchez — distinguir no conhecimento, 
a apreensao da recepgao. Um animal recebe imagens, 
mas nao conhece (64). Os nossos olhos tambem rece- 
bem imagens mas nao conhecem. A propria alma re- 
cebe imagens e nao conhece, quando, por exemplo, ad- 
mite cousas falsas ou quando elas se apresentam obs- 
curas. Existem duas especies de conhecimento: um de- 
les e perfeito. E' aquele "pelo qual entendemos e vemos 
as cousas por todos os lados, por dentro e por fora". E' 
o conhecimento cientifico, a reflexao. 

O conhecimento imperfeito e aquele pelo qual ape- 
nas apreendemos, como diz Sanchez, o assunto de um 
modo qualquer. E' o conhecimento mais corrente e pode 
ser mais ou menos claro, repartido em graus diferentes, 
segundo a capacidade intelectual dos homens. Elste pode 
ser externo, obtido pelos sentidos e, por isso chamam-no 
de sensual. Pode ainda ser interno, mas esse, no dizer 
de Sanchez, e "inteiramente nada" (65). Ha, po- 
rem, apenas um cognoscente: o homem, dotado de sen- 
tidos e de inteligencia. Os sentidos, — sem os quais 
nada existe, — nada conhecem e nada julgam. 
Todavia, acrescenta ainda o filosofo, ha tres espe- 
cies de objetos que sao conhecidos pela inteligencia, de 
outra maneira. Uns sao inteiramente externos, sem 
que sobre eles se faga sentir a agao do espirito. Outros 
sao inteiramente internes e destes, uns existem sem 
auxilio do espirito; outros, em parte, com esse auxl- 
lio. Nao e muito facil entender esta divisao e sub- 

(62) — Q.n.s., H. H. (1915), pag. 53. 
(63) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 53. 
(64) — E' neste passo que Sanchez nao esta de acordo com 

Gomez Pereira. Cf. Menendez y Pelayo — Ciencia Es- 
panoia — T. 2, pags. 277 e seg. 

(65) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 54. 
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divisao que Francisco Sanchez elaborou. file mesmo, 
sentindo a dificuldade da sua divisao, exemplifica da 
maneira seguinte: "A cor, o som, o calor nao podem 
apresentar-se per se ao espirito para este os conhecer. 
Aquelas cousas porem que sao produzidas inteiramente 
pela propria inteligencia, sao" cousas de que ela e mae, 
e que estao dentro de nos, nao se apresentam, nao se 
mostram a mente por meio doutras imagens mas por 
si mesmas". 

Tais sao muitos objetos que a propria inteligen- 
cia inventa, quando, com palavi:as, descobre e conclue 
alguma cousa nova, e quando ela mesma entende a 
propria intelegao, quando estabelece conexao, divisoes, 
comparacoes, predicacoes. Da segunda especie sao 
todas as cousas internas "como a vontade, a memoria, o 
apetite, a ira ,o medo, e as outras paixdes, e qualquer 
outra cousa que seja interna, e que pela propria inteli- 
gencia e conhecida imediatamente per se. Ha final- 
mente muitas cousas que em parte chegam a inteli- 
gencia pelos sentidos e em parte sao produzidas pela 
propria inteligencia" (66). 

O que tern cor, grandeza, figura, e sempre levado 
ao espirito pelos sentidos. E e o espirito que "despoja 
desses acidentes a essencia", e ele que examina, junta, 
e que, enfim, imagina sobre a natureza do objeto. Di- 
zem os filosofos que no ceu ha inteligencia, que la se 
acham os arquetipos eternos das cousas. Sanchez, po- 
rem, nao entende isto. O ar, por exemplo, facil- 
mente nos o percebemos pelo tacto, mas, real- 
mente, nenhuma imagem dele existe no nosso 
espirito, a nao ser uma certa imagem que nos cria- 
mos, de um corpo qualquer quasi incorruptivel que 
nao sabemos o que seja. O mesmo pensamos do vacuo. 
O mesmo se da com referencia ao infinito. "Sou for- 
gado a deter-me no meio dessa cogitagao, pensando que 
e infinito aquilo que eu nao acabarei jamais de apreen- 
der, embora o acrescente ao infinito e tambem indefi- 
nidamente o imagine, e assim formo uma imagem real- 
mente acabada, mas que nao e limitada e perfeita em 
nenhuma das suas extremidades, antes como que defei- 
tuosa, com esta nogao de que nao esta terminada nem 

(66) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 55. 
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e terminavel, porque em ambos os extremes se ihe po- 
dern ajuntar eternamente partes infinitas" (67). 

E' bem desgracada a condiqao humana! Pense-se 
na luz, — ela nos e incompreensivel, desconhecida. 
O mesmo podemos dizer da vontade, do intelecto 
e de outros objetos que nao sao percebidos pelos 
sentidos. "Estou certo, diz Sanchez, de que penso agora 
nestas cousas que estou escrevendo, e de que as quero 
escrever, e desejo que sejam verdadeiras e aprovadas 
por ti, mas quando me esforqo por considerar o que e 
essa cogitaqao, essa vontade, esse desejo, falece a cogi- 
taqao, e iludida a vontade, cresce o desejo, aumenta a 
angustia. Nada vejo que possa observar ou apreender. 
Nisto o conhecimento que das cousas internas temos, 
sem auxllio dos sentidos, e vencido por aquele que das 
cousas externas temos por meio dos sentidos, pois neste 
tern a inteligencia alguma cousa para observar como 
por exemplo, a figura dum homem, duma pedra, ou 
duma arvore, figura que recebeu dos sentidos, ao pas- 
so que no conhecimento das cousas internas nada en- 
contra a inteligencia que possa compreender, e discorre 
daqui e dali, tateando como os cegos, a ver se node agar- 
rar alguma cousa" (68). 

A certeza que deriva dos nossos estados interiores e 
bem mais segura do que a que provem das nossas sensa- 
qoes. Mas, quando julgamos sobre como sao as cousas 
externas, ai entao nos enganamos sempre. "Estou mais 
certo de existir e ser branco este pergarninho em que es- 
crevo do que de ser composto de quatro elementos e des- 
tes existirem nele em ato e dele ter uma forma, forma 
diferente deles" (69). O conhecimento menos certo e 
aquele que se obtem pelas palavras, pois e apenas "apal- 
paqao, duvida, opiniao, conjetura e daqui resulta nova- 
mente que a ciencia nao e aquilo que se obtem pelos 
silogismos, divisdes, predicagdes, e outras operacdes 
semelhantes do espirito. Se nos fosse possivel apreen- 
der a razao interna de qualquer cousa da mesma forma 
que por meio dos sentidos percebemos as qualidades ex- 
ternas das cousas, entao em verdade se diria que sabia- 

(67) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 169. 
(68) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 1.09/170. 
(69) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 170. 
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mos, mas, que saibamos, nunca ninguem o conseguiu, 
e por isso nada sabemos" (70). 

Como se ve, Francisco Sanchez e um empirista. 
Para ele, apenas os sentidos podem dar o conhecimento 
mais aproximado, embora, com sombras de duvida. 
Si pela razao fosse posslvel apreender os objetos 
do espirito, como os objetos sao apreendidos pelos sen- 
tidos, entao, poder-se-ia constituir a ciencia. Mas, isso, 
como se viu e impossivel. 

Do outro conhecimento, o das cousas internas, one 
e obtido pela associagao, pela coraparaqao, pela nega- 
cao, e outras operacdes do espirito, tratara Francisco 
Sanchez a sen tempo. Veremos ainda uma vez que pro- 
mete estudar o assunto no livro Examen Renmi (71). 

Examinemos agora novamente, seguindo sempre a 
"ordem" sancheziana, o conhecimento que temos das 
cousas ou objetos externos. fiste conhecimento e ob- 
tido por varies meios. Por dois, outras vezes tres e 
mesmo quatro meios. Mas dois sao sempre constantes. 
E' por eles que os homens obtem a sensagao. Um destes 
meios e a vista; outro, o ar. Trata-se pois de saber se 
pela sensacao se conhece alguma cousa perfeitamente. 

Pensa o filosofo que nao pode ser conhecida cousa 
alguma, com verdadeira perfeigao, quando essa cousa e 
conhecida por intermedio de outra. Uma cousa perfei- 
tamente conhecida, deve o sujeito conhece-la imedia- 
tamente, por si mesma. Ora, os sentidos percebem os 
os acidentes e por eles e que a essencia das cousas se 
da a perceber. Sendo assim, como podemos nos perce- 
ber alguma cousa? 

Sao os fenomenos que nos revelam a essencia. Sob 
este aspecto, Sanchez poderia ser considerado como um 
precursor do pensamento moderno. Alias, se tivermos 
em conta este seu pensamento, isolado de sua doutrina 
(o que nao e possivel aceitar), teriam razao os que, 
como Menendez y Pelayo, o consideravam, a par de Luis 
Vives, como um kantiano em profecia (72). 

Os sentidos, sempre falazes, sao os informadores da 

(70) _ Q.n.s., R. H. (1915), pag. 170/171. 
(71) _ Q.n.s., R. H. (1915), pag. 171. 
(72) — M. Menendez y Pelayo — Ensayos de Critica Filosoficu, 

pag. 279. 
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mente. E esta pode se enganar a respeito da essencia 
das cousas. Sendo assim, nada podemos saber. Se a 
ciencia deve ser o conhecimento da essencia das cousas 
e se os acidentes sao sempre imperfeitos, chegamos a con- 
clusao que a ciencia e impossivel: ao quod nihil scitur, 
que e a tese de Francisco Sanchez. 

Vejamos, por exemplo, a vista. Embora derive do 
orgao mais perfeito e embora seja ela o mais certo e o 
mais nobre de todos os sentidos, a nossa visao se en- 
gana muitissimas vezes. O seu meio externo varia. Na 
agua, os corpos se tornam obscuros, duplos, muitas 
vezes maiores ou mesmo deformados. O ar, que repre- 
senta melhor as cousas, por ser incolor, tambem trans- 
forma o aspect© dos objetos. O vidro, outro meio, ora 
faz o objeto maior, ora menor, ou mesmo de cor diferente. 
E qual dessas cousas nos dara o objeto verdadeiro, tal 
como e? Sobre a natureza do ar, tambem nada sabemos. 

A diversidade dos meios externos faz, pois, variar a 
visao dos objetos. No meio interne, nao menores sao as 
dificuldades. Enumera-as Sanchez para provar que, tam- 
bem ai, somos vitimas de muitos enganos, relatando 
alguns e prometendo explica-los, ainda uma vez, no seu 
Examen Rerum, E' possivel, acrescenta, que haja quern 
nao de importancia a estes erros e creia ate que eles 
em nada impedem o conhecimento. Mas esta muito 
longe de ser assim. Democrito, Epicuro e os pirronicos 
duvidam, baseados no testemunho enganador dos sen- 
tidos . 

Francisco Sanchez expoe varias experiencias inge- 
nuas e sobre elas chama a atengao do seu interlocutor 
afim de provar que, em conclusao, nos nada pode- 
mos saber, em vista da relatividade a que esta subme- 
tida a nossa sensibilidade, base do nosso conhecimento. 
Os filosofos falam ainda de cinco meios internos de co- 
nhecimento; os cinco sentidos. De cada um e diversa 
a essencia e, consequentemente, diversas as cousas que 
cada um deles percebe. Ha, todavia, algumas que sao 
comuns, tais como o tamanho, o numero, a forma. Os 
olhos, porem, se enganam, enganam-se quanto a forma 
e quanto ao numero. O mesmo acontece aos outros 
sentidos; nada tambem mais falaz" (73). 

Privados dos sentidos, nos nada podemos saber, 

(73) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 177. 
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nada podemos pensar. Utilizando os sentidos, estamos 
tambem condenados ao erro. O juizo, a razao tem que 
confiar nos sentidos. Mas, "mesmo que os sentidos per- 
cebessem e discernissem... nem por isso saberiam" (74). 
O que devemos concluir? Que nada sabemos. 

O espirito, induzido em erro pelos sentidos, enga- 
na-se ainda mais, pois, apesar de tudo, sao os 
sentidos — como ele sempre afirma, no decorrer da sua 
obra — o melhor caminho do conhecimento. Estamos 
desse modo sujeitos a julgar por probabilidades e assim, 
conduzidos a constantes duvidas. 

Terminada esta parte, em que examinou o objeto 
e os meios de conhecer, trata agora Francisco Sanchez 
do cognoscente, do sujeito. Sao inumeras as causas de 
ignorancia da parte deste. A vida e muito curta e nos 
temos muito que aprender. Ja diz um aforismo de 
Hipocrates que a ocasiao foge, a experiencia e perigosa 
e o juizo dificil. O homem ao nascer e um pedaco de 
cera, capaz de todas as formas, tanto no corpo como na 
alma. Mais ainda nesta do que no corpo. A alma 
humana, da qual nao se conhece a natureza, e imper- 
feita. Ela, por si so, sem o auxilio dos sentidos e inca- 
paz de conhecer. 

A psicologia de Francisco Sanchez, — em que se mis- 
turam dados fisiologicos e psiquicos, — promete ele tra- 
ta-la no De Anima. Nessa sua psicologia, tomaria um 
lugar de grande importancia a biologia. Mas, infeliz- 
mente, nao e possivel encontrar no Quod nihil scitur um 
desenvolvimento que nos permita afirmar mais do que 
isso. 

* * * 

Antes de terminarmos o resumido exame do Quod 
nihil scitur, voltemos novamente ao tema predileto de 
Francisco Sanchez: o seu ataque aos velhos metodos da 
ciencia, o seu combate a silogistica. Vejamos quais as 
suas ultimas palavras. 

"A dialetica — escreve ele — e uma outra Circe: 
transforma os sabios em asnos. Oxala fosse eu um Mer- 
curic para esses nossos Eneias para que, deixando a 
debil e feiticeira dialetica, se voltassem para a natureza 

(74) — Q.n-s-. R. H. (1915), pag. 179. 
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e se tornassem talvez senhores de grandes domi- 
nios" (75). 

A ciencia silogistica e como um velho edificio, 
sempre a cair, sem que os loucos dialeticos se aperce- 
bam disso. Frlvola e inane, a silogistica nao se pode 
manter, emtaora estejam os sens habitantes continua- 
mente a trabalhar para a manterem. 

Os velhos professores vivem a ensinar aos j ovens 
essa perniciosa ciencia. Assim, passa de uns a outros, 
esse flagelo que impede o saber verdadeiro. Sanchez, 
dirigindo-se ao sen jovem interlocutor, ao qual procura 
mostrar, no decorrer do seu trabalho, a inaneidade da 
silogistica, acrescenta que ele podera servir-se de outras 
razoes e de provas melhores que as silogisticas (76) e isso 
fara no seu livro modi sciendi, o famoso metodo das cien- 
cias de que falam Menendez Pelayo e Senchet, ate hoje 
desaparecido e talvez nunca publicado. 

O verdadeiro metodo de saber e o da observagao da 
natureza, nao o da erudigao silogistica, que nada cons- 
troe e que nao passa senao de vasio palavrorio. De 
que vale a opiniao de Aristoteles? O proprio Aris- 
toteles ja dissera: "nao e por alguem a ter afirmado ou 
negado que uma proposigao e verdadeira ou falsa mas 
porque na realidade e desta ou daquela maneira" (77). 
Sendo assim, porque e que certos autores dizem que e 
impio e heretico contradizer esses autores, se o proprio 
Aristoteles afirma que a realidade e o valor das cousas 
dependem delas mesmas e nao da opiniao que se tenha 
delas? So mesmo a insensatez e que pode julgar assim. 
"Quando se opos (Aristoteles) a Platao, experimentou 
ele com patetas semelhantes, o mesmo que nos experi- 
mentamos com estes, quando nos opomos a ele ou a 
outros" (78). 

Esta subserviencia a autoridade explica-se: ela vem 
da ignorancia. Os sabios carecem de autoridade. O 
que Ihes impde respeito ao autor, e que esses falsos 
sabios so conhecem um autor e irrita-os enormemente 

(75) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 375. 
(76) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 376. 
(77) i— Q.n.s. — Cit. dos "Topicos", apud. "Q.n.s. R. H. (1915) 

pag. 377. 
■ '8) — Q.n.s., R. H. (1915), pag. 377. 
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a negagao da sua ciencia. Os verdadeiros sabios ape- 
nas se submetem a natureza. 

Depois de sublinhar as dificuldades do saber, sem- 
pre com o seu pensamento voltado para a questao do 
metodo, Francisco Sanchez estuda os meios que os 
"mlseros humanos" tem para encontrar a verdade. 
Como nao podemos conhecer as cousas per se, pela sua 
propria essencia, prccuramos auxiliar a nossa igno- 
rancia. Nada podemos, e certo, perfeitamente saber, 
Mas, com os meios que inventamos, alguma coasa con- 
seguimos perceber e aprender. Estes dois meios sao: a 
experiencia e o juizo. 

Nem a experiencia nem o iuizo podem subsistir 
sem se auxiliarem mutuamente. A maneira como 
deve ser empregada uma e outro, diz Sanchez, di-lo-a 
ele "num livrinho que se segue a este, e que estamos 
escrevendo" (79). Referia-se talvez o filosofo ao Me- 
todo Geral das Ciencias. 

A nossa experiencia e falaz e muito dificil. Em- 
bora bem feita, ela so mostra o que se passa externa- 
mente e, de nenhum modo, a essencia das cousas. O 
juizo origina-se do que se descobriu pela experiencia e, 
desse modo, somente pode se exercer sobre as cousas 
externas. Como e, pois, possivel a ciencia? Quer pela 
experiencia, quer pelo juizo, ela e impossivel, pois, os 
unicos meios para que possamos conhecer alguma cou- 
sa, sao precisamente esses. For essa razao, devem 
os jovens se convencer de que, para saber alguma 
cousa e mister muita experiencia e nao esquecerem 
que, todas elas se ligam, que um fio muito fino 
une uma experiencia as outras muitas e infinitas. 
E' por essa razao que constantemente somos obriga- 
dos a revisar os nossos juizos. E' a muita expe- 
riencia que torna o homem douto e prudente. Os livros 
muito nos informam sobre o saber e a experiencia. Mas 
falham tambem. Voltados denials para os livros, os que 
julgam saber muito, afastam-se da natureza e isso cons- 
titue um grande e grave erro. Quantas vezes se escre- 
vem livros apenas pela vaidade de sustentar uma opi- 
niao! E quantas vezes, essa vaidade teimosa, nao trans- 
figura a ciencia e o verdadeiro conhecimento!.. . 

(79) —- Q.n.s., H. H. (1916), pag. 61. 



— 88 — 

A experiencia e a melhor tradugao da realidade da 
natureza. Mas deve ser sempre pessoal. 

A experiencia dos outros de pouco nos serve. 
Produz em nos a fe, nao a ciencia. Assim e que a maior 
parte dos letrados sao fieis e nao sabios, pois vivem a 
beber nos livros quasi tudo, sem nada observarem por 
si mesmos. 

O trago pessimista da raga judaica, a que per- 
tencia Francisco Sanchez — bastante visivel no decorrer 
do seu trabalho, — acentua-se agora, nas suas ultimas 
paginas. E com ele, o seu "ceticismo'*. 

"A mim antes de comegar observar as cousas, pare- 
cia-me ser mais douto. Aquilo que me tinha sido ensi- 
nado pelos mestres, guardava-o firmemente, e julgava 
que sabia bem, pensando que saber nada mais era do 
que ter visto, ouvido e conservado na memoria muitas 
cousas. De acordo com isso, eu julgava este ou aquele 
como o julgavam os outros, e por isso, todo me dedi- 
cava a esse genero de ciencia, como via fazerem os de- 
mais, e so nisso trabalhava; logo, porern, que me voltei 
para as cousas rejeitando entao a precedente fe, pois 
era mais fe que ciencia, comecei a examina-las, como 
se nunca por alguem alguma cousa tivesse sido dita, e 
aquilo que eu antes julgara saber, parecia-me agora 
ignora-lo... e ignora-lo cada vez mais; a tal ponto che- 
garam as cousas que me parece que nada sei, e nada 
espero poder saber, e quanto mais examine as cousas, 
mais duvido. E porque nao hei eu de duvidar, se nao 
posso perceber e conhecer a essencia das cousas? Dessa 
e que deve ser a verdadeira ciencia" (80). 

As propriedades ocultas, todas essas explicagoes que 
constituem a ciencia do seu tempo, nada significam. 
Isso nao constitue explicagao nenhuma: constitue, 
sim, ignorancia. So mesmo os aristotelicos poderiam 
aceitar essas explicagoes.. . E mesmo esses sao obri- 
gados a confessar que nada sabem. Ate sobre as 
experiencias ha divergencia. Como poderiam elas 
julgar cousas que escapam a algada dos sentidos, se 
ate sobre o que deles nos vem, nao conseguimos 
uma completa convergencia de opiniao. A ciencia 
deve ser um conhecimento perfeito. Qual seja ele 

(80) — Q.n'.s.. R. H. (1916), pag. 66. 
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e de onde deve provir, tais sao as duvidas que se 
levantam. Ignoramos completamente esse conhecimento 
e e bem possivel que ele nao exista. Alias, e o que parece 
a Sanchez, mais racional. O conhecimento perfeito 
exige um cognoscente, um sujeito perfeito e um objeto 
tambem perfeito. Essas duas cousas, infelizmente nao 
existem, nem na natureza ha cousa alguma que seja 
perfeita. A ciencia, definira-a Sanchez como sendo o 
conhecimento perfeito da cousa, do objeto, por um su- 
jeito perfeito. Mostrou ele, no decorrer do seu trabalho, 
que nao encontramos nenhuma condigao dessa perfei- 
gao. Dessa maneira a unica conclusao a que che- 
gamos e esta: que devemos confessar que nada sabemos. 

Promete Sanchez voltar a tratar do assunto em 
outros livros, pois, como diz, "bem sei que muitas das 
cousas que eu aqui disse nao agradarao talvez; diras 
mesmo que nao demonstrei que nada se sabe. Ao me- 
nos expuz o que sentia mais clara, fiel e verdadeira- 
mente que pude. Nao quis com efeito cometer aquilo 
que condeno nos outros, isto e, provar a tese com ra- 
zoes trazidas de longe, mais obscuras e mais duvidosas 
talvez do que ela, pois tenciono fundar uma ciencia 
firme e o mais facil que eu puder, e nao cheia de qui- 
meras e ficcoes alheias a verdade do assunto, e que sao 
arranjadas so para mostrar agudeza de engenho do es- 
critor, e nao para mostrar as cousas. Nao me faltam 
a raim, em verdade, da mesma forma que aos outros, as 
subtilezas e ficgoes engenhosas, e tenho ate mais que 
eles, se o meu espirito se satisfizesse com elas; mas, 
como isso se separa e afasta muito das cousas, serve 
mais para enganar o espirito do que para o instruir, e 
leva-o das cousas verdadeiras para as inventadas. A 
isso nao chamo eu ciencia, mas impostura, sonho, uma 
cousa enfim semelhante as que sao feitas pelos char- 
lataes e impostores. A ti cabe agora julgar acerca dis- 
to: aquilo que te parecer bom, acolhe-o cordialmente, 
e nao rasgues hostilmente o que te parecer mau, pois 
seria impio bater em quern tenta ser util. Aplica a tua 
inteligencia. Se alguma cousa sabes, ensina-me; muito 
agradecido te ficarei. Entretanto nos, cingindo-nos ao 
estudo das cousas, diremos num outro livrinho, se algu- 
ma cousa se sabe, e como: nele exporemos o meio de 
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saber quanto e compativel com a humana fragili- 
dade" (81). 

Assim termina Francisco Sanchez, o chamado "Ce- 
tico", o sen Quod nihil scitur. 

(81) — Q.n.s., H. H. (1916), pag. 69/70. 



CAPfTULO IV 

O PENSAMENTO DE FRANCISCO SANCHEZ 

O pensamento filosofico de Francisco Sanchez nao 
mereceu, durante a sua vida, a devida atengao. Toda- 
via, no seculo XVII, sobretudo entre 1660 e 1665, foi 
ele considerado como perigosissimo cetico (1). O seculo 
XIX considera-lo-ia como um dos precursores da filo- 
sofia moderna. 

Sanchez e assim, considerado, ora como um precur- 
sor de Descartes, ora como um dos precursores de Kant. 
Wilhelm Windelband escreveu a seu respeito: "Sanchez 
partia do principio de que o homem so pode saber 
aquilo que ele mesmo faz. A aplicaqao cientifica deste 
pensamento estaria reservada a uma epoca muito pos- 
terior, muito mais avanqada nas pesquisas e a um ho- 
mem que grandemente desenvolveria esse principio. 
Kant. Sanchez, dentro do espirito do seu tempo, apenas 
entendeu que, como a atividade criadora, o verdadeiro 
saber so pode existir em Deus. Nao obstante a sua ab- 
soluta desconfianqa da ciencia do seu tempo, acenou 
com a possibilidade de existirem melhores caminhos 
para a ciencia, isto e, que — fora da aridez das discus- 

(1) — E. Senchet, ob. cit., p. XXXIV e seg. Na segunda me- 
tade do seculo XYII fez se sentir, pnncipalmente na Ale- 
manha, uma reagao contra Sanchez. Nesse mesmo secu- 
lo, Sanchez era esquecido em Franga, onde o cartcsia- 
nismo se espalhava. Na Alemanha, apesar do torn mo- 
desto e da prudencia das afirmagoes de Francisco San- 
chez, levantou-se contra ele seria oposi^ao, por parte 
dos liltimos escolasticos. Ulrich Wildius e Daniel Gurt- 
mark, ou Harmacius. combateram as suas idcias. 
Wildius escreve contra o "Quod nikil scitnr" o seu 
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soes sobre os conceitos — muito havia a esperar do 
fertil campo da experiencia" (2). 

Entre as duas teses que se apresentam sobre a po- 
sigao de Francisco Sanchez, perigosissimo cetico e pre- 
cursor da filosofia moderna, tem oscilado os diversos 
historiadores da filosofia. 

Quer nos parecer que, do exame do Quod nihil 
scitur deduz-se que Sanchez apenas utilizou-se do ce- 
ticismo como arma de critica, para demonstrar que nao 
podemos atingir, nunca, uma ciencia perfeita. Usou-o, 
principalmente para combater a ciencia dos antigos e 
dos escolasticos, sobretudo a ciencia, livresca. As ten- 
dencias vigentes no seu temperamento, levaram-no para 
o ceticismo, afastando-o e incompatibilizando-o com o 
dogmatismo que caraterizou a silogistica. Constante- 
mente Francisco Sanchez opoe a essa siloglstica oca, tao 
cheia de defeitos, — defeitos que ele examina com bas- 
tante espirito crltico, — a observacao da natureza. Con- 
fessa ainda o filosofo, ao terminar o seu livro, que tencio- 
na fundar uma ciencia firme e a mais facil que eu puder, 
e nao cheia de quimeras e ficcoes alheias a verdade do 
assunto" (3). E, mais adiante, antes de concluir o seu 
trabalho, ainda ajunta: "Entretanto nos, cingindo-nos 
ao estudo das cousas, diremos num outro livrinho se 
alguma cousa se sabe e como: nele exporemos o meio 
de saber quanto e compativel com a humana fragili- 

"Quod aliquid scitur" (Lipsia, 1661). Gartmark reedi- 
tou, enchendo-o de notas, o Quod nihil scitur. Esta 
obra apareceu sob o titulo: "Sanchez aliquid sciens: 
additae sunt textui notae refutatoriae, in 12.°, Stettin, 
(1665). Ainda em 1665, Gabriel Wedderkopf, em uma 
dissertacao, — (Prae ceteris Franciscum Sanchez, cuius 
opusculum de multum nobili et prima universali scien- 
tia, quod nihil scitur, exstat, quo in strenum se collapsi 
ac iamdodum profligati scepticismi restauratorem prae- 
bet", impressa em Strasburgo) chama-o, como se ve, 
resfaurador do ceticismo. 
No seculo XIX tambem seriam os alemaes os principals 
autores a estudar Francisco Sanchez. Ritter, Gerkrath e 
outros consagraram ao filosofo tolosano estudos que, 

infelizmente, nao nos foi possivel encontrar no Brasil. 
(2) ■— Cf. W. Windelband — Storia della Filosofia Moderna, 

vol. I, pag. 23. 
(3) — Q.n.s., R. H. (1916), pag. 69. 
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dade" (4). Francisco Sanchez nao professa a duvida 
pela duvida, como os ceticos antigos. O que Francisco 
Sanchez deseja e reconstruir completamente a ciencia 
e expulsar do dominio dela, o velho e ineficaz tram- 
bolho da silogistica medieval. Em muitos trechos do 
Quod nihil scitur, como tivemos ocasiao de ver, encon- 
tramos alusoes a este fato. Sanchez e um precur- 
sor de Bacon e de Descartes, da filosofia moderna. A 
sua intengao de escrever um outro livro, em que esta- 
beleceria um saber compativel com a fragilidade huma- 
na, indica que ideava talvez, como o faria mais 
tarde o Chanceler Bacon, um Novum Organon. Esta 
ideia da necessidade de uma grande transformagao das 
ciencias e dos seus metodos, parece ter sido Francisco 
Sanchez um dos primeiros a apresenta-la. E' certo que, 
ja no seculo XIII, um outro Bacon havia se voltado para 
o estudo das ciencias, mostrando-se porem, como 
Sanchez, admirador de Aristoteles mas, ao mesmo 
tempo, tornado de desprezo pelo aristotelismo do seu 
tempo (5). No seculo XVI e Sanchez, porem, um dos 
primeiros a referir-se a uma transformacao do metodo 
das ciencias. 

Filosofo da Renascenqa, Francisco Sanchez traba- 
Iha, como escreve F. Strowski, numa meia luz. O pas- 
sado ainda e por demais atuante para que Sanchez pos- 
sa, com seguranga, nessa meia luz do seculo XVI, per- 
ceber, com clareza, todos os contornos da ciencia mo- 
derna. "A Renascenqa, como escreve Leon Brunschvicg, 
se volta contra si, trazendo a superficie, num inextri- 
cavel amontoado de opinides e de raciocinios, todas as 
escolas dos filosofos, sem possuir por sua propria conta 
um metodo exato que de a inteligencia o poder de dis- 
cernir entre elas" (6). 

Resulta dai a sua critica, cheia de contradicdes; a 
sua vaga esperanqa num novo metodo do saber, 
apropriado a fragilidade humana. 

Era necessaria, precisamente, uma experimentaqao 
mais completa e concreta, uma observacao mais apro- 

(4) _ Q.n.s., H. H. (191(5), pag. 70. 
(5) — Cf. Ch de Renmsat — Bacon, sa vie, son temps et sa 

philosophic, 3a. ed., pag. 377. 
(6) — Leon Brunschvicg — Les PrOgres de la Conscience 

dans la Philosophic Occidentale, T. I, pag. 127. 
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fundada da natureza, para que se realizasse aquilo que 
ele, sem outros meios que a sua aguda inteligencia, pre- 
vira nesse libelo contra a ciencia livresca do seu tempo 
que e o Quod nihii scitur. 

Quer nos parecer que O que nada se sabe sanche- 
ziano significa que nada sabemos pelos velhos me- 
todos da filosofia escolastica. Na sua fragilidade, a 
ciencia dos homens nunca pode ser perfeita. Nao sera 
nunca urn saber definitive, mas uma busca constante 
do saber. A filosofia de Francisco Sanchez, ao mesmo 
tempo que nos assinala uma transformaqao curiosa da 
historia do pensamento humano, apresenta certos prin- 
cipios de filosofia geral que indicam o caminho do 
pensamento moderno da filosofia, isto e, o nascimento 
de uma orientacao nova, o nascimento de uma filosofia 
critica. A filosofia sera assim uma atividade perma- 
nente do espirito, sempre suscetivel de aperfeigoamento. 
Dessa maneira sera, nas suas conclusoes, provisoria e 
fragmentaria como a propria ciencia, com a qual, alias, 
ela esta estreitamente ligada. 

Que nada se sabe, — significa, pois, que todo tipo 
de filosofia, fixado uma vez por todas, que toda especie 
de dogmatismo nao pode, de maneira alguma, satisfazer 
o espirito humano. Como escreve um dos filosofos con- 
temporaneos, "a obstinagao nas formulas de um 
sistema, mesmo que ele seja chamado de racionalista, 
deve sempre parecer, ao verdadeiro fiiosofo, como algu- 
ma cousa de perfeitamente irrazoavel" (7). Sanchez 
teve ainda ocasiao de acentuar no seu trabalho, este 
pensamento, que e bem do nosso tempo; a especulagao 
filosofica e um continuo aprofundamento da conscien- 
cia das relagoes entre o homem e o mundo. Enfim, 
ciencia e filosofia se confundem. Mas, enquanto o es- 
pirito do cientista se volta mais para a observacao dos 
fatos da natureza, enquanto para este ultimo, e sufi- 
ciente a experiencia, o fiiosofo, — e isto assinalou-o 
muito bem Francisco Sanchez, quando aludiu a propria 
insuficiencia da experiencia — o fiiosofo tern que ir alem 
da experiencia. A ele cabe a critica dos principios e dos 
metodos, o exame do problema do conhecimento, a ana- 
lise do proprio espirito. 

(7) —■ Leon Brunschvicg — Finesse et Geomelrie , in Evolu- 
tion de la Physique, pag. 104. 
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Em uma palavra, tudo o que e humano interessa 
o filosofo e, por serem infinitos os objetos humanos e 
que nunca havera para o filosofo, como afirma Sanchez, 
uma ciencia perfeita. E' ainda o orgulho estulto da filo- 
sofia medieval que Sanchez quer combater com o seu 
libelo, o Quod nihil scitur. E' a boa causa do relati- 
vismo, do verdadeiro humanismo do qual Francisco 
Sanchez toma a defesa. 

O dogmatismo sempre deu origem as reagoes ceti- 
cas. Assim o estreito dogmatismo medieval fara nascer 
a critica de Sanchez. 

Sanchez propos-se a uma critica radical da velha 
escolastica dando a luz o seu trabalho para que o mes- 
mo saisse, como ele mesmo o diz, na dedicatoria a Diogo 
de Castro, "a batalhar contra a mentira" (8). O seu 
temperamento, a sua formagao, talvez a sua raga, o seu 
ensino da filosofia na Faculdade de Artes de Tolosa, le- 
variam-no a duvida e a critica. De tal modo havia sido 
forte a agao da Escolastica, subjugando as Universidades 
no respeito a letra das obras do Estagirita, que uma forte 
reagao teria fatalmente de se produzir. A duvida, de que 
se serviu Francisco Sanchez para afirmar a fragilidade 
da ciencia humana, serviu ainda para mostrar que ape- 
nas uma ciencia provavel pode ser conseguida pelos 
homens e, de nenhum modo, uma ciencia dogmatica, 
orgulhosa e ineficaz como a que derivava da Escolastica. 

Vejamos agora em que consiste a "filosofia" 
de Francisco Sanchez. Como tivemos ocasiao de ver, 
nas paginas do Quod nihil scitur, que acabamos de re- 
sumir, constantemente indaga o filosofo o que podemos 
saber e, repetidamente, a esta pergunta obtemos a res- 
posta: nada. Socrates, o doutissimo e justo varao, 
como diz Sanchez, ja havia declarado que so uma cousa 
sabia: que nada sabia. Sanchez, por sua vez, esta ainda 
menos seguro, pois julga que mesmo sobre a nossa igno- 
rancia devemos ter duvidas. 

O ponto de partida do seu pensamento e, como se 
ve, negative. Mas, serve-se ele dessa negacao para des- 
truir o vasto edificio da especulagao filosofica da sua 
epoca e, ao mesmo tempo, para indicar quais os elemen- 
tos que devem constituir a ciencia perfeita, o verdadeiro 

(8) — Q.n.s., H. H. (1913), pag. 123. 
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conhecimento. Inicia a sua destruidora critica pela 
filosofia aristotelica, pela filosofia oficial. 

Essa critica visa principalmente a logica e a meta- 
fisica. Logo de inicio critica ele a definigao que, a seu 
ver, e mera palavra e a demonstra?ao silogistica que nada 
pode construir. No exame que faz da metafisica, destroe, 
por sua vez, todos os principios, todas as causas que sao 
o maquinismo que anima a filosofia aristotelico-medie- 
val. Aristoteles, diz ele, com profunda penetracao exa- 
minou a natureza; foi, sem duvida alguma, um 
grande observador da natureza. Mas os seus se- 
guidores nao parecem haver compreendido que 
a sua silogistica se baseia num dogmatismo ao 
qual a propria natureza nao da lugar. fiste e abso- 
lutamente incompreensivel para o seu espirito. A natu- 
reza nao cabe, de maneira nenhuma, nas estreitas for- 
mulas das definigoes nem, tao pouco, nas variadas moda- 
iidades dos diversos silogismos. Toda a complicada ma- 
quina silogistica nao passa de vazio palavrorio. Predi- 
camentos, categorias, especies, generos, tudo isso se 
reduz a uma serie de nomes, sem penhuma significagao. 
E e a essas bagatelas que se atem os doutores da ciencia 
oficial. 

Se estas definigoes nao apresentam nenhum valor, 
tambem nenhum valor tern as demonstragoes de Aris- 
toteles e dos seus sucessores, pois, estas se baseiam na- 
quelas. Dizendo que a ciencia se obtem por demons- 
tragao, Aristoteles afirma, ao mesmo tempo, que a de- 
monstragao e obra da ciencia, e assim comete um ver- 
dadeiro circulo vicioso. 

O conhecimento que se obtem dessa maneira, e obs- 
cure, inacessivel ao homem. Como se pode provar que 
o homem e um ser? — pergunta Sanchez. Os logicos 
responderao: o homem e uma substancia, a substancia 
um ser, logo o homem e um ser. Mas o que e substan- 
cia? — perguntara, novamente Sanchez. E desse modo 
continua ele a apresentar sempre mais e maiores difi- 
culdades a argucia dos dialeticos. 

O que parece certo, porem, e apenas isto: recor- 
rendo a silogistica, o metodo por excelencia da velha 
ciencia, estamos sempre no mesmo lugar. Com este me- 
todo, a ciencia nao pode realizar progresses. 
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Os chamados sabios, cujo saber se encontra todo 
concentrado na silogistica, parecem ter medo que a 
ciencia seja cousa simples. Querem-na propositada- 
mente complicada. Na obra dos sucessores medievais 
de Aristoteles. Sanchez encontra, em ultima andlise 
apenas isto: querelas de palavras. 

Prefere Socrates, Platao, que nao ousaram afirmar 
e que nao construiram um tao complicado instrumento 
do saber. Em lugar de passar o tempo a ajuizar 
como devem ser as cousas e o proprio pensamento, me- 
Ihor e agir e aproveitar o tempo em cousas cons- 
trutivas. Os silogistas vivem a falar de uma porqao de 
cousas que nao sabem. Sao como os que ensinam a cons- 
truir uma casa, a Ihe tragarem pianos, sem nunca have- 
rem efetivamente construido nada. Voltemo-nos para a 
observagao da natureza e deixemos que esses logicos se 
percam no labirinto que, por gosto e vaidade, vivem a 
percorrer. O verdadeiro ponto de partida da ciencia 
e a experiencia, a observagao dos fenomenos da vida. 
A mesma crltica, ja vimos, e feita k metafisica de Aris- 
toteles, destruindo assim Francisco Sanchez, nao ape- 
nas os metodos da velha ciencia mas o seu proprio 
conceito. 

Dissera ainda Aristoteles que o conhecimento € 
um Mbito obtido pela demonstragao. Isto e motive de 
espanto para Francisco Sanchez. Vimos ja que a de- 
monstragao nao tern nenhum valor, ao ver do filosofo. 
fiste habito para Aristoteles e, em suma, uma associa- 
gao de todas as nossas representagoes. Mas a ciencia, 
como visao interna e subjetiva, nao se poderia explicar 
como sendo um simples habito de associar cousas ou 
objetos no espirito. Tivemos ocasiao de ver, no capitulo 
anterior, que Sanchez combate a doutrina da reminis- 
cencia de Platao, onde Aristoteles foi buscar a sua defi- 
nigao da ciencia. Tudo isso para Francisco Sanchez 
nao passa de mito e nessa ideias nao ha a menor sus- 
peita de realidade, o que, para ele, e cousa muitissimo 
grave. 

A ciencia e o conhecimento dos objetos pelas suas 
causas. Mas esta nogao e ainda mais complicada do 
que a outra. E' sabido como estas nogoes tern pertur- 
bado, ate hoje, os arraiais filosoficos e cientificos!... 
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Causa, essSncia, — de que maneira poderia o nosso es- 
pfrito penetrar nisso tudo? 

Seguindo o velho argumento de Sexto Emptrico, 
cuja leitura Ihe teria sido familiar, antepoe Sanchez a 
essa definigao de Aristdteles, o celebre argumento do pro- 
gresso ate o infinite. Os sabios, para conhecerem bem 
as cousas, deveriam remontar ate as primeiras causas. 
E, — indaga Sanchez, — como poderia isso ser possivel? 
Naturalmente o filosofo exagera, talvez propositada- 
mente para atacar os peripateticos, pois nao deveria des- 
conhecer, como erudito que era, que as ciencias possuem 
uma histdria e "se compoem da soma de verdades ad- 
quiridas sobre as quais se apoiam as que veem por ulti- 
mo para poderem progredir" (9). 

De outro lado, com principios indemonstrdveis nao 
se constroe a ciencia. O que devemos concluir de tudo 
isso? Que nada sabemos e que a logica e a metafisica 
aristotdlicas sao simplesmente ciencias ficticias. 

Destruido o valor da logica e da metafisica de Aris- 
tdteles, reinante ainda nas Universidades do tempo de 
Sanchez (10), o que deve se colocar em lugar delas? Nao 
se trata apenas de destruir, mas sim de construir. Mas 
como construir? Ai falha a argucia de Sanchez. 

Antes de mais, vejamos qual a critica que o fildsofo 
vai fazer do conhecimento. Para isso, mister e que ele 
mesmo nos fornega a sua definigao. E esta, como ja 
tivemos ocasiao de ver, e: a ciencia e o conhecimento 
perfeito do objeto. Mas este ideal e irrealizavel, por- 
que, para conhecer o todo, necessario seria conhecer 
todas as suas partes. Vimos, ao examinar o Quod nihil 
scitur. a profunda observagao de Sanchez sobre as re- 

(9) — Gaston Sortais — La Philosophie Moderne, t. I, pag. 41. 
(10) — Para indicar apenas o quanto era temerdrio atacar Aris- 

tdteles, e as suas doutrinas, e suficiente ter em conta 
que a escolastica, nesse tempo, e mais tarde ainda, po- 
dia ter em seu auxilio para castigar os que a atacavam, 
"o braco secular". Em 1624 houve em Paris um gran- 
de escandalo a proposito de um processo de teses que 
haviam sido apresentadas contra a doutrina de Aristd- 
teles. Eis como Charles Adam, o ilustre biografo e 
um dos editores de Descartes, nos conta o caso: "Estas 
(as 14 teses contra Aristoteles) deviam ser disputadas 
publicamente, nos dias 24 e 25 de agosto, sabado e do- 
mingo, por tres companheiros: Jean Bitault, Etienne 
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lagoes que possuem entre si as diversas ciencias e como, 
com palavras verdadeiramente profeticas, anunciava ele 
a futura ciencia das fungoes, que so o seculo XVII esta- 
ria em condigoes de encontrar e os seculos XVIII e XIX 
de desenvolver. 

O mundo nos oferece, diz Francisco Sanchez, um 
largo e variado espetaculo. Os seres que o povoam sao 
infinites ou finitos? Ninguem pode afirmar tal cousa, 
Tudo al nos escapa e qualquer afirmagao que queira- 
mos fazer sera pura vaidade. Alem disso, o mundo e 
como um relogio. Necessitariamos conhecer tddas as 
suas engrenagens e nao as conhecemos todas nesse vasto 
mecanismo que e o mundo. Nem sequer poderemos co- 
nhece-las porque elas se acham tao ligadas umas &s 
outras que nos escapam. Alem disso o mundo, e com ele 
tudo, acha-se submetido a dura lei da evolugao. Quando 
comegamos a conhecer alguma cousa, ela se modifica, 
se transforma e desse modo, nunca podemos, acerca de 
qualquer objeto, afirmar o que quer que seja. E' uma 
ligao de relativism© que o filosofo nos dd. 

Em relagao ao cognoscente, ao sujeito, outro nao 
6 o resultado. Mostrou Sanchez que o homem nao pode 
atingir a essencia das cousas e que os nossos conheci- 
mentos derivam dos sentidos. As nossas ilusoes ai tam- 
bem tern origem. Os meios pelos quais obtemos as ima- 
gens que vao ao nosso espirito variam, variam sempre, 
sem nos dar nenhuma possibilidade de afirmar. 

O ar, a agua, todos esses meios, atraves dos quais 
n6s percetaemos os objetos, os transformam. Nunca 
podemos dizer se eles sao realmente aquilo que 

de Claves "medecin chymiste" e Antoine Villon "le 
soldat philosophe". "Uma das mais belas salas de Pa- 
ris havia sido reservada para isso, e mais de mil pes- 
soas ja ai se achavam reunidas. Esta propaganda pela 
palavra era bem mais perigosa do que a feita pelos 
livros. Assim, antes que se desse iniojio a dis- 
puta, por determinacao do Primeiro Presidente, a 
sala foi evacuada. A seguir, a pedido da Sorbona, o 
Parlamento baixou uma ordem, em 4 de Setembro de 
1624 para que as teses fossem rasgadas e os seus auto- 
res exilados da cidade. Al^m disso, sob pena de mor- 
te, foi ordenado que nao se ensinasse maxima nenhu- 
ma contra os autores antigos. A mais ampla publici- 
dade foi feita sobre esse processo e o Mercure FronfOfs, 
publicou-a in extenso. 
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vemos, ouvimos ou tocamos. Nada e mais certo do que 
os sentidos, mas nada tambem mais enganador do que 
eles. Que podemos, pois, saber? Estamos condenados 
ao mais completo relativismo. 

E o espirito? Nos seus primeiros anos, no homem, 
diz Sanchez, ele e como a cera mole, onde tudo pode 
ser impresso. Mas o espirito evolve e adquire vicios, 
molestias, como o proprio corpo, do qual ele e o espe- 
Iho. E' bastante notar como as opinioes dos homens 
sao diferentes, para mostrar quao fragil e o espirito. 

Que perfeigao podemos portanto atingir? Nenh li- 
ma. Nossa ciencia e relativa, depende de tantas e tao 
variadas condiqoes que nunca podemos afirmar com se- 
guranga ser ela perfeita. A imperfeiqao e o carater 
constante da vida dos homens. Imperfeigao dos senti- 
dos, imperfeigao do espirito, imperfeigao do proprio ob- 
jeto, imperfeigoes que nos obrigam a concluir que todo 
o nosso saber e inutil. 

A nogao da perfeigao, de uma ciencia certa e se- 
gura, e eliminada no pensamento de Francisco Sanchez 
como inacessivel ao homem. Nao significa isto, po- 
rem, que o homem seja incapaz de obter uma ciencia, 
provisoria e limitada. O proprio Sanchez promete um 
novo metodo, que um dia pora de acordo, de maneira 
harmoniosa, o pensamento e a experiencia. 

Se Francisco Sanchez nao chegou, talvez, a publi- 
car o seu famoso e prometido Metodo, deixou todavia, 
nas paginas do trataalho que examinamos, alguns tre- 
chos que mostram que ele ja entrevia, senao mesmo pos- 
suia, alguma nogao de uma nova orientagao do saber, 
da nova ciencia. 

Nao nos furtamos ao prazer de reproduzir aqui, nos 
seus proprios termos, esta curiosa sentenga do Parla- 
mento de Paris. 
Mercure Frangois. t. X (impresso em 1625) Texto da 
ordem baixada contra os tres fildsofos anti-peripate- 
ricos: 
"Veu par la Cour la RequPste presentee le 28 aoust 
1624 par les Doyen, Syndics & Docteurs de la Facultd 
de Theologie en I'Universitez de Paris, tenant a ce 
que, pour les causes y contenues, fust ordonne que les 
nommez Villon, Bitault & de Claues comparoistroient 
on personne, pour recognoistre, aduoer ou desaduoer 
les Theses par eux publiees, & ouy leur declaration 
estre procede contr'eux ainsi que de raison: cependant 
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O pensamento de Francisco Sanchez possue, porem, 
como quasi todo pensamento dos filosofos deste periodo 
do seculo XVI, dois aspectos. De um lado estao estes fi- 
losofos influenciados pela erudigao, pelos classicos e, de 
outro, — gragas ao desenvolvimento que comegam a ter 
as experiencias cientificas, — por uma incipiente e ainda 
desorganizada concepgao nova da ciencia. Eviden- 
temente, o que mais ressalta, na obra de Sanchez, 
no Quod nihil scitur, e a erudigao. O famoso Metodo 
Geral das Ciencias, que ele teria escrito, nao nos 
e hoje conhecido, e, como vimos, alguns autores duvi- 
dam ate que Sanchez tivesse chegado a escreve-lo. To- 
davia, por esse veemente panfleto que e o Quod nihil 
scitur, em que se destroe a ciencia oficial escolastica, 
percebe-se que o autor, na epoca em que o escreveu, ja 
perdera toda confianga no valor dessa ciencia. Victor 
Brochard, no seu excelente estudo sobre o ceticismo an- 
tigo, assinala a posigao em que estavam os pensadores 
do III seculo da nossa era, descrentes da dialetica es- 
teril e por isso voltados para a observagao da natureza, 
a procura de um "novo metodo" que os pudesse condu- 
zir a uma interpretagao mais exata da natureza. 

Da mesma maneira que os pensadores do III secu- 
lo, que Sexto Empirico, — e ja aqui acentuamos d 
influencia deste autor, no decorrer do seculo XVI —, os 
pensadores da Renascenga, tambem cansados e conven- 

permis faire saisir lesdites Theses, & et deffenses faites 
de les disputer: copies imprimees desdites Theses, 
pour estre agitees en public le 25 Aoust: Arrest du 29 
dudit mois, par lequel ladite Cour auroit ordenn^, que 
lesdites Theses seroient communiquees aux Docteurs 
de la Faculte de Theologie pour donner aduis sur icel- 
les: I'aduis de ladite Facult^ du 2 Septembre contenant 
la censure des propositions contenues esdites Theses: 
leg procez verbal de Cassault Huissier, du 3 Septem- 
bre, contenant la perquisition faite dudit Villon, ledit 
de Claues ouy, conclusions du Procureur General du 
Roy, & tout considere, 
La Cour, apres que ledit de Claues a este adraonestee, 
ordonne que lesdites Theses seront deschirees en sa 
presence, & que commandement sera fait par 1'un des 
Huissiers de ladite Cour ausdits de Claues, Villon & 
Bitault, en leurs domiciles, de sortir dans les 24 heures 
de cette ville & licux du ressort de Paris, auec deffen- 
ses de se retirer dans les villes & lieux du ressort de 
cette Cour, enseigner la Philosophic en aucune Vniuer- 
sitez d'iceluy, & a toutes personnes de quelque qualite 
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cidos da inutilidade da silogistica, procuraram na ob- 
semwjao da natureza, o metodo novo que Ihes poderia 
dar uma paisagem mais adequada e verdadeira do 
mundo. 

E' sabido que entre os c6ticos do III seculo, abun- 
davam os medicos. O exercicio da medicina §, talvez, 
um dominio favor^vel para conduzir ao ceticismo, De 
outro lado, a incerteza das observagoes da ciencia anti- 
ga, inclinava os medicos e naturalistas a usarem 
um conjunto de regras proprias a observagao, e 
era este conjunto de regras empiricas que os ceticos 
antigos desejavam substituir a dialetica. Nao era ainda 
a ciencia, diz Brochard, era "uma arte ou uma rotina, 
mas que, ao ver deles, era bem preferivel a ciencia va 
da qual se haviam servido ate entao" (11). 

No seculo XVI, os filosofos entrevem de modo seme- 
Ihante um outro novo conjunto de regras que devem 
substituir a escolastica, ja ineficaz e envelhecida, inca- 
paz de dar conta das razoes que regem a vida do 
Universo. 

E' suficiente verificar os titulos das obras anun- 
ciadoras da revolugao cientifica que se vai realizar no 
decorrer do seculo XVI: Instaurato magna, restabeleci- 
mento, restauragao da ciencia, Novum organon, um novo 
instrumento da ciencia, para Bacon; Regulae ad direc- 

& condition qui'ils soient, mettre en dispute lesdites 
propositions contenues esdites Theses, les faire pu- 
blier, vendre & debiter k peine de punition corporelle, 
soit qu'elles soient imprimees en ce royhume ou 
ailleurs. 
Faict deffenses k toutes personnes, a peine de la vie, 
tenir ny enseigner aucunes maximes centre les anciens 
Autheurs & approuuez, ni faire aucunes disputes que 
celles qui seront approuuees par les Docteurs de ladite 
Faculte de Theologie. Ordonne que le present Arrest 
sera leu en TAssemblee de la dite Faculte en Sorbonne, 
mis en transcrit en leurs Registres, & outres copies 
collationnees d'iceluy bailliees au Recteur de Vniuersi- 
tez, pour estre distribuees par les Colleges, ^ ce qu'au- 
cun n'en pretende cause d'ignorance. 
Fait en Parlement, & prononc^ le 4 jour de Septembre 
1624. Ledit jour, ledit de Claues mande, lesdites Theses 
ont este deschirees en sa presence. Signe Gallard", 
apud Charles Adam — "Vie Oeuvres de Descartes", 
t. XI, p^gs. 85/87. 

(11) — Victor Brochard — ob. cit., p5g. 39. 
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tionem ingenii, regras para a diregao do espirito, para 
Descartes. E enfim: Discurso do Metodo. 

Ja ai vai largo espago entre o momento da Docta 
Ignorantia e o do Discurso do Metodo. O que se veri- 
fica, durante esse espago de tempo, e que a Escolastica 
e a sua silogistica sao ineficazes. Quereis conhecer 
algo de novo, a natureza das cousas e do pr6- 
prio homem? As respostas a essas perguntas nao 
podem ser dadas nem por Aristoteles, nem pelos seus 
sucessores, os escolasticos. Elas so poderao ser respon- 
didas pela ciencia que se fundamentar na observagao 
da natureza. Naturalmente, ate que os sabios pudessem 
chegar a constituir um novo metodo, — do qual ainda 
o seculo XX se aproveita — mister foi que uma ardua 
e demorada batalha se travasse. E nao seriam poucos 
os fracassos e pequeno o desanimo. E' isto que explica 
a duvida do seculo XVI. E' essa duvida seiscentista que 
os primeiros trechos do proprio Discurso do Metodo, de 
Descartes, ainda encerram. 

Sanchez inspirar-se-ia na ligao dos ceticos an- 
tigos e sofreria a influencia da confusao renascen- 
tista. Compreenderia a inutilidade, o vazio da ciencia 
escolastica, mas ainda nao se encontrava, nem o per- 
mitia a ciencia do seu tempo, em condigoes de estabe- 
lecer as bases de um novo metodo. Dai o seu desanimo, 
o seu desencorajamento que toma a forma de um ceti- 
cismo quasi completo. 

Um dos autores do seculo XVII que estudou a "filo- 
sofia" do Quod nihil scitur, classificou Francisco San- 
chez de "restaurador do ceticismo". E' certo que Ga- 
briel Wedderkopf escrevia ainda em 1665 e nao podia, 
por estar vivendo no momento mesmo em que ainda se 
travava a batalha pela ciencia moderna, perceber todos 
os matizes do pensamento do filosofo tolosano. "Os 
anos que decorem de 1450 a 1650 assistiram ao desmo- 
ronamento paulatino daquela concepgao medieval da 
natureza, primitiva e afastada da realidade, bem como 
ao gradual desenvolvimento do espirito moderno" (12). 
Mas o espirito moderno somente seria conquista defi- 
nitiva, um seculo e meio apos a publicagao do "Discurso 
do Metodo", quando outras preocupagoes iriam focali- 

(12) — F. Sherwood Taylor — ob. cit., p^g. 120. 
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zar, sob aspectos novos, o problema do homem politico 
e social. 

O pensamento de Francisco Sanchez estava desti- 
nado a desaparecer na grande evolugao que a filosofia 
iria fazer apos o advento do cartesianismo, do qual o 
proprio Sanchez seria um dos anunciadores. E' des- 
tine dos precursores serem esquecidos quando os sens 
sonhos on as suas previsoes se realizam. Foi o que suce- 
deu a Francisco Sanchez. 

Todavia, a linha mestra do seu pensamento apare- 
cera nos sistemas filosoficos dos seculos XVII e XVIII 
e mesmo, do seculo XIX. 

De pouco Valeria fazermos aqui o paralelo de San- 
chez com os filosofos que se Ihe seguiram, principal- 
mente Francisco Bacon, Renato Descartes e Emanuel 
Kant. Em todos eles, naturalmente aparecerao elemen- 
tos da filosofia de Sanchez que se desenvolveram desde 
o seculo XVI, que se revigoraram no seculo XVII e que, 
jd sujeitos a uma nova critica, vao se expandir e flo- 
recer completamente na filosofia contemporanea. Em 
poucos seculos, a fisionomia do pensamento filosofico 
vai se modificar completamente e os esbogos desapare- 
cerao. O experimentalismo triunfa e, aproveitando-se 
do progresso da ciencia, a filosofia se enriquece. O pen- 
samento de Sanchez porem, ia alem do simples experi- 
mentalismo: anunciava o nascimento da filosofia critica. 

A relagao das ideias de Sanchez e Descartes, por 
exemplo, sao muito estreitas. JA houve ate quern puzesse 
lado a lado, a compara-las, as ideias do Quod nihil scitur 
e as que sao emitidas no Discours de la Methode (13). 
O pensamento destes dois autores, nas suas ori- 
gens, e quasi o mesmo. Apenas Descartes nao detem 
a sua obra no Discurso. fiste e um programa a ser 
cumprido. O seu trabalho nao se limita apenas a cri- 
tica da velha ciencia e a anunciar um novo metodo 
da ciencia, como fizera Sanchez, mas a cria-la e a Ihe 
dar a expressao adequada. Descartes e um cientista. 
O seu programa, o Discurso do Metodo, vai ele realiza-lo 
estudando a fisica, a geometria analitica, a anatomia e 
a fisiologia, visando sempre encontrar os liamies que 
envolvem todos os aspectos do Universo e que nos po- 
dem fornecer, sobre todas as cousas, ideias claras e dis- 

(13) — Alfredo Pimenta — ob. cit., pag. 92/93. 
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tintas (14). Sanchez limita-se a critica, a derrubar o 
velho edificio que ja desde o seculo XV ameagava ruir. 

Emilien Senchet, nas ultimas paginas do sen exce- 
lente trabalho sobre Sanchez, porfia a procura dos filo- 
sofos que tem relagao com o pensamento do autor que 
estudou, e encontra ainda algumas relagdes entre San- 
chez e Kant. Nao desejamos acompanha-lo nessa in- 
grata e inutil tarefa. Seria desmerecer, seria mesmo 
deslustrar o pensamento do filosofo que, com tanta 
energia, afirmou, logo no prefacio do seu livro, que nin- 
guem deve jurar na palavra dos mestres. Se Sanchez 
"teria aderido as teorias de Kant", como curiosamente 
diz Senchet (15), e cousa que nem ele, nem ninguem 
pode afirmar... 

O que Sanchez fez foi, para a sua epoca, um livro 
cheio de inteligencia. Era mister criticar a velha 16- 
gica, velho e imprestavel instrumento da ciencia. O 
seu ataque e as suas crlticas tem um alto interesse his- 
toric©, pois influiram nos autores que se Ihe seguiram e 
foram certamente, fecundas. Mas nao devemos ultra- 
passar o sentido historic© que elas tem. 

Francisco Sanchez e, sem duvida alguma, um dos 
precursores da filosofia moderna. Espirito atilado, 
afeito a observagao, que os estudos medicos deviam agu- 
gar, havendo frequentado os melhores centres de estu- 
dos de ciencias naturais do seu tempo, sobretudo as es- 
colas naturalistas da Italia; em frequentes relagoes com 
os homens cultos da Peninsula Iberica, homens que 
nessa epoca grandemente contribuiam para "a forma- 
gao de uma cultura nova, de base experimentalista e 
de tendencia critica" (16), Francisco Sanchez foi um 
dos primeiros a compreender que a ciencia necessitava 
novos metodos para poder progredir. 

Atacou os aristotelicos porque estes, a seu ver, des- 
virtuavam o proprio sentido da obra do grande pensa- 
dor e do grande naturalista que foi Aristdteles. Mas 

(14) — Cf. Gaston Milhaud — Descartes Savant. 
Cf. E. Gilson — Rene Descartes — Discours de la 
Methode, pags. 137, 368. 

(15) — Cf. E. Senchet — ob. cit., pag. 129. 
(16) — Jaime Cortezao — Teoria Geral dos Descobrimentos 

Portugueses, pag. 49. 
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compreendeu tambem — cousa que para o seu tempo 
ja era muito — que Aristoteles pertencia a uma outra 
6poca e que "atraz dos tempos, tempos vem", que era 
necessario procurar, continuar sempre a pesquisar e a 
refletir: enfim, que a tarefa da filosofia e alguma cousa 
que estd sempre em aberto, sempre a se fazer, e que 
consiste nisso a sua grandeza e a sua miseria. Gran- 
deza no anseio do saber. Miseria, na nossa humana fra- 
gilidade, para atingir esse saber. 

Para Francisco Sanchez, como tivemos ocasiao de 
ver, os unicos meios que possuimos para constituir a 
ciencia sao a razao e a experiencia. A autoridade, ele 
a relega como valiosa apenas para as questoes relacio- 
nadas com a fe. Salva assim, aos olhos da suscetivel 
autoridade religiosa da sua epoca, a sua talvez duvidosa 
ortodoxia. No dominio do saber, so aceita a razao que 
deriva da experiencia. Nao fossem as suas ultimas pa- 
lavras no Quod nihil scitur: "diremos num outro livri- 
nho se alguma cousa se sabe e como: nele exporemos o 
metodo, tanto quanto e compativel com a humana fra- 
gilidade" (17) — ele bem poderia ser considerado como 
um cetico. Mas essa sua atitude, ja tivemos ocasiao de 
dizer, foi mais uma posigao de combate contra a ciencia 
tradicional, uma especie de "introdugao a uma serie de 
trabalhos de um genero especial e emplrico que ele nao 
pode ou nao quis realizar" (18). A verdade, ele a pro- 
curara tanto quanto Ihe seja possivel. Procura-la, tra- 
ze-la a luz, mas sem a esperanga de possui-la completa- 
mente, pois a verdade nunca e inteiramente possuida. 
O que e o nosso saber? Apenas uma "certeza temera- 
ria, junto a uma ignorancia completa" (19). 

Francisco Sanchez nao possue, e certo, uma firme 
confianga na razao. O mais humilde fenomeno deste 
mundo, encerra em si os mais complicados enigmas. A 
indecisao de Sanchez e a sua tendencia cetica o retem. 
No mundo, diz ele, o numero dos objetos e infinite e infi- 
nitas sao as ligagoes que os prendem uns aos outros. 
O conhecimento perfeito de todas as cousas seria o 

(17) — Q.n.s., R. H. (1916), p^g. 70. 
(18) — Harald Hoffding — ofc. cit., pag. 195. 
(19) — Sanchez — "De Divinatione per sommum", cit., apud 

Gaston Sortais — La Philosophic Moderne, T. I, p. 37. 
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de t6das as suas ligagoes, e o homem nao o possue. E', 
pois, inacessivel ao homem o completo e perfeito conhe- 
cimento. Menos confiante que Telesio e Bacon, nao 
chega ele a escrever o sen prometido tratado: o metodo 
geral das ciencias (20). 

Sanchez sabe que a inteligencia do homem e frdgil. 
De que maneira, com uma inteligencia limitada, podena 
o "misero verme que e o homem", aprender o infinite e 
o eterno? Mas, apesar dessa fragilidade, o homem pode 
conhecer, ao menos aproximativamente, alguma cousa. 

A ciencia e o conhecimento perfeito da cousa, do 
objeto. Portanto, inacessivel ao homem. Mas podemos 
dela nos aproximar e, para isso, mister e que se construa 
um novo metodo de saber. O que a silogistica, propu- 
nha, era simplesmente presungao, ignorancia. Com ela 
nao podemos, nem devemos contar. 

E' mister que se destrua, pois, esse instrumento ne- 
fasto de erros, de ignorancia presungosa e va que e a silo- 
gistica que, a subsistir, somente podera induzir os jo- 
vens em erros e mentiras e, dessa maneira, perpetua-los 
ainda por muito tempo. Toda a obra de Sanchez visa 
destruir a dialetica, essa nova Circe que, na rude ex- 
pressao do filosofo, transforma os doutores em 
asnos (21). 

Em outro livro, mostraria Francisco Sanchez 
qual deveria ser o "novo metodo do saber". Essa 
promessa feita no Quod nihil scitur, nao a cum- 
priu Sanchez, apesar de haver vivido ainda por lar- 
gos anos. Porque? Ter-se-ia convencido da inutilidade 
de qualquer esforgo? A sua atitude cetica te-lo-ia pos- 
suido completamente? "Quando se sabe, escreve Sor- 
tais, que os dias do nosso medico filosofo eram ocupa- 
dos com diregao de um hospital, com os cuidados da 
sua clientela, pelo prepare dos seus cursos e com a com- 
posigao de suas obras medicas, pode-se facilmente pensar 
que nao Ihe sobrava lazer e calma para compor o libellus 
prometido. A empresa era ardua e ousada. Apos haver 

(20) — Supoe Menendez y Pelayo, que esse tratado foi escrito, 
e em castelhano, e que andaria perdido em algum can- 
to das muitas e riquissimas bibliotecas da Europa. Cf. 
Menendez y Pelayo — Ensayos de Critica Filosofica, 
pig. 298, nota 1. 

(21) — Q.n.s., R. H. (1915), pig. 375. 
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rejeitado o metodo silogistico, era mister substitui-lo 
agora por um novo metodo. Esta seria a tarefa de Ba- 
con e de Descartes. Para realiza-la nao era Sanchez o 
indicado. Nao que Ihe faltasse por certo forga inte- 
lectual para isso. Mas faltava-lhe tempo" (22). E' 
isso alias o que o seu discipulo, Rairaundo Delasso, que 
viveu na intimidade do filosofo, confirma. 

Delasso nos conta ainda que "o ilustre professor 
nao se deixava levar pela corrente pirroniana, sobretudo 
no que dizia respeito as cousas divinas e aos dados for- 
necidos pelos sentidos. Apenas suspendia o seu juizo 
sobre as questoes incertas ou que se prestavam a conje- 
turas passageiras (23). 

Francisco Sanchez, — isso se verifica no seu Quod 
nihil scitur, — era um observador, um espirito interes- 
sado no estudo da natureza, razao pela qual, na sua cri- 
tica poupa Aristoteles, que era um grande na- 
turalista. Como todo experimentador, possuia: grande 
desconfianga, uma quasi absoluta desconfianga e 
desprezo, pela especulagao. A descoberta das verda- 
des, ele nao as podia compreender como alguma 
cousa que decorresse de meros raciocinios. Penetrar na 
realidade dos objetos, eis a primeira condigao para sa- 
ber, condigao alias inacessivel ao poder do homem. 
Francisco Sanchez e um medico, um medico que reedita,' 
no seculo XVI, a atitude que na Antiguidade os ceticos 
ernpiricos assumiram diante da dialetica. No prefacio 
do Quod nihil scitur, como tivemos ocasiao de ver, ele 
anuncia que o seu novo metodo de considerar a filo- 
sofia, ele o ira buscar a medicina. 

Mais profundo que Bacon, Francisco Sanchez afir- 
ma que a fonte de todo o saber e o espirito hu- 
mane. Nenhum conhecimento dado pelos sentidos pode 
ser mais seguro do que; aquele que temos pelos 
nossos estados internos. Estamos sempre mais certos 
de uma voligao, de um desejo do que uma percepgao de 
um objeto da natureza. Todavia esta experiencia in- 
terna e menos clara e mais vaga do que a experiencia 
externa. Vendo mais longe do que Bacon, o seu pen- 

(22) — Gaston Sortais — ob. cit., pag. 39. 
(23) — Gaston Sortais — ob. cit., pag. 39, cit. do "De Officio", 

de R. Delasso. 
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samento esta ligado de preferencia a corrente que 
Descartes iria tao brilhantemente desenvolver mais 
tarde. 

Obra feita apenas no sentido negative, o Quod 
nihil scitur, como as outras muitas negacoes do seculo 
XVI, seria esquecida. A sua intengao de construir um 
novo metodo, nao foi cumprida. Assim, o sen valor, 
que e grande sem duvida alguma, — para a sua epoca — 
ficou ai confinado sem a eficacia que poderia ter con- 
seguido se, a essa nega^ao que e o Quod nihil scitur, 
se houvesse seguido uma parte construtiva. Os ho- 
mens do seculo XVI, agitados pela multiplicidade de cor- 
rentes de pensamento que repontavam nesse periodo de 
liberdade e de individualismo, nao poderiam realizar 
a nova obra de construgao do saber. A Renascenga nao 
estava ainda amadurecida, principalmente no sentido 
da experiencia, para poder produzir a reforma desejada 
por Francisco Sanchez. Caberia a outros realiza-la. 

E' essa reforma, indicada por ele, que o pensamento 
humano vai realizar no decurso dos tres seculos que 
o seguiram. O espirtio critico que se esboga na obra dos 
pensadores do seculo XVI e principalmente na obra de 
Francisco Sanchez vai sendo lentamente desenvolvido e 
completado. Como diria o seu continuador Francis Ba- 
con, "artem inveniendi cum inventis adolescere posse sta- 
tuere debemusa (24) — devemos declarar que o pro- 
gresso do metodo esta ligado aos proprios progresses 
das diversas ciencias. 

Essa ideia ja a apresentava Francisco Sanchez no 
seu Quod nihil scitur, em 1581. 

(24) — N. Bouillet — Oeiwres Philosophiques dc Fr. BucOn, 
pag. 82, t. II. 





CONCLUSOES 

Ao iniciar este trabalho, diziamos que a obra de 
Francisco Sanchez, embora traduzisse ainda a confu- 
sao de sua epoca, anunciava ja, na Renascenga, algo de 
novo: o desejo de renovar completamente o metodo da 
ci^ncia. E, com §le, o da filosofia. 

E' tempo agora de concluirmos. 
Sanchez nao realizou o que muitas vezes prome- 

teu no seu libelo contra a siloglstica. Fez critica, mas 
critica negativa. Nem outra podia ele fazer no seu tem- 
po, em que as ciencias ainda nao haviam atingido o 
desenvolvimento que tiveram nos seculos XVII e XVIII. 
Os metodos, ja aqui vimos o que deles dizia Francis 
Bacon, — so podem desenvolver-se gragas ao desenvol- 
vimento das proprias ciencias. 

Para que Francisco Sanchez tomasse, contra os 
velhos esquemas escolasticos, a posigao de ataque que 
assumiu no seu livro, mister era que tivesse compreen- 
dido, gragas aos seus estudos de medicina e de cien- 
cias naturais, — na base dos quais ja germinava a boa 
semente ai plantada pelos filosofos ceticos, e principal- 
mente por Sexto Empirico, — a ideia de que a obser- 
vagao da natureza ultrapassava de muito o vazio pala- 
vrorio da silogistica. A sua rebeliao contra as expli- 
cagoes verbais dos escolasticos, contra csse modo esteril 
do racioclnio, inutilizador da propria razao, levd-lo-ia 
aos fatos experimentais, cada vez mais convencido de 
que seria dai que haveria de surgir, de con junto com 
a razao, uma estrada nova para o conhecimento do ho- 
mem e do mundo, apesar da fragilidade que ha de sem- 
pre caraterizar o conhecimento humano. 

Influenciado desde cedo pelo pensamento livre de 
seus mestres bordalezes, trabalhados pela liberdade que 
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trouxera a Reforma religiosa, acuradas as suas capaci- 
dades de observador (constantemente demonstradas no 
Quod nihil scitur), nas escolas italianas, nas quais pas- 
sou quatro anos a estudar; conhecedor dos novos meto- 
dos naturalistas dos discipulos de Vesalio, Falopio e 
outros, conhecendo e pesando o valor dos descobrimen- 
tos do seu tempo, principalmente os que entao faziam 
os Portugueses e espanhois; percebendo o sentido que 
eles tinham para a velha cultura e o mundo novo que 
todos os descobrimentos anunciavam; — Sanchez com- 
preendeu tambem que a primeira condigao para que se 
elevasse o novo edificio da ciencia, seria a criagao de 
urn novo metodo, mais adequado e mais eficaz que o 
preceituado pela Escolastica. Empreendeu, assim, o seu 
combate contra aquilo que acreditou ser o maior obs- 
taculo para o nascimento de uma nova ciencia. Seria 
61e o precursor da obra de Bacon e mais ainda, da de 
Renato Descartes. 

Seguindo Vives, voltar-se-ia tambem, ainda que 
incidentemente, para os problemas relacionados com o 
espirito. Apresentaria, de uma maneira muito insufi- 
ciente, e certo, alguns aspectos do problemas do conhe- 
cimento que somente mais tarde Emanuel Kant ira no- 
vamente examinar. Grande numero de problemas tra- 
tados pela filosofia moderna ja estao esbocados no 
Quod nihii scitur e, muitas vezes, quando meditamos no 
que ele escreve, somos levados a pensar, o que Menendez 
y Pelayo dizia de Vives, — que tambem Sanchez e um 
kantiano em profecia... 

Falta a Sanchez, e certo, forga na afirmagao. Mas 
essa nao Ihe podia sobrar, pois, o seu tempo, presa da 
confusao das mais opostas correntes de pensamento, 
nao Ihe permitiria, como nao permitiu a nenhum 
pensador do seculo XVI, encontrar, como diz Brunsch- 
vicg, o metodo exato que iria dar a intelig§ncia o poder 
de discernir entre todas essas variadas correntes. 

Todavia, nas paginas do Quod nihil scitur, San- 
chez ja anteve a critica dos modernos, que acorda o 
sabio, lembrando-o de que "o caminho do saber nunca 
termina, que a vida cientlfica consiste em caminhar 
sempre para uma luz que aumenta infinitamente; que 
em parte alguma ainda se realizou a imediata coinci- 
dencia da ciencia e do universe e que ninguem pode 



afirmar se ela se realizara; que o mundo e maior do que 
o nosso pensamento e que, sempre novos instrumentos 
recuam o horizonte da nossa observagao, fazendo sur- 
gir de inesperadas profundidades, desconcertantes desco- 
brimentos para os habitos mentais da humanidade" (1). 

Abrindo caminho as conquistas do pensamento mo- 
derno, o medico e filosofo que foi Francisco Sanchez 
sonhava, ja em 1576, com uma filosofia sem precon- 
ceitos e sem dogmatismos, com uma filosofia critica. 
Nao e merito pequeno haver visto com tanta profun- 
deza, ainda no seculo XVI; nao foi pequeno o merito 
de quern procurou encaminhar a inteligencia humana 
para os novos caminhos da ciencia e do pensamento 
critico. 

(1) — Leon Brunschvicg — L'Idealisme Contfmporiain — 
2.a ed., pp. 8/9. 
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