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ABSTRACT: Ancient greeks were not the creators of the 
word utopia but used extensively the utopic genre and 
mode to express their ideas on social organization. F'rom 
Hippodamus of Miletus and Phaleas of Chalcedon, possibly 
inspired by Pythagoras and the first pythagoreans, to 
the sophists and Aristophanes, the theme slowly acquired 
philosophical content reaching its maturity with the 
platonic text. Plato's reflections on the relations between 
Philosophy and Politics, as presented in Letter VII, show 
that the Republic, while being a utopic construction, 
constitutes neither an ideal state (in the sense of being 
impossible to achieve and in oposition to real states) nor 
a historical imitation of political models (specially 
Sparta) but a possible course o•’ political action. 

O termo Utopia tem sua origem em 1516, quando Thomas 
Morus, descrevendo uma ilha imaginaria, atribui-lhe o nome de 
."De optinzo reipublicae statu de que nova insula UtopiaJJ. Etimolo- 

1 
. . . •áo comeco e um deus que, estabelecendo-se entre os homens, tudo salva., 
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gicamente o termo significa iinao-lugar", "nenhum lugar", e e 
fruto da juncao de duas palavras da lingua grega, o adverbio 
de negacao ou e o substantivo masculino topos. 

Dentre as  diferentes acepcoes que o termo topos assume no 
grego antigo, tres sao extremamente importantes para a construcao 
do sentido e do uso da palavra utopia em sua historicidade. A pri- 
meira destas acepcoes refere-se a nocao de lugar que se ocupa num 
determinado espaco. Espaco este que pode ser um terreno onde 
se constroi uma casa, um edificio, onde se faz um jardim, ou ainda, 
espaco no qual se situa um pais, uma regiao, um territorio. Neste 
sentipo, topos envolve nao so uma obra, mas tambem o lugar, a 
posicao que ela ocupa, a ocasiao e a oportunidade, o kairos de se 
fazer uma coisa, passando, assim, de um sentido geografico para 
um sentido metafkico . 

E m  um segundo sentido, topos aparece como um termo perti- 
nente a retorica e a dialetica, podendo remeter-nos nao apenas aos 
principais pontos de uma demonstracao, mas ao fundamento de 
um raciocinio e ao objeto ou materia de um discurso. Aristoteles, 
na Retorica, usa o termo topos para falar das partes essenciais da  
retorica e de um koinos topos, de um lugar comum, de topicos 
que sao comuns a todos.3 

E ,  finalmente, numa terceira acepcao, a linguagem medica usa 
o termo topos para referir-se ao lugar de um mal, a parte doente 
de um corpo .* 

Assim, quando o pensamento renascentista busca um nome 
capaz de expressar inquietacoes politicas e metafisicas que emergem 
com a descoberta do Novo Mundo e a redescoberta do Mundo Antigo, 
inventa um termo que, questionando e de certo modo negando uma 

2 
Cf. Liddel & Scott 1983 : 1806; Bailly 1984 : 1947; Chantraine 1968 : 1121; 
Boisacq 1950 : 975-976. ,. 

$ 

•áChamo especies as premissas proprias de cada genero, topicos as que sao 
comuns a todos•â. Retorica, 1358 a .  

4 
C f .  Hipocrates, Aforismos, 11, 46: •áDyo tonon hamu ginomenon nte  ka ta  ton  
uuton topon, ho sphodroteros harntuuroi ton heteron•â. 
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pratica politica, recupera para a reflexao filosofica o "residuo da 
teoria politica antiga" .6 

Deste modo, e neste "residuo", significando permanencia e 
retomada, que poderemos nao so falar de "utopia" no pensamento 
antigo (recorrendo, pois, a um termo moderno), mas tambem esta- 
belecer as  diferencas essenciais entre as "utopias" do mundo classico 
e as  utopias renascentistas e modernas, pois, embora os gregos 
antigos nao tenham sido os inventores do termo utopia, utilizaram 
largamente o genero e modo utopicos." 

1. Sobre a arkhe do discurso utopico 

Desde Homero e Hesiodo, encontramos na Literatura Grega 
descricoes de "lugares ideais", isto e, lugares que nao se manifestam 
na concretude da historia, mas que, apresentados como alteridade, 
ultrapassam a propria historia para permanecerem como fonte de 
reflexao. 

6 
O termo •áresiduo•â, expressando aquilo que permanece, e utilizado por Joly 
(1986) ao analisar a questao da utopia no pensamento platonico. Assumindo 
uma posicao intermediaria entre aqueles que negam a legitimidade da utilizacao 
do termo •áutopia•â entre os gregos - como, por exe'mplo, Goldschmidt (1970) - 
e aqueles que veem nos gregos, sobretudo e m  Platao, a elaboracao de u m  
pensar utopico - como fazem, por exemplo, Vidal-Naquet e Leveque (1964), - 
Joly (1985 : 326) procura definir a utopia como •á. . . le residu de lu theorie 
politique ancienne, lorsque lu lecture luisse echupper l'histoire des.imtitutions 
et Za philosophie das constitutions•â. N u m  ambito distinto das posicoes acima 
mencionadas, Hansot (1974) tentara estabelecer diferencas entre as •áutopias 
classicas•â e as •áutopias modernas•â, a partir da dependencia relativamente a 
uma forma particular de organizacao social: uAmong the characteristics that 
disthinguish classical from nzodern utopian ideals, a nzost important feature 
of the classical utopian ideal is that i ts  existmzce does not directb depend on 
a particular form of social organization but hinges rather upon the existence 
of a suprasssensible reality. (. . .) . . . While nzodern utopian activity depends 
on a certain set of social arrangements•â. (Hansot 1974 : 2-3) . 

6 
A s  grandes discussoes acerca da possibilidade de se definir a utopia e de, 
consequentemente, superar suas ambiguidades t e m  suscitado algumas solucoes 
que - mesmo nao atingindo o objetivo ultimo de estabelecer o escopo e m  que 
esta se insere - fundamentam e justificam a constituicao de u m  genero e de 
u m  modo utopicos. Como alguns autores sugerem, o genero utdpico deve ser 
pensado a partir de suas relacoes com outros generos literarios, buscando 
aquilo que os aproxima e aquilo e m  que se diferenciam, para entao descreve-lo, 
como faz Trouson (1979 : 25), ao afirmar que, u .  . . lu description de l'utopie 
comme genre permet d'echupper a sa confiscation par les ideologies. Peu 
inzporte ici qu'elle soit anticipatrice ou passeiste, liberatrice ou alienante, 
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progressiste ou reactionnaire. Quelle que soit son orientation, elle fonctionne 
selon les memes principes, elle se decrit selon les nzemes criteres, elle se compose 
des memes elenzents. Que l'etude de Putopisnze, c'est-a-dire d'une certaine 
mentalite speculutive, soit en elle-nzeme necessaire et  passionante, ce. n'est pus 
douteux. Mais l'utopisme ne se confond pas plus etroitement avec l'zstopk, 
que le tragique avec lu trugedie, le comique avec lu comedie, Ze romanesque 
auec le ronmn: i1 englobe certes le genrs, mais aussi le depasse. Cette 
distinction pernzettra peu-etre d'eviter des confusions ewtre une attitude 
nzentaie ou ideologique et  ce qzci doit etre tenu, en  definitive, pozsr u n  ranreau 
du genre ronzunesque, en tozst cas pour u n  fait litteruire dont 0% peut tracer 
Phistoare.•â Assim, Ruyer (1950), aproxima e diferencia o genero utopico do 
romance - sobretudo do romance cientifico - do conto fantastico, do mito.  
No que diz respeito ao romance e ao conto fantastico, o que permite, ainda 
segundo Ruyer, diferencia-los da utopia e que esta se constitui como u m  
jogo, portanto, o ludico e dado essencial ao genero utopico. Quanto ao mito, 
embora esteja bastante proximo da utopia, diferencia-se dela no que diz respeito 
ao elemento teoretico: enquanto o mito quase sempre pretende explicitar a 
origem de u m  fenomeno ou mesmo a origem de todas as coisas, o elemento 
teoretico manifesta-se na utopia como invencao e, ao inventar, ela e simulta- 
neamente especulativa e pratica: •áUn mythe reszsme une donnee humaine 
eternelle sous lu forme historique d'un recit. C'est ia dramatisution #une 
'aporie'. E n  ce sens, i1 est inverse de l'utopie, qui arrive a l'eternel par 
l'histoire•â (Ruyer 1950 : 5 ) .  Trousson (1979), por sua vez, ao tentar descrever 
o genero utopico, levanta alguns itens que considera essenciais para a caracte- 
rizacao da utopia: seu aspecto primordialmente •áinsular•â; o desprezo pelo 
ouro e, consequentemente, a escolha de u m  modelo economico fechado e 
autarquico; o culto de u m  sistema exclusivamente agricola; u m  funcionamento 
interno impecavel e absolutamente regular; e, finalmente, u m  coletivismo capaz 
de definir a felicidade como sendo co!etiva. Por outro lado, a exigencia de 
compreensao do modo utopico faz  com que alguns autores reconhecam ai a 
questao essencial do pensar utopico. Davis (1981 : 4-5), ao tentar estabelecer 
uma definicao de utopia, privilegiara o modo utopico e m  detrimento de uma 
certa •átradicao de pensamento)): •áUtopia does not of fer  carte blanche to the 
political inzcsginution, for, in  choosing it, the writer i s  rejecting other possible 
fornzs of ideal society. Utopiun writing is not a t~adi t ion  of thought, although 
i t  thcis ~szsally been treated as one - with disastrous results. Rather, i t  i s  a 
n ~ o d e  or type of ideal society, and what utopian writers have in comnton. i s  not 
common membersAip of a tradition but their subjection to  a common mode. 
This esplains the simihrities to  be found i n  the utopian works of writers of 
diverse traditions. (. . .) As a inode of visualing an ideal society utopia has 
remained relatively constant•â. Ruyer (1950 : 9 ) ,  por sua vez, admite que e 
preciso descrever o modo utopico e, a partir dessa descricao, atingir a •áessencia•â 
da utopia, o que lhe permite definir o modo utopico como u m  •áexercise mental 
sur les qossibles lat&aux•â. O modo uto21ic0, embora ligue-se ao campo do 
pensar, a ordem da teoria e da especulacao, supoe, tambem, simultaneamente, 
u m  vinculo estreito com a ccccio, pois ele depende de uma primeira compreensao 
do real. Deste modo, suas relacoes sao estreitas nao so com a metafisica, a 
geometria, mas, sobretudo, com o •ájogo•â ( o  ludico) e a invencao. Manuel & 
Manuel (1980 : 4-5),  e m  seu elaborado trabalho sobre o pensamento utdpico 
no mundo ocidental, sublinham o fato de que •áThe descriptive and the discursive 
rhetorical modes in utopia are never, or rarely ever, found in a simon-pure 
stato, since the living portrait of a utopia rests on a set o f  inzplicit psycholoyical, 
philosophical, or theologiccsl ussunzptions about the nature of maw, and the 
discursive exposition of utopian principles frequently has recourse to illustrations 
from ordinary events, proposes hyphothetical situations, and analogixes from 
other reaims of being•â. 
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Assim, os temas utopicos7 estao presentes nos dois grandes 
poemas epicos de Homero. Ferguson, em seu trabalho sobre as 
utopias no mundo antigo," mostra-nos que temos na Odisseia a 
primeira narrativa de um topos utopico, quando o Olimpo e assim 
descrito : 

Dito isto, Atena de olhos brilhantes afastou-se para 
o Olimpo, onde, dizem, e o assento perpetuamente seguro 
dos deuses. Nao e sacudido pelos ventos ou molhado pelas 
chuvas, nem ali cai neve; mas cobre-o um ceu puro, sem 
nuvens e duma esplendente claridade. Para aqui, onde os 
deuses bem-aventurados vivem em continuo gozo, e que 
a deusa dos olhos brilhantes se afastou.9 

Do mesmo modo, ao descrever a terra dos Feaces e a ilha dos 
Ciclopes, Homero nos da o modelo tematico dos "lugares ideais'' 
que perpassarao a historia do pensamento ocidental, construidos 
a partir de um ideario politico. No palacio de Alcinoo, 

crescem grandes e vicosas : pereiras, romazeiras, macieiras 
de belo fruto, figueiras encantadoras e verdejantes oliveiras. 
Nestas arvores a fruta nunca se estraga nem falta, tanto 
no inverno como no verao; dura o ano todo, porque Zefiro, 

-. . soprando continuo, faz crescer uma e amadurar a outra.1•‹ 
! a*..-+'T 

E na ilha dos Ciclopes, 

homens soberbos e sem lei, que confiando nos deuses 
imortais, nao plantam nem lavram, mas tudo lhes nasce 
espontaneamente, sem ser preciso semear nem lavrar - e a 

7 
Chamamos aqui de •átenzus utopicos•â a temas como o da idade do ouro, da 
Arcadia, da Cucanha, das Ilhas dos Bem-Aventurados, etc. . . , que sao contro- 
versos em relacao ao seu stotzts utopico, isto e, alguns autores veem neles 
nao so uma manifestacao do genero mas, tambem, do modo utopico, caracte- 
rizando-os, portanto, como utopias. Outros tratam-nos como temas afins da 
utopia, sem todavia reconhecerem neles um stutus utopico, uma vez que a utopia 
se vincula especificamente as  construcoes de cidades imaginarias. Para  uma 
primeira abordagem veja-se a obra de Ferguson (1975) e Trousson (1979). 

S 
Ferguson 1975 : 9-15. 

9 
Homero, Odisseiu, VI, 43. (Traducao de E. Dias Palmeira). 
10 

Homero. Odisseiu, VII, 112. Alguns autores veem aqui a primeira descricao 
utopica da literatura europeia. Cf. Ferguson 1975 : 14. 
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chuva de Zeus faz-lhes crescer todos os frutos. Nao tem 
agoras, onde deliberem, nem leis, mas vivem em grutas 
concavas, no cimo dos altos montes; e cada um impera 
sobre os filhos e as mulheres sem cuidar um do outro.ll 

Nessas descricoes, dois temas sao fundamentais para a consti- 
tuicao do pensamento utopico: a idealizacao da natureza e a vida 
justa.12 Eles ressurgirao no seculo VI1 a. C. na  obra de Hesiodo, 
expressando um conflito politico mais acirrado do que o que Homero 
havia descrito - onde o justo e o injusto se confrontam. No poema 
Prabalhos e Dias, Hesiodo nos narra sua disputa juridica com o 
irmao Perses e a forma pela qual os juizes, "comedores de presentes", 
se deixam corromper colocando a verdade e a justica em segundo 
lugar. 

Ora, e em f ~ n c a o  de um fato concreto que Hesiodo nos colocara 
diante de uma discussao abstrata, onde as  relacoes entre a dike e a 
hybris sao pensadas em funcao da existencia da dor e do sofrimento 
na  vida dos homens. Circunscrita a uma esfera onde os termos 
ergon, eris, e genos desempenham um papel fundamental, a dz'ke, 
nos Trabalhos e Dias, assume a importancia de um "topico" que 
deve ser discutido. Opondo-a a kybris, Hesiodo personificara a dike 
como a virgem filha de Zeus.13 

Vista dessa forma, a deke e poder e, enquanto poder, ela e 
tambem puwicuo. Mas, aqui, e preciso esclarecer que a puniqao 
e uma dadiva14 de Zeus, que faz da dike um simbolo especificamente 
humano, na  medida em que ela nao so se opoe ao comportamento 
dos animais, mas e tambem identificada com um procedimento 

1I 

Homero. Odisseiu, IX, 106. 
1.2 

Ferguson (1975) chama a atencao para o fato de que teriamos nas duas 
descricoes acima mencionadas, de um lado, uma Eutopia e, de outro, uma 
Cacotopia, e que, na descricao da ilha dos Ciclopes, Homero ja teria esbocado 
a teoria aristotelica de que o homem e um animal politico, atraves da 
oposicao entre os selvagens (os ciclopes), que nao possuem uma agora, e os 
civilizados, que possuem uma vida politica. 

13 
Hesiodo. TrubaZhos e Dias, v. 220-223 e 256-263. 

14 
Hesiodo. Trabalhos e Dias, v. 274-285. 
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legal que e a condicao necessaria d a  existencia de uma comu- 
nidade humana.l j  E pois na tentativa de explicitar uma certa 
condicao humana a partir da constatacao da existencia de duas 
Eris l.6 (e  nao de uma, como havia dito na Teogonia), de naturezas 
diferentes - uma ma, que instaura o sofrimento e a desordem entre 
os homens; e a outra boa, que Zeus introduziu na  Terra, fazendo 
com que ela se manifeste como uma forca vital que atua sobre 
os homens l 7  - que Hesiodo recorrera ao mito das cinco idades. 

Assim, o mito das cinco idades * insere-se no seio da contenda 
entre a hybris e a exigencia da dike de uma nova ordem politica 
emergente, ao narrar a historia de uma primeira raca aurifera de 
homens mortais, criada pelos imortais do Olimpo, que, existindo 
no tempo em que Cronos reinava, nao sofria nem desassossego, nem 
fadiga e vivia longe de qualquer miseria. Os frutos brotavam 
espontaneamente nas arvores e, livres de dores e doencas, os homens 
desta raca morriam ao dormir quando chegavam ao fim d a  velhice. 

15 
Havelock (1978 : 193-217), em seu estudo sobre o conceito de justica na 
cultura grega antiga, mostra que Hesiodo, ao caracterizar a dike, esta ainda 
vinculado a lingua homerica. A presenca da narrativa homerica da Terra dos 
Feaces nos Trabulhos e Dias e fundamental para a construcao da ideia do 
justo cotno o •áhabitante da utopia•â; a descricao da Idade do Ouro e uma 
<<visao da homerica Terra dos F'eaces•â. Por outro lado, a justica em Hesiodo 
esta longe de ser um conceito, e o sentido de punicao que surge nos Trabalhos 
e Dias so sera cristalizado no momento em que a •álegalidade•â tornar-se lite- 
raria. Sobre esta questao ver tambem Nestle (1973 : 43-50) ; Lesky (1985 : 114- 
142) ; e Verdenius (1960 : 109-170). 

16 
Na Teogonia, Hesiodo havia chamado Eris a deusa da disputa, dentre os 
filhos da Noite: •áPariu ainda Nemesis ruina dos mortais / a Noite funerea. 
Depois pariu Engano e Amor / e Velhice funesta e pariu Eris de animo 
cruel. / Eris hedionda pariu Fadiga cheia de dor, / Olvido, Fome e Dores 
cheias de lagrimas, / Batalhas, Combates, Massacres e Homicidios, / Litigios, 
Mentiras, Falas e Disputas, / Desordem e Derrota convenientes uma da 
outra, / e Juramento, que aos sobreterraneos homens / muito arruina quando 
alguem adrede perjura. •â Teogo?zia, v. 220-230. (Trad. de Torrano, 1981) .  

17 
Ver a interpretacao de Lesky (1988 : 114-42), que encontra aqui um tema da 
excelencia grega. Por outro lado, esta eficacia se manifesta no nivel do trabalho 
e da ordem, categorias que ressurgem ao longo do pensamento utopico. 

18 
O mito das cinco idades reaparecera de diferentes formas no pensamento 
grego, e Platao, no texto da Reptiblicu, tambem nao estara imune a influencia 
de Hesiodo. Sobre este aspecto, veja-se a interessante analise que Frank e 
Fritzie Manuel (1979 : 64-92) fazem em seu estudo sobre o pensamento utopico; 
e Solmsen (1970 : 171-210). 
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Depois que a terra sepultou esta raca, Zeus transformou-os em 
dairnones .I9 

Em seu lugar, os deuses olimpicos criaram uma segunda estirpe 
de homens mortais feita de prata.  Sendo esta inferior a anterior, 
nao podiam ser comparados com os homens da idade de ouro, 
nem mesmo em seu aspecto fisico. Estes tinham uma longa infancia 
e, quando chegavam a juventude, nao conseguindo afastar dentre 
eles as  grandes violencias, viviam pouco tempo e cheios de sofri- 
mentos. Como nao queriam prestar culto aos imortais, Zeus, irritado, 
aniquilou-os. 

Apos esta estirpe, Zeus criou uma terceira raca, de bronze, 
em nada semelhante a de prata, que se interessava apenas pelas 
obras de Ares e pelos atos de soberba; nao comiam pao, tinham 
um coracao de metal e, apesar de sua forca, apoderou-se deles 
a morte. 

Uma vez sepultada esta raca, Zeus colocou sobre a Terra uma 
raca mais justa e virtuosa, a raca dos herois que lutaram em 
Troia. A estes herois, apos a morte, Zeus concedeu vida e residencia 
longe dos homens e longe dos sofrimentos, nas Ilhas dos Bem- 
Aventurados. 

A seguir, uma quinta geracao, feita de ferro, passou a existir - 
e e nesta que vive Hesiodo - quando os homens nao estao livres 
de miserias e fadigas e os deuses lhes proporcionam grandes inquie- 
tacoes, embora mesclem, aos desassossegados, alegrias. 

E pois em meio a estas inquietacoes, que nos narra Hesiodo 
nos Trabalhos e Dias, que encontramos alguns paradigmas do 
pensamento utopico. De um lado, a relacao entre o trabalho e o 
progresso: Hesiodo quer persuadir a Perses, seu irmao, de que a boa 
Er is  se da  no trabalho honroso e e so pelo "progresso" 20 que a 
idade de ouro podera ser recuperada. De outro, a disputa entre 

19 
Hesiodo parece ser o primeiro a usar o termo dninton para referir-se a divin- 
dades menores. 

10 
A polemica questao sobre a existencia ou nao da nocao de progresso entre os 
antigos foi discutida no texto, hoje classico, do Professor Dodds (1973). Para  
uma historia da nocao de progresso ver o texto de Nisbet (1980). 

L . .- 
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o justo e o injusto, refletindo uma crise ao nivel da poZis,21 faz 
com que o modelo ideal de uma cidade justa passe a ser o principio 
de exigencia politica frente a cidade injusta. Comecamos, entao, a 
sair do tema estrito de uma construcao poetica, para instala-lo 
no centro da agora, como fonte de discussoes e reflexoes. O espaco 
utopico comeca entao a se constituir como reflexao sobre a polis. 

Nesta reflexao e preciso pensar a cidade como uma categoria 
que se historializa, na medida em que, preconcebida, ela procura 
resolver ao nivel teorico os problemas emergentes da crise politica. 
Ainda quanto a isso, se considerarmos o testemunho de Aristoteles, 
os gregos deram contribuicoes para a elaboracao de um pensamento 
utopico. 

No livro I1 da PoMtica, apos ter feito a critica dos modelos 
propostos por Platao na Republica e nas Leis,= Aristoteles diz que 
existem varios outros projetos de Constituicao, e que muitas delas 
emanam de filosofos e de homens versados na Politica27 passando 
entao a examinar os projetos propostos por Faleas de Calcedonia 
e Hipodamos de Mileto. 

Faleas foi o primeiro a introduzir um plano de reformas e a 
declarar que as propriedades dos cidadaos deveriam ser iguais. 
Para que isto se tornasse exequivel, seria necessario que o Estado 
regulasse os casamentos, de modo que os ricos dessem dotes, sem, 
entretanto, receberem, enquanto os pobres ficariam livres de da-los;24 
por outro lado, os artesaos deveriam ser todos escravos publicos, 
nao fazendo parte do corpo dos cidadaos. 

O segundo, Hipodamos, filho de Euryphon e natural de Mileto, 
e famoso por ter sido o inventor de divisao das cidades em quartei- 
roes e por ter ordenado o Pireu em ruas.% A cidade planejada 

21 
Veja-se, por exemplo, o texto de Vernant (1973), •áO mito hesiodico das racas,; 
Lesky (1988 : 114-142). 

22 
Polttica, 11, 1260 b-30-1266 a-30. 

23 
PoMtica, 11, 1266a-30. Tricot, em sua traducao da Politica, chama a atencao 
para o fato de que o termo politikos, usado por Aristoteles, significa, simulta- 
neamente, homem de Estado e doutrinador. 

24 
Polttica, 11, 1266 a-35. 

25 
PoUtica, 11, 1267 b-20-25. 
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por Hipodamos deveria ter uma populacao de dez mil habitantes, 
divididos em tres classes: artesaos, agricultores e guerreiros, que, 
por sua vez, habitariam um territorio tambem dividido em tres 
partes. A primeira parte, sagrada, seria destinada as oferendas 
tradicionalmente feitas aos deuses; a segunda, publica, serviria para 
o uso dos guerreiros; e a terceira parte, privada, estaria reservada 
para o uso dos agricultores. Por outro lado, existiriam tambem 
tres formas de leis, uma vez que os fatos que exigem a acao da 
justica sao tres: o ultraje, o dano e o homicidi0;~6 os magistrados 
seriam eleitos pelo povo, constituido pelas tres classes. 

De tudo que diz Aristoteles sobre a Constituicao proposta por 
Hipodamos, ha ainda algo extremamente importante: ele e o pri- 
meiro que, estrangeiro as questoes de estado, se propoe a tracar 
o plano de uma Constituicao 

A partir dai, o pensamento utopico comeca a se constituir 
como o ato de inventar cidades, de modo independente da formacao 
da polis - e aqui e interessante observar que a F'ilosofia esteve 
sempre ligada a esta atividade. Desde Talesa ate Protagoras, 
o tema vai lentamente adquirindo um conteudo filosofico, e as cri- 
ticas dos poetas comicos, sobretudo as  de Aristofanes,29 sao fontes 

26 
Politicu, 11, 1267 b-30-35 

Z I  
Politicu, 11, 1267 b-25. Strauss (1978 : 17) ,  ao analisar a Politicu de Aristoteles, 
ve  e m  Hipodamos de Mileto o primeiro filosofo politico: •áThe first pol&tical 
philosopher will then be the first nzun not enyuged in politicul l i fe  who  
uttenapted to speak ubout the best political order. Thut  ntun, Aristotles tells 
us, wus  u certuin Hippodamus•â. 

28 
A s  relacoes entre a Filosofia e a invencao de cidades parecem estar, desde os 
primordios da Filosofia, interligadas: uFaut-i1 voir duns ce projet [ a  consti- 
tuicao de Tales de Mileto] lu premiere utopie de lu philosophie? (Pidal- 
Naquet & Leveque 1964 : 143).  

29 
Desde os primordios da comedia antiga vemos as criticas dos poetas aos 
inventores de cidades. A primeira •áutopia•â da comedia parece ser o texto 
de Cratinus, Plotitoi (Cf. Barkeh 1977 : 9 2 ) .  Aristofanes, e m  A s  Aves, descre- 
vendo Cucopolis, nos fala de Meton, o urbanista, que, com u m  esquadro, u m  
compasso e urn cordao, quer •ámedir o ar e dividi-lo e m  porcoes•â, e a quem 
Pistetero, assombrado, compara com Tales (•áEste  homem e u m  T a l e m ) .  
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importantissimas para a compreensao da apropriacao filosofica desta 
atividade, definida por Aristoteles como a "tentativa de projetar 
a melhor politeia" .30 

Ora, definida desta forma, e no texto platonico que encon- 
traremos o momento de maturidade do tema da utopia, pois e ai, 
na obra de Platao, que a Filosofia e a Politica, enquanto reflexao 
sobre o homem, a sua natureza e a sua condicao, lancam mao da 
invencao de cidades "ideais", como um recurso onde a Filosofia 
politica se torna possivel. 

E nesta encruzilhada da reflexao filosofica e politica que 
pretendemos analisar a politeia proposta por Platao. 

2. Sobre a politica e a utopia na Republica 

As interpretacoes do pensamento politico de Platao, que associam 
a justa cidade utopica construida na Republica a uma forma totali- 
taria de pensar a politica ou a uma forma alienante de escapar 
a ela, quase sempre ilustram suas teses com o fracasso dos aconte- 
cimentos politicos em Siracusa . 3 1  

Uma leitura atenta d a  Carta V I I  32 - onde Platao conta nao so 
os eventos da  Sicilia, mas traca a genese de todo o seu interesse 

30 
Aristoteles, Politica, 11, 1267 b-25: •á. . . protos tovz me politeomenon enekhetrese 
ti peri politeias eipean tes aristes•â. 

31 
Ver, por exemplo, de Popper (1959 : 33-50) o cap. 9 e o cap. 10, onde discute 
a questao da tirania a partir das informacoes da Carta VI1 e conclui, equivo- 
cadamente, a nosso ver, que Platao •ácom toda a sua intransigente limpeza de 
tela, foi levado por um caminho em que comprometeu sua integridade. (. . . )  
Apesar de seu proprio odio a tirania, foi levado a procurar ajuda num tirano 
e a defender as  mais tiranicas medidas•â (1987 : 218-19); Arendt, Martin 
Heidegeer faz oitenta anos (p. 229-231); Grene (1967 : 164-76); e Sinclair 
(1967 : 143-168). 

33 
Apesar das extremadas controversias acerca da autenticidade da Curta V I I ,  
muitos estudiosos contemporaneos tendem ao reconhecimento da mesma. 
A favor da autenticidade, ver Haward (1928) ; Bluck (1947) ; Pasquali (1938) ; 
contrarios a autenticidade, veja-se Edelstein (1966) ; Gulley (1972) . 
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pela politica33 - permite-nos constatar que sua reflexao sobre 
a politica tem origem, paradoxalmente, no momento em que reco- 
nhece a impossibilidade de concretizar seus projetos de intervir na 
vida politica ateniense. De acordo com seu relato, suas "desilusoes" 
com a politica foram marcadas por dois acontecimentos cruciais 
para sua reflexao: a tirania dos trinta e a morte de Socrates.34 

O primeiro suscitou-lhe a s  esperancas de uma "nova ordem" 
que governasse atraves dos caminhos da justica, mas o que ocorreu 
foi que os trinta governaram atraves da mais feroz injustica, 
tentando comprometer, em suas acoes criminosas, o proprio Socrates, 
o mais justo e o mais sabio dos atenien~es,~5 que, por nao obedece-los, 
expos-se aos maiores perigos. 

Quando os Trinta cairam e a Democracia foi restaurada, antes 
que novas esperancas pudesem ser articuladas, a condenacao de 
Socrates, por esta Democracia que ele ajudara a restabelecer, fez 
com que Platao passasse a desconfiar da politica de seu tempo e, 
embora tivesse "esperado sempre o bom momento para agirH,"6 
acabou por constatar que "todas as  cidades atuais possuem um ma 
politeia, pois suas leis se encontram num estado praticamente 
incuravel, uma vez que nao foram objeto de um cuidado extraor- 
dinario em circunstancias favoraveis (thaumastes tinos meta 
tykhes) .37 Tais reflexoes o levam nao so a elogiar a reta filosofia 
(epainon ten orthen philosophian) e a proclamar que somente a 
sua luz se pode reconhecer onde esta a justica na vida publica 

23 
Cornford (1952 : 12), e m  sua analise da cosmologia platonica, acentua o fato 
de que todo o discurso de Timeu acerca da matureza do mundo, t e m  o 
proposito de indicar, mais uma vez, que o seu campo de interesse e a moral 
e a politica, e que a especulacao da Fisica e apenas u m  prefacio CL questao da 
politeia: •áPlato's purpose rnuy huve been to indicate that, now as ever, his 
chief interest lies ia the field of  nioral and politics, not in physical speculatiolz. 
The whole cosntology of  the T h u e u s  is only a prefuce to the bgenclary 
picture of the ideal stute in uction and to whatever were to have been the 
contents of his Hermocrates~ . 

34 
Carta VZZ, 324-326 b 

35 
Fedon 118 a .  

36 
Carta,. VZZ 325 e .  

3'7 
Carta, VI1 326 e .  
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e na vida privada,% mas a concluir que os males nao acabarao para 
os humanos antes que a raca dos puros e autenticos filosofos 
chegue ao poder ou antes que aqueles que tem o poder nas cidades, 
"por uma especial graca da divindade (moiras theas), se ponham 
verdadeiramente a filosofar" .39 

Estes dois acontecimentos tem um papel fundamental no pensa- 
mento politico de Platao, pois comprometem decisivamente a 
Filosofia e a PoZZtica. 

O acontecimento politico da Tirania exige que o filosofo pense 
sua tarefa pela otica do poder, discordando radicalmente, porem, 
do poder absoluto do tirano, que e fonte de injustica e de ignorancia. 

A reta filosofia, por sua vez, e, aos olhos de Platao, o unico 
discurso capaz de desmaterializar o poder politico de sua aura 
compulsiva e, colocando-o num outro topos, faz com que o aconte- 
cimento politico da morte de Socrates o determine. Ou seja, a 
morte de Socrates - o primeiro filosofo ateniense e que quase 
sempre se abstivera de tomar parte na vida politica - aponta para 
uma esfera em que o ideal socratico de virtude se manifesta na 
reflexao platonica como a forma "justa" da politica. 

Todavia, este ideal nao poderia realizar-se em nenhum Estado 
historico, pois ele supunha nao so uma acao politica centrada na 
dikaiosyne, mas que o poder politico, unindo-se a filosofia, se mani- 
festasse como um principio - a ideia de Bem - que, estando 
acima de governantes e governados, faz com que ele se transforme 
em Zogos e a seguir em sophia. 

O cidadao e ai definido nao como aquele que participa do 
poder politico, mas como aquele que participa deste principio que, 
transcendendo a propria comunidade, compromete o pensamento 
politico da filosofia. 

Assim, o que inicialmente depreendemos da leitura da Carta V I I  
e que seus destinatarios nao sao apenas os amigos e parentes de 
Dion, mas todos aqueles que, como Trasimaco, Glaucon e Adimanto, 

I 
Carta VIZ, 326 a. 

39 
.. Carta VZZ, 326 b. 
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pensam a politica apenas como poder. Os conselhos de Platao nos 
indicam que a genese da teoria do rei-filosofo fundamenta-se numa 
acao contra a tirania. * 

Essa acao, centrada na di7caiospe, deve ser capaz de nos 
permitir a visao da reta politeia, tanto na cidade quanto no indi- 
viduo. Mas, como determinar essa acao se nao ha lugar para ela 
na cidade? Se Atenas condena Socrates, como permanecer fiel a 
philosophia, numa cidade que nao lhe reserva senao a pecha de 
"inutil" e "perversa" ? 41 

Se Socrates levou a acao de filosofar 42 &S Ultimas consequencias, 
escolhendo a cicuta, Platao, enquanto seu herdeiro, tambem levou 
as  palavras finais do mestre, em sua defesa frente ao tribunal, as 
ultimas consequencias. Como tornar visivel o melhor caminho - o 
de Socrates que caminha para a morte ou o de seus juizes que 
caminham para a vida - ao olhar dos homens? 43 De certo modo, 
o Fedon ja contem a escolha do melhor caminho. Quando Socrates 
diz que filosofar consiste em aprender a morrer,44 a acao que 
emerge dessa aprendizagem e aquela que se conforma na escolha 
e no caminho de Socrates: o de nao temer a morte.& Como decifrar o 
enigma contido nas derradeiras palavras de Socrates a seus juizes? 
Socrates, se seguirmos as informacoes do Fedon, deixa, em sua 
ultima conversa com os discipulos, a pista para a decifracao do 
enigma: o reto uso da p a l a ~ r a . ~ S  

40 
Carta V I I ,  327 a :  •áEm minhas relacoes com Dion, que era jovem ainda, 
expondo-lhe minhas ideias sobre o que me parecia melhor para os homens e 
estimulando-o a realiza-las, e muito provavel que eu nao me desse conta que 
de alguma maneira trabalhava, sem o saber, para a queda da tiran.ia•â. 
( O  grifo e nosso. ) 

41 
Rep. VI, 487 c-490 c. 

42 
Apologia, 28 e .  

43 
Apologia 42 a :  •áMas e chegada a hora de partirmos, eu para a morte, vos 
para avida. Quem segue melhor rumo, se eu, se vos, e invisivel para todos; 
menos para a divindade•â. 

44 
Fedon, 64 a-b . 

4.5 
Apologia, 40 c-42 a .  - - 

46 
Fedon, 115 e:  •áEu gar  isthi e d'hos, O ariste Kriton, to me kalos legel ou 
monon eis auto tofito plemmeles, alla kai kakon ti empoiei tais psykhais•â. 
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E pois nessa senda que Platao articula seu pensamento: par- 
tindo da tarefa deixada por Socrates, mas reinventando a pratica 
socratica do dialogo na palavra e ~ c r i t a . ~ 7  Esta, como lugar da 
imprecisao em relacao aquilo que e pensado, tal como o corpo 
e uma prisao para a alma, deve por isto mesmo assumir um 
sentido historico ao resistir ao movimento da H i ~ t o r i a . ~ s  Ao antigo 
sabio bastava a palavra do deus, ao filosofo e necessario nao so 
a palavra, mas o dialogo, para que atraves dele a sophia possa 
emergir.49 No dialogo, a palavra escrita deixa de ser passiva, 
embora seja sempre insuficiente para dizer a verdade, passando 
a ter uma forca de resistencia. Se a Historia se manifesta como 
movimento, a escrita deve constituir-se como acao de resistencia 
a esta mundaneidade. E ai a dikaiosyne emerge como a regra da 
vidum - tanto do individuo, quanto da cidade - que legitima 
a acao do filosofo. 

Ora, se na cidade historica nao ha lugar para o homem "sabio 
e justo" que foi Socrates, e preciso inventar uma cidade onde a 
filosofia seja seu fuiidamento. Inventa-la nao com as armas da 

47 
Ver a analise de J. Svenbro (1988) que, ao estabelecer a analogia entre a 
escritu e o utor, abre uma nova possibilidade para a compreensao do tema 
da escritura em Platao: •áL1espace ecrit est une 'scene' qui emprunte s a  logique 
au  spectacle theatral, en attribuant le role du spectateur au lecteur. I1 
interiorise le theatre. ( .  . . )  Dans la carriere de Platon, le passage soudain 
du genre tragique aux dialoques peut effectivement se comprendre comme 
une interiorisation du theatre dans le livre, car les dialogues ont une forme 
theatrale, sans pour autant etre destines au theatre. Si la politeia de Platon 
a une destination scenique, s a  'scene' est celle de la cite entiere, opposee a 
cele, trompeuse, du theatre ordinaire. Aisin, pour toute son hostilite au 
theatre, sa  pensee utopique serait essentiellement theatrale•â . (p. 198-9) . Sobre 
esta questao ver tambem Findluy (1974), Havelock (1968). 

4s 
Nas Leis, ao descrever o nascimento das cidades, Platao nos mostra que 
a escrita nasce a partir do momento em que as  diferentes politeaui se con- 
formam. Cf. Leis 111, 677 c-d; 680 a-e; 702 a .  

49 
O verdadeiro dialogo consiste nao na eristica dos sofistas, mas num movimento 
onde faremos •áchocar, uns com os outros, nomes, definicoes, percepcoes da 
vista e impressoes dos sentidos, quando se discutir em discussoes benevolas, 
em que a inveja nao dite nem as  perguntas nem as  respostas•â. Curta V I I  
334 b. 

60 
Rep. I, 352 d .  
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politica dos diferentes estados historicos, mas com as armas 
da phdosophia, fazendo do "ato-escrita" de inventar cidades a acao 
possivel do filosofo em meio ao movimento da Historia. E aqui 
podemos inferir uma grave consequencia da reflexao platonica acerca 
da morte de Socrates: a construcao da cidade justa como uma 
armadilha, como um topos onde e o proprio pensar que se poe 
em questao. 

Das aventuras de Platao em Siracusa nao devemos, portanto, 
inferir um "ideal impossivel e utopizante" - que fez escola a 
partir da critica de Aristoteles a Republica - mas, ao contrario, 
a exigencia tragica da conformacao do lugar do philosophos como 
um topos, onde o logos e a polis sao essenciais. 

Tanto o discurso de Socrates sobre a cidade justa, quanto o 
de Trasimaco e seus herdeiros, Glaucon e Adimanto, acerca da 
cidade injusta, exigem a mediacao da polis pois a cidade e o homem 
absolutamente injustos e a cidade sa  e o homem absolutamente 
saudavel da primeira cidade descrita por Socrates sao incapazes 
de agir 

. . . uma vez que os que sao completamente maus intei- 
ramente injustos sao tambem inteiramente incapazes de 
agir. 61 

Se a injustica "produz as  revoltas, o odio, as contendasfl,52 ela 
termina por dissolver a cidade;53 se a justica "gera a concordia e a 
amizade", e ela que permite a enzergenciu da cidade. 

Assim, a justa cidade "utopica" so adquire sentido na medida 
em que se configura como a regra de vida que preenche os signi- 
ficados do caminho do philosophos ate sua morte e legitima sua 
acao no seio das contendas da polk, uma vez que a acao justa so se 
torna visivel a partir do contraponto da acao injusta. 

51 
Rep. I ,  353 c-d. 

62 
Rep. I ,  351 d: aStaseis gar pou, 6 Thrmymakhe, he ge adikia kai mise kai 
makhas en aiiellois parekhei, he de dikaiosyne homonoian kai phiiianw. 

55 
Sobre a dissolucao das cidades, mesmo da cidade justa, ver Republica VIII, 
546 a, e o livro 111 das Leis. 
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Ao construir a cidade justa da Republica, acreditamos que 
Platao esta empenhado em mostrar que o conflito entre o philosophos 
e a polis e insuperavel. Todo o contexto do dialogo remete para 
este conflito, que determina a acao do philosophos: a casa de 
Cefalo, no Pireu, e por si so o espaco metaforico deste conflito. 
Ja Proclo, em seu comentario a RepubZi~a,5~ observava que a 
escolha do Pireu e a proximidade com o mar - que, segundo 
o texto das Leis, torna as cidades um tanto salobres e faz com 
que a vida cotidiana seja invadida pelo comercio, gerando nos 
homens costumes instaveis, cheios de malicias e por fim, sujei- 
tando-os a maior calamidade para uma cidade que almeja a justica 
e a nobreza, que e o mercantilismo do ouro e da prata" - essa 
escolha nos remete ao lugar das disputas e das discordias, refletindo 
os "combates sofisticos" em que a discussao sobre a dikaiosyne e a 
politeia se da.56 

Por outro lado, o Pireu, urbanizado por Hipodamos de Mileto, 
e tambem a metafora da "acao de inventar cidades" e o espaco de 
manifestacao daquelas "naturezas" que, apesar do fluxo mundano 
da Historia, permanecem fieis a philosophia.67 E nele que se 
encontram cidadaos e estrangeiros; e nele que a philia, a hospita- 
lidade em relacao &quilo que e xenos, se manifesta. 

64 
Proclus, Conzmentaire sur La Republique, lere dissertation, 16.26 - 18.7: •áQuant 
au Ueu, (. . .) qu'avait ete le Piree (. . .), que les Ueux CLU bord de lu nzer sont 
necessairenzent renzplis de la vie tunzultueuse et  bigarree, tandis que les villes 
p lm eloignees de la mer sont libres de ces ma?cx•â. 

65 
Veja-se o livro IV das Leis, 704 a-705 b. 

66 
Proclus . Conznzentuire sur La Republique, I ,  17, 15-25. 

67 
Na Reptiblica V I ,  495 c,  Socrates reconhecera que mesmo as naturezas filo- 
soficas podem •ádecair•â de sua ocupacao natural deixando a philosophia 
•ásolitaria e incompleta, vivendo uma vida que nao lhe convem nem e verda- 
deira, cobrindo-a de vergonha e insultos•â. Ao enumerar as poucas naturezas 
que nao se deixaram corromper - aquelas que, tendo sido bem educadas, 
foram afastadas de sua cidade pelo exilio, permanecendo, assim, fieis a 
filosofia; aquelas que, afastando-se com razao de outra arte que desprezam, 
v e m  para a F'ilosofia, para a qual sao naturalmente dotadas; e aquelas que, 
como Socrates, sao impedidas pelo seu duhnoniovt de a abandonar - e 
permanecem dignas de conviverem com a philosophiu, Socrates ja nos indica 
o topos dos filosofos na cidade. 
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A descida de Socrates ao Pireu (kateben khtes eis Peiraid) 
e ja um prenuncio da descida do philosophos a caverna; e a 
construcao da cidade justa, o modo de acao de volta a caverna.58 

Enquanto "desenhador de politeia" (politeion xographos) e 
"demiurgo" da reta ordem,59 a acao do philosophos deve ser seme- 
lhante aquela de Hefestos e Atena. 

Como Hefestos, que com metais preciosos modelava "androides", 
ele modelara com palavras os homens que habitarao a cidade justa, 
tornando visiveis as  "ligaduras" entre o mundo sensivel e o mundo 
das ideias. Como Atena, ele devera possuir a episteme, que nao 
so permite a conducao da "nau do Estado", mas que tambem o 
torna apto a refletir sobre o percurso e o bom uso (o kairos) 
que se deve fazer dos incidentes que possam advir, de modo a nao 
haver um desvio da rota originaria. 

Na realidade, o justo - homem ou cidade - e aquele que, 
possuindo a sabedoria, a coragem e a temperanca, reconhece a 
justica como principio inerente a propria physis, incapaz, portanto, 
de ser sub-vertido pela Historia. 

O "discurso utopico" nasce, pois, desta articulacao entre o ver 
e o dixer que se manifesta pela escrita. Nesse sentido, a "escrita 
utopica" e a acao politica possivel ao filosofo em meio a corrupcao 
da politica pensada apenas como poder; ela nao e um mero exer- 
cicio de ludicidade filosofica, mas uma aprendizagem em que nao 

68 
Desde a Antiguidade, conta-se que Platao teria reescrito muitas vezes a aber- 
tura da Repziblzcu (Diogenes Laercio, Vidas e Doutrinas.. . 111, 37). Voegelin, 
(1957), em seu estudo sobre Platao e Aristoteles, salienta que o uso de kateben 
na abertura do texto nos remete ja a uthe vistu into the symbolis?n of depth 
and descent•â (p. 52) e, identificando o Pireu com o Hades, ve, na descida de 
Socrates, o preludio da descida de E r  ao Hades, no mito com que Platao 
fecha a Repziblica. Sobre a abertura da Republica, veja-se ainda Sesonske 
(1961), Tucker (1900 : 20), Harrison (1967) . E interessante observar ainda 
que o verbo katabdno e usado por Homero para referir-se a descida de Odisseu 
ao Hades: 

Ho gcir moi psykhe manteusato Teiresiao enzati toi, hote de kateben 
domon Hciidos eiso, noston hetuiroisin dixemenos ed'emoi autoi. 

(•áAssim me anunciou a alma de Tiresia, no dia em que baixei a morada 
de Hades, a interroga-la sobre o regresso dos companheiros e do meu. 
Odisseia XXIII, 221-3). 

59 
Rep. Vi ,  501 c.  
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so o filosofo aprende, mas tambem deixa entrever o principio que 
garante o proprio logos. 

Assim, a utopia na Republica nao significa uma forma "alie- 
nante" de afastamento do filosofo da vida political mas o re-verso, 
o espelho, da contemplacao que o phQosophos obtem ao sair da 
caverna, quando 

. . . no limite do cognoscivel e que se avista, a custo, a ideia 
do Bem; e uma vez avistada, compreende-se que ela e para 
todos a causa de quanto ha  de reto e belo; que no mundo 
visivel, foi ela que criou a luz, da qual e senhora; e que, 
no mundo inteligivcl, e ela senhora da verdade e da inteli- 
gencia, e que e preciso ve-la para se ser sensato na vida 
particular e publica .60 

Aquele que sai da caverna deve necessariamente retornar a ela, 

. . . deve, portanto, cada um por sua vez, descer a habitacao 
comum dos outros e habituar-se a observar as  trevas. 
Com efeito, uma vez habituados, sereis mil vezes melhores 
do que os que la estao e reconhecereis cada imagem, o que 
ela e e o que representa, devido a ter contemplado a 
verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E assim 
teremos uma cidade para nos e para vos, que e uma rea- 
lidade, e nao um sonho, como atualmente sucede na  maioria 
delas, onde combatem por sombras uns com os outros e 
disputam o poder, como se fosse um grande bem.61 

Ao 'voltar S. caverna, a "ascese-descedente" do filosofo cons- 
titui-se numa acao politica que, nao se sujeitando ao puro acontecer 
da Historia, garante a apreensao de seu sentido atraves de um 
imaginario que, se da na Historia, mas que se fundamenta num 
principio - a ideia de Bem - que a ultrapassa. 

O filosofo, fiel a sua physis, deve sempre voltar a Siracusa e, 
mesmo que possa prever o fracasso de sua aventura, a ele nao 
e dado escolher entre o logos e a doxa, como e possivel ao phdodoxos. 
A sua moira e ser fiel a sua escrita e esta, enquanto manifestacao 
da verdade, deve ser vivida tal como Edipo viveu o seu oraculo. 

60 
Rep. ViI, 517 b-c (Traducao da Prof* Maria Helena da Rocha Pereira, com 
modificacoes) . 

61 
Rep. ViI, 520 c-d. (Traducao da Prof* Maria Helena da Rocha Pereira) 
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