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INTRODU瓜O 

No prefcio de A estrutura das revolu es dentクicas, Thomas Kuhn 
(KUHN, 1987) apontava para uma especie de choque que ele sofrera no contato com 

as diferen9as existentes entre uma comunidade de praticantes das cincias naturais e 

uma comunidade de cientistas sociais ( sociologos, psic6logos, etc.) assim como com 

as controvrsias que o segundo grupo possui acerca dos fundamentos de sua ciencia, 

as quais parecem endemicas. Thomas Kuhn nao afirma, no entanto, que os 

pratlcantes das ciencias naturais tenham respostas mais firmes, seguras e 

permanentes para aquelas quest6es que entre os praticantes das ciencias sociais 

sempre se repetem: a busca de um fundo, de um ch言o que sirva como base, de um 
ponto de partida 

Kuhn, ao procurar descobrir a fonte desta diferen9a, atribui aquilo que ele 

conceitua como paradigmas - modelos, realiza96es cientificas universalmente 

reconhecidas que durante algum tempo fornecem os modelos de problemas e 

solu96es exemplares para uma comunidade de praticantes de uma ciencia - um 

lugar norteador. 

As ciencias sociais e humanas tem, por vezes, encontrado na obra - ou mesmo 

num texto - de um grande pensador, o chao e o ponto de partida ou, pelo menos, o 

mote inspirador para um espa9o de questes 

"A analitica Dr()vis6パa .i. nllntidi9t, - l、。rfi一”11”ー”＋。  ‘工 “"""‘ハノa pivviさuiia uu quouaiano, particularmente 
2 2112 Iltic'2 e iic'+e.cia1 fhl・nll, mハtivn -- - - - nl，。  eノ，” ノ， ‘ノ，ーーー  '"'""l'~'‘ しAIJ‘し“し皿1, wim motivo para que さ’ er e temvo 
rosse interpretado como uma esp6cie de teoria do homem 
apiicavei a uma prtica terapeutica da existncia. Uma tal 
interpreta9ao nao desconhecia anenAs 2s intPnrバPe 
fundamentais do autor, mas revelava a tendAneti2 fl2t2 1'rcP 
um texto analitico descritivo aue trata da cnndin茄  lmrn2ll2 
apressadamente como um texto nrescntivn cjiorerindn nlr，' 
flr vic''1 

Ser e tempo (1927), ao revelar as estruturas existenciais e uma radicalidade na 

interpreta9ao do homem, nao poderia deixar de defrontar-se com uma demanda, uma 

10 

'STEIN, 1988, p. 103 
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expectativa, em busca de niveis de dever-ser que possam ser extrados de uma 

descri9o aprofundada e nova do homem. Stein (1988, p. 104) observava: "Textos 

de filosofia freqentemente se prestaram para tais extrapola96es educativas, 

teraputicas, para os profetas da melhoria da condi9乞o humana em busca de novos 

caminhos para a reden9ao do homem" 

De alguma maneira, textos filos6ficos tem servido como uma espcie de 

modelo - se quisermos pensar alguma analogia, ainda que distante, com o conceito 

kuhniano de paradigma - e nao faltam exemplos disto na histria da cultura 

ocidental. Os motivos para uma tal atitude diante de um texto filos6fico ou, aqui 

especificamente, diante de um texto como Ser e tempo so assim enumerados 

1. a inelutvel voca o6 tica revelada pela filosofia em muitos momentos; 

2. a convic9をo que uma parte da humanidade sempre teve de que a outra parte 

da humanidade vivia infeliz, angustiada ou alienada, e que necessitava ser conduzida 

auma cura de sua insatisfa をo atrav6s da ilumina 谷o da existncia a partir de um 

texto novo. Teraputica esta que, quando n乞o encontrava a priori textos que a justi- 

ficasse, produz teoria, a posteriori, para justificar sua prxis. 

Psiquiatras, psic6logos e psicanalistas parecem ter sempre tido um interesse 

especial pela filosofia e certas tematiza es feitas pela filosofia ao ponto de muitos 

dela aproximarem sua disciplina ou nela buscarem inspira9ao para seu trabalho 

te6rico. Estas disciplinas trabalham com o campo do indeterminado, 

".. .num universo em que as regras e os elementos de normatividade 
existem de maneira muito escassa (...) ...trabalham com aspectos do ser 
humano onde as constantes e, de certo modo, os estere6tipos aparecem 
de modo mais raro do que em outros campos cientificos. A no ser que 
se faam investiga6es simplesmente empiricas, diretamente ligadas a 
processos biofisiol6gicos ou a processos comportamentais do tipo 
behaviorista. Mas a psicanlise, que n豆o se acha limitada por estes dois 
campos, e a psicologia trabalham, tamb6m, com um material altamente 
plastico: regras e estruturas que nao s豆o facilmente determinveis, onde 
os seres humanos a'iem e interagem. tomam decis6es com nouca nre- 
visibilidade. 1 justamente por isto que, de certo modo, espera-se da 
filosofia a colocaao de algumas regras e instrumentos que nきo sejam 
simplesmente te6ricos, mas instrumentos de ordem metodol6gica para o 
trabalho."2 

2 STEN, 1993, p. 88. 
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Como Freud, n乞o acreditamos que a filosofia possa fornecer-nos uma viso 

acabada do universo, um guia seguro para a existencia3 ; muito menos um modelo 

pormenorizado do homem que permita sua conversao numa prxis pedag6gica ou 

terapeutica. 

"O que ela poder trazer ser justamente aquilo que 
n6s poderamos chamar de novos instrumentos 
metodol 6gicos e uma certa revis乞o epistemol6gica dos velhos 
instrumentos, que trazem atrs de si - e nao poucas vezes - 
cargas ideol6gicas e cargas de vis6es de mundo em mtodos 
que antes se consideravam puramente de ordem psicol6gica e 
psicanalitica. Certamente, ai a filosofia poder fazer um 
trabalho extremamente importante, ou seja, poder tirar as 
ilus6es de conhecimentos em nvel puramente cognitivo- 
discursivo, o que permitira o desenvolvimento de teorias 
definitivas. E de uma vez para sempre se encontraria para a 
psicanalise e para as correntes psicol6gicas m6todos depois 
dos quais n乞o 6 mais necessrio discutir e procurar novos 
recursos metodol6gicos."4 

Quando tomamos a filosofia como tarefa fundamental de elucida 乞o dos 

conceitos utilizados pela filosofia e pela ciencia, dela podemos esperar a idia de um 

instrumental t6cnico e do instrumental conceptual e, no que diz respeito a psicanlise 

a filosofia pode contribuir na discuss乞o com uma id6ia fundamental, que em geral 

esquecemos, quando se fala de uma totalidade, de uma vis乞o global, que para a 

ciencia sempre representa, em primeiro lugar e quase que exclusivamente, uma 

totalidade somativa de elementos que vo se juntando. 

"E essa totalidade compreensiva d muitas vezes excluda 
justamente em fun o de uma predominncia estatistica, de 
uma predominncia da medida e da medi9乞o. Mas justamente 
esta totalidade compreensiva se filtra onde ha teoria. 

3 "Pessoalmente no sou partidrio da elabora 言o de concep96es universais. Estad unia tarefa que devemos deixar 
para os filsofos, os quais, segundo repetida confiss豆o, nao consideram realiz自vel a viagem atrav6s da vida sem um 
total Baedeker com notcias de tudo e sobre tudo. De nossa parte, aceitamos humildemente o desprezo com que os 
senhores fil6sofos nos olham desde sua mais elevada postura. Mas como nao e possivel dominar por completo 
nosso orgulho narcisista, buscaremos um consolo refletindo que este "textos-guias da existncia" envelhecem logo 
e que precisamente o nosso trabalho limitado e de curto alcance e o que os obriga a fazer novas edies, e que 
inclusive os mais modernos Baedeker deste gnero no so seno tentativas de substituir o velho catecismo, t言o 
cmodo e completo. Sabemos muito bem o qu石o pouco de luz tem podido, at agora, lanar a cincia sobre os 
enigmas deste mundo. Todos os esforos dos fil6sofos continuaro sendo v言os. Somente urna paciente 
perseverana em um trabalho que tudo o subordine a uma aspira9o 良  certeza pode lentamente atingir algo. O 
viajante que caminha na escuridao come9a a cantar para enganar seus temores, mas nem por isso ve mais claro." 
FREUD, S. Inibi9言o, sintoma e anglistia, Obras Completas... p. vol. 3, pp. 2838-2839. 
4 STEIN, 1993, p. 90 



A teoria nao 6 , jamais, um puro somat6rio e, 
so, toda teoria sempre 6 mais do que teoria 
ia 6 mais do que experiencia. Certamente 
a pode trazer-nos para a psicanlise e para a 

Nosso trabalho, que por hora apresentamos, tem como centrais os seguintes 

temas: 

1. A aproxima9ao do campo filos6fico - a fenomenologia husserliana e a 

analitica existencial heideggerina - e o campo psiqui自trico\psicanalitico realizado por 

um psiquiatra, psicanalista e fil6sofo chamado Ludwig Binswanger; 

2. A constru9ao de um m6todo de investiga9ao chamado de Daseinsanalyse ou 

Anilise Existencial, e uma discussao que eclodiu a partir dai e que teve seus 

prim6rdios na d6cada de '20; 

3. A construao arquitetnica do "edificio da psiquiatria" no terreno filos6fico 

Em nossa pesquisa procuramos ater-nos e com uma insist6ncia maior ao 

entrecruzamento da analitica existencial heideggenana e o universo empirico em que 

se movem, em muitos momentos, o psiquiatria, o psiclogo e o psicanalista 

Tomamos desde o incio como norma de nosso trabalho o adgio de que, por 

amplas que possam ser as zonas de coincidencia, a filosofia e as ciencias em 

especial a que nos referimos seguem por rotas diferentes, antecipando uma 

conclusao: Heidegger segue em seu caminho em dire9乞o ao Ser; o psicanalista, o 

m6dico e o psic6logo o caminho at6 o homem. O primeiro d o caminho da 

Ontologia, o segundo, mais modesto, o de uma Antropologia. E isto na medida em 

que a "teoria" no discurso heideggeriano 

"antes uma analitica do estar-ai, uma exposi9ao de suas 
estruturas e de suas deriva96es: mas uma revelaao na sua co- 
originariedade, descrevendo-as na sua emergencia, 6 isto a 
fenomenologia. Dai, que seus enunciados s乞o simplesmente 
descritivos".6 

Se desde o inicio temos presente que a filosofia pouco, ou nada, tem a dizer 

no que tange a alguma terapeutica da alma humana, ou a prescri9ao do devir humano 

13 

5 STEIN, l993,p. 89 
U STEiN, l988,p. 106. 
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ou, que nao existe uma filosofia que possa ser aplicada diretamente ao ser humano, a 

referncia a psicanalise ndo 6 simples casustica. Esta cincia que surgiu no s6culo 

XX, marcada por um determinado horizonte epistemol6gico, extrapolou os limites 

da cristalizaao enquanto um dos ramos da psiquiatria, ou de uma simples teoria 

das neuroses e de uma prtica terap6utica e cllnica. Com  sua metapsicologia, Freud 

pretendeu elaborar uma teoria geral da psique humana - o que no e irrelevante, de 

um ponto de vista filos6fico. 

Ludwig Binswanger buscou, principalmente na fenomenologia de Husserl e na 

leitura de Ser e tempo a possibilidade de uma amplia9ao da psicanalise freudiana e 

da psiquiatria de entdo. Ser e tempo representa, para nosso autor, um modo distinto 

de percep9ao da existencia, nao tanto como uma teoria que pudesse prescrever 

elementos a serem convertidos numa prxis teraputica, ou a serem investigados 

empincamente, mas a possibilidade de superar os limites impostos pelo horizonte 

epistemol6gico freudiano e psiquitrico de ento 

Nesta medida, a fenomenologia e a analtica existencial de Ser e tempo 

representam a possibilidade de supera9谷o daquilo que Binswanger criticava na psi- 

canlise: o naturalismo, o mito potico-romantico, o dualismo mental-somtico, a 

hegemoma da consciencia, a rela9ao sujeito-objeto 

A psicanlise existencial de Binswanger, sua Daseinsanalyse, n乞o pode ser 

lida apenas sob o prisma de uma aplica9ao impensada dos esquemas de analitica 

existencial de Ser e tempo a teoriza9言o psiquiatrica oua terapeutica psicanalitica da 
alma enferma. 

Alguns dos sucessores de Binswanger - mais especificamente Medard Boss - 
apoiaram-se em Heidegger para mostrar o abismo intransponvel que haveria, entre 

a clinica e a teoria em Freud, e que os conceitos metapsicol6gicos freudianos s谷o 

estranhos, se comparados com o chao do qual pretendem dar conta; em suma, de 

que a metapsicologia ergueu-se a posteriori 
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Um abismo intransponivel que se d entre "o absoluto determinismo das 

ciencias naturais presente em toda a teoria e o acento repetido sobre a libera o de 

um doente atrav6s da prtica psicanalitica"7 . Isto o pr6prio Binswanger ja percebera 
e conseguia estabelecer uma distin9ao entre Freud ser humano e terapeuta e o Freud 
cientista e investigador da natureza. 

A concilia9乞o entre o universo que Freud parecia habitar e os circulos 
filos6ficos que Binswanger frequentava oferece certos problemas especiais. A 
concilia9乞o da opera9ao heideggeriana do "encurtamento hermen6utico" - "em que o 

homem 6 entregue a instaura9ao de seu mundo,a produ9ao de seu universo, do uniー  
verso do sentido"8 , do Dasein como estar-ai, corn o homem freudiano9 necessitou 

de longos anos - o auxilio do Tempo - de medita9ao, leitura, trabalho clinico e 

psicopatol6gico al6m da disposi9ao de fazer avanar a ciencia 

Ser e tempo fornece uma base ontol6gica e a analitica existencial revelou a 

Binswanger o homem como ser-no-mundo. A hermeneutica do Dasein como cuidado 

mostra-nos certas dimens6es constitucionais do homem que lhe permitem uma 

grande revolu9ao no pensamento e inspiraao para a constru o de certos modelos 

de anlise na psiquiatria e na psicanhlise 

Sao desnecessarias as apologias que busquem situar o nome de Binswanger 

como um candidato, mais precisamente, um protagonista, da fenomenologia em 

psicopatologia. O mais apropriado ttulo para sua contribui9o6 o ainda intraduzivel 

termo Daseinsanalyse. Intraduzivel devido a estreita conexao com a concep9o 

heideggenana da existncia humana, o qual se tomaria vago se apenas fosse 

traduzido como andlise do Dasein ou andlise existencial, ou ainda anlise da 

existncia, e na justa medida em que o trabalho de Binswanger possui um 

desenvolvimento hist6rico. Binswanger contrasta uma antropologia fenomenol6gica 

com a antropologia filos6fica, ou seja, ele nきo pretende determinar a essencia do 

homem em sua plena totalidade, mas seu prop6sito, mais modesto,6 ater-se ao 

campo especifico da experiencia fenomenol6gica, isto 6 , como o Dasein humano 6 

7 STEIN, 1988, p.128 
8 STE1N, ibid. p.106 
9 Uma esp6cie de espectador imparcial que descreve um sistema , espelhado em sua mente e do qual ele prprio 
faria parte. Sistema este que no pretende dar conta do mundo, mas daquilo que faz possivel o mundo ser tal e tal 
conforme a "normalidade" ou a "patologia" do psiquismo. 
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concretamente experienciado. 

No primeiro capitulo de nosso trabalho, buscaremos a exposi9o, a analise e a 

articulaao interna do projeto intelectual de Ludwig Binswanger, e das principais 

quest6es que o moviam, atravs de uma constru 乞o histrico e interpretativa. Ali 

articular-se-乞o quatro grandes momentos em seu trabalho e poder ser percebida a 

proveniencia de certos interesses especiais: a filosofia clssica e o neokantismo, a 

esquizofrenia - proveniente de uma orientaao familiar e de seus anos de convvio 

com Bleuler e Jung - a psicanlise freudiana com a qual debate durante toda sua 

vida, a fenomenologia de Husserl e a analitica existencial de Martin Heidegger 

No segundo captulo perseguiremos uma via na reconstru 乞o do m6todo 

bmswangeriano, sabendo antes, pela evolu9哀o do capitulo primeiro, que o mesmo 

nunca assumiu uma forma acabada e definitiva que nos permitisse sua apreens乞o 

formal, mas que ele esteve em constante mudana, de acordo com as necessidades 

que se impunham e com o avano da compreenso da "coisa" psiquiatrica. Este 

capitulo estende-se tamb6m pelos seguintes quando tentamos expor algumas das 

conseqiiencias de sua ambigiidade - alis um trao prprio a Binswanger - diante da 

consciencia transcendental husserliana e do Dasein heideggeriano ( capitulo terceiro) 

- para chegarmos ao quarto capitulo onde isto se toma mais presente na apresentaao 

das formas de existencia analisadas a partir da clinica e da psicopatolologia 

psiquiatricas. 

O quinto capitulo procura estabelecer distin6es entre elementos psiqui自tricos, 

psicopatol6gicos e psicanalticos, e os elementos propriamente existenciais 

O sexto capitulo busca o traado de um esquema bsico. Traado este que jh se 

encontra presente nos captulos anteriores quando foram feitas distin6es 

ontol 6gicas, distin6es antropol6gicas e distin6es psicopatol6gicas. De certo modo, 

este capitulo busca resgatar o prprio modelo de ciencia que Binswanger almeja. 

Finalmente o stimo capitulo, no qual buscamos um levantamento dos 

avan9os produzidos por Binswanger e dos impasses que se mantiveram em suspenso. 

Binswanger mostra-se oscilante entre uma interpreta o do sujeito e seus processos, 

e da linguagem, onde estes elementos seriam percebidos. Isto que a principio poderia 

ser entendido como um fracasso de seu projeto 6 visto por ns sob a perspectiva de 



17 

um Holzweg . N乞o uma "senda perdida", mas uma clareira na escura e densa floresta 

dos investigadores da psique humana. 
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CAPITULO PRIMEIRO  

LUDWIG BINSWANGER: ASPECTOS BIOGRFICOS E DTELECTUAIS - 
UMA TENTATiVA DE APROXIMACAO HIST6RICA E INTERPRETACAO 

O nome de Ludwig Binswanger tem sido, apenas e a maioria das vezes, 

compreendido e apreciado nos estreitos limites de um pensamento psiquitrico e 

negligenciado por fil6sofos. Isto parece-nos justificado devido a densidade de seu 

pensamento, o qual exige um labor continuo para apreender seu ceme e a associa o 

de certos interesses pouco comuns. Um labor que exige um tempo e uma ocupa9o 

com os problemas que Binswanger aborda, al6m de um continuo conhecimento e 

aprofundamento daqueles referenciais que o norteiam. Tarefas que sao, muitas 

vezes, consideradas desnecessarias pela prtica psicanalitica e psiquiatrica. 

Durante todo o trabalho de Binswanger houve sempre uma maior e nfase no 

tratamento de pacientes do que um interesse centrado na filosofia. A filosofia era 

foco de interesse na medida em que ela poderia fornecer as bases para o trabalho 

clinico, pois ele percebera que o progresso da psiquiatria estava numa estreita 

dependencia de seu reconhecimento como ciencia do psiquismo e, para tanto, fazia- 

se necessdrio dar a ela um estatuto cientifico. Na evolu9ao da pesquisa surgem certos 

paradoxos que, como ser mostrado a partir deste capitulo e esclarecido nos 

prximos, produzem uma ambivalencia entre os aspectos metodol6gicos e temticos 

do trabalho sintetizado no termo Daseinsanalyse 

Binswanger nunca teve preocupa9ao em elaborar algo da ordem de uma 

autobiografia, ou algum tipo especfico de trabalho que servisse como um guia para 

retraar as linhas particulares do desenvolvimento de sua obra, como um todo, e de 

sua hist6ria pessoal. No primeiro aspecto podemos encontrar, em sua produ9ao, 

alguns textos nos quais ele retra9a as linhas das questes que o ocupavam num 

determinado momento, e alguns outros que possuem um carter de avalia9ao global 

de seus resultados. Mesmo nosu ltimos momentos de vida, a preocupa9乞o maior do 
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psiquiatra octagenario nao estava centrada no passado, em legar a posteridade um 

ultimo apanhado de sua vida e de seu trabalho, ou resolver certas contradi96es que 

facilitassem a tarefa de quem se preocupasse em interpretar sistematicamente sua 

obra, mas no futuro e na elabora9ao de um trabalho que permitisse decifrar o delirio 
ー万てilhn. 

1. LUDWIG BJNSWANGER: 

Mas, quem era Ludwig Binswanger?' A genealogia 6 para o homem aquilo que 

a etimologia 6 para as palavras. Trata-se de um psiquiatra sui9o que nascera em 

Kreuzlingen, nas cercanias de Constance, uma vila na fronteira entre a Sul9a e a 

Alemanha, no dia 15 de abril de 1881. Era filho do psiquiatra Robert Binswanger, e 

neto do fundador da Clinica de "Bellevue", o qual tamb6m tinha o prenome de 

Ludwig (1820-1880). Membro de uma famllia de psiquiatras, sua infancia e sua 

juventude sao marcadas por um convvio diario com os pacientes do asilo e da 

clinica psiquiatrica que pertencia a sua famllia. Clinica esta que ele prprio acabaria 

por herdar em 1910, quando faleceu o pai, Robert, e que dirigiria at 1956, quando 

passaria a dire9ao para seu filho Wolfgang. Um negcio que permaneceria na 

familia por quatro gera6es at ser extinta na dcada de '80 

Seus estudos de humanidades foram realizados no Ginasio Suso de Constance 
e ali ele fora introduzido na lingua de Homero, a qual marcara-lhe profundamente 

Durante toda a sua vida, o psiquiatra le Homero diariamente e, beira da morte, no 
so os textos de seus antepassados judeus nem a Biblia crist que o acompanham 

cabeceira, mas Homero. 

A introduao a psiquiatria 6 efeito de uma orienta 乞o familiar, e d-se, 

simbolicamente, antes mesmo de seu bacharelado e pela leitura do um livro clssico 

e ponto de partida de uma psiquiatria que pretendia responder ao esplrito dos 

1 Na reconstrudo da biografia de Ludwig Binswanger, utilizamos, entre outras fontes menores, principalmente 
KUHN, 1986, PP. 29 ・  39; GILLIBERT. in B1NSWANGER., L. Corresp., pp. 5-18; FICHTNER in 
B1NSWANGER, Wahn, pp. 19- 37; FED1DA, P. "Prface", in: BINSWANGER, L. Discours, pp. 9-37; KUHN e 
MALDINEY, 1971; B1NSWANGER, L. 1)/scours, pp. 263- 368. 



20 

modernos, a Pathologie der psychischen krankheiten de Griesinger, " o grande 

fundador da psiquiatria moderna", como ele escreveria muitos anos depois2 

Em 1907, ano em que trava seu primeiro encontro pessoal com Sigmund 
Freud, Ludwig Binswanger era um jovem m6dico. Iniciara seus estudos de Medicina 

em Lausanne, continuara-os em Heidelberg e em Zurique, e trabalhava como 

assistente na famosa clnica Burgholzli, dirigida por Eugen Bleuler, preparando-se 

para dar continuidade a orienta9言o familiar e suceder o pai na dire9ao de Bellevue.3 

Durante anos, e apesar do desejo de ajudar que lutava contra a falta de 

conhecimento m6dico 4 - o que estenlizava a maioria das tentativas de cura -' os 

pacientes e os m6dicos do Burgholzli n乞o se compreendiam mutuamente, 

inviabilizados que estavam nos canais de uma possivel comunica9をo. O dialeto 

alemao-su9o, falado pelos pacientes, era desconhecido pelos psiquiatras alemaes, 

que compunham a equipe medica. Por outro lado, o alemao nativo, quando os 

m6dicos o falavam com os pacientes sob seus cuidados, separava-os dos demais. As 

sutilezas de um dialeto nao eram acessiveis aos estrangeiros, assim como as crenas 

麟嚢麟簿  

3ハ  ー  h一 	 ．  , 

麟議難難麟麟難  

su mornna. , tierma . entrara na histria da psicanlise com o nome de Anna O. ,a qual libertou-se de seus 
sluLomasatraves ao rnetoao catartico o qual tornou-se, depois, um prot6tipo do mtodo psicanaltico. Durante os 
unosと琴reua encammnava alguns de seus pacientes para esta clinica e dela tinha uma imagem viva atrav6s dos 
irnos uc seus pacientes.. yuaixio一  entre os anos 1900-1906 Ludwig Binswanger faz seus estudos de medicina em 
Lausanne, Lunque, Heidelberg e depois novamente em Zurique,6 ao curso de uma orientaao familiar e a deciso 
us ser psiquiatra para suceder o pai que ele segue. 

難舞議鷺蕪蕪欝麟  
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e supersti96es que compunham o imaginario e a mentalidade que determinavam as 

vidas dos camponeses su9os de Zollikon, Kunsnacht e Schmerikon. Havia, pois 

uma barreira lingulstica que separava m6dicos, pacientes e a popula9ao das cercanias 

em comunidades determinadas. E, na6 poca, no que dizia respeito ao interesse dos 

medicos, o acesso a estas determina6es e a transposi9ao destes limites nem sequer 

era desejado. O que os pacientes diziam, a lingua e seu exercicio particular - a fala 

tinham pouca aten9o da equipe m6dica. Pensamentos, fantasias, delirios e 

alucina96es no tinham qualquer relevncia no tratamento s .s Isto talvez nos ajude a 
entender a razo por que no prprio desenvolvimento de Binswanger ha um interesse 
especial pelo estilo e pela express貸o lingustica. 

Donn (1991) ao reconstrujr a tortuosa e enigmtica rela 豆o entre Sigmund 
Freud e C.G.Jimg escrevia que Eugen Bleuler, tomara-se psiquiatra por desejar 

ajudar seu povo, a popula9ao campesina. Contrariamente aos m6dicos alemaes, que 

se distanciavam do povo a medida que colecionavam seus titulos, Bleuler era uma 

pessoa bastante simples e falava o cadenciado dialeto alem言o-su9o, al6m de 
conhecer muito bem as falas e express6es tlpicas dos camponeses, assim como seus 

temores, cren9as, valores e supersti96es 

Por volta do ano de 1900 Bleuler chegara a uma posi95o de dire9豆o dos 
trabalhos no Hospital, e inaugurava um novo tipo de perspectiva, ao escutar 

atentamente seus pacientes, numa 6 poca em que a recusa a tal procedimento era 

perfeitamente justificdvel nos meios m6dicos. Bleuler era um investigador e um dos 

primeiros psiquiatras a levar a sdrio as id6ias do ento polemico e marginalizado 

mdico vienense Sigmund Freud. Ele no somente dera crdito s teorias freudianas, 

mas chegara a introduzi-las no pensamento psiquiatrico e a aplic-las na clnica que 

5 "Do ponto de vista clinico que ento predominava, os mdicos no se ocupavam com o doente mental enquanto 
ser humano, enquanto individualidade. Trtava-sc do doente nmero x munido de uma longa lista de diagnsticos 
e de sintomas. Uma vez 'rotulado' e cannibado com o diagnstico, o caso era encerrado. A psicologia do doente 
mental no desempenhava papel algum". E, falando de uma paciente que enconirava-se sob os seus cuidados: "DO 
ponto de vista teraputico, seu tratamento, at cut加， consistira na administra 加  de remdios que lhe debelavam a 
ins6nia: alm disso, vigiavam-na, supondo que poderia suicidar-se. De resto, nada mais se tentara, pois sua sade 
fisica era boa.(...) Sempre me espantei constatando o tempo que foi necessrio para que a psiquiatria se detivesse 
no contebdo das psicoses. Nunca se cogitara acerca das fantasias dos doentes(..) N言o se levava a s6rio os conte丘dos 
das fantasias e se falava genericamente em 'mania de persegui 言o'." (JUNG, s.d,p. 108,109 e 118). 
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dirigia. O jovem Binswanger recebera deste grande psiquiatra um novo impulso 

inspiraao e fora profundamente impressionado pela figura espiritual de Bleuler.6 
Assim como uma andorinha so nao faz vero, a aproxima 乞o efetiva do corpo 

m6dico da Clnica de Burgholzli com o pensamento freudiano teve que aguardar 

aquele tempo que 6 necessario para assimilar as novas idias e a resposta s 

sugest6es de leitura dadas por Bleuler. A sugesto dada por Bleuler a Carl Gustav 
Jung, por exemplo, de que estudasse o trabalho de Freud Sobre os sonhos (1901) ー  
texto que 6 uma esp6cie de resumo de A interpretaぐdo dos sonhos (1900) ー  teve uma 
resposta bastante lenta. O interesse de Jung pelos escritos de Freud nao se 
manifestou de imediato e teve que aguardar ainda alguns anos at que Jung e o 
trabalho que ali estava sendo iniciado amadurecesse 

Durante o perodo compreendido entre 1904-1905, Binswanger redigia sua 

tese de doutorado que tinha como tema a experiencia de associa96es de palavras e 

sua relaao com o efeito psicogalvnico - uma esp6cie de precurssor dos "detectores 

de mentiras" - , no laboratrio de psicopatologia que fora organizado por Jung 

Este trabalho experimental acabaria por tomar-se um marco referencial na 
evolu 乞o intelectual de Binswanger, pois ensinara-lhe os limites e as possibilidades 

de uma cincia fundada no objeto 

2. BINSWANGER E A PSICAN LISE: 

Al6m de um trabalho muito pr6ximo de C.G. Jung, Binswanger preparava seu 

doutorado sob a orienta9乞o de algum, que tanto como Bleuler, nutria uma profunda 
paix乞o pelo enigma da esquizofrenia e buscava meios para conseguir decifr-lo. Em 

janeiro de 1907, Jung e Binswanger tinham elaborado um conjunto de 

procedimentos e de anlises que tomavam o teste experimental desenvolvido capaz 

de uma grande sutileza interpretativa7 . Bleuler e Jung ponderavam se o teste 

6 Podemos encontrar o reconhecimento, a gratido e a dedica 哀o de Binswanger num texto em que ele hoznenageia 
Bleu!er, cujo ttu!o' Afigura espiritual de Bleuler, in: B1NSWANGER, L. Artculos, pp. 281・285. 

7 A tese de doutorado de Binswanger tem como ttulo Uber das Verhalten des 	psychogalvanischen 
Phaenomens beim Assoziationsexperiment Diagnogtische Assoziarionsstudien" (inauguraldissertation) , Em 
Jb.f. Psycho!. V. Neurol. , vo! X. (Sobre o Comportamento dos Fenmenos Psicogalvnicos na Experincia de 
Associa5o (tese de doutorado, orientada por C.G.Jung). 
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poderia ser utilizado como um instrumento capaz de dar sentido a s ideias amide 
confusas de seus pacientes. Ao reler Die Traumdeutung, Jung, agora ndo mais um 

jovem e inexperiente mddico, come9ou a perceber a proximidade de suas pesquisas 

com o trabalho realizado em Viena por Freud, o que aumentou seu interesse pelas 

respostas "erradas", mais do que pelas "certas", dadas pelos pacientes. Esta 

percep9ao enchia-o de expectativas e gerava desejo e coragem para visitar e 
conhecer Freud pessoalmente. Isto acabou por concretiazr-se em 1907, quando 

dirigiu-se para Viena acompanhado pelo jovem Binswanger. A reuniao com Freud 
tinha como propsito fundamental a troca de id6ias e o intercambio de experiencias8 
e selava o incio de um contato mais efetivo entre o grupo de Zurique e a psicanlise 
vienense. 

A associaao de Binswanger com Jung durara muitos anos e juntos eles 

Ingressaram no nascente movimento psicanalitico. Em 1908 participaram como 

convidados, e em companhia de Tausk, Jones, Briul e Abraham - nomes marcantes 

da primeira gera9ao de psicanalistas - da Sociedade Psicanaltica de Viena, e esto 

relacionados entre os 26 novos membros que ingressaram neste mesmo ano na 

sociedade. Alguns anos depois Jung romperia definitivamente com Freud, no que 
no seria acompanhado por Binswanger 

Al6m de alguns encontros pessoais - em 1907, 1910, 1912, 1927, 1929, 1932, 

1936- a relaao de Freud e Binswanger6 marcadamente epistolar. Numa carta 

datada de 31 de dezembro de 1909, Freud reprovava Binswanger ao considerar que 

este se julgava pertencer a "boa sociedade" (a psiquiatria clnica) dialogando com 

seres inferiores - a psicanlise. Binswanger, apesar de uma rela 言o ambivalente que 

manteria durante toda a sua vida com a psicanlise freudiana, defendia-se ao afirmar 

que no considerava como um verdadeiro psiquiatra algum que no conhecesse a 

8 Jung .esperava resolver o enigma da dementia praecox ・  a esquizofrenia - a partir da psicandlise, e nuiria um 
impaciente des可o de conhecer Freud.De sua herana familiar e de Jung Bmswanger recebera um profundo 
interesse pelas psicoses, s quais ele dedicaria grande parte de sua pesquisa. O encontro pessoal de Freud e 
Binswanger era o encontro da esperana de fazer tombar o muro que separava a psiquiatria oficial e a psicanlise e 
da busca de algo de novo e revolucion言rio no campo psiqui自trico, al6m da esperana de poder lutar em primeira 
linha pela ado9ao de uma teoria nova e prometedora, sob urna dire5o paternal. O prprio Freud buscava ganhar 
o reconhecimento e ades言o de novos adeptos no estrangeiro. Freud conhecia as razes de Binswanger. Assim 
Binswanger tomou os primeiros contatos com a obra escrita de Sigmund Freud, al6m de pelas palavras de Bleuler 
e Jung, para ent5o iniciar uma rela5o pessoal e afetiva com o fundador da psicanhlise, at a morte deste, em 1939 
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psicanlise, vendo-a, inclusive, como um bra9o da psiquiatria em sua orienta9o 

cientifica e em sua terapeutica9 

Em contrapartida, e ainda de acordo com Binswanger, a psicanlise no 

estana situada num terreno cientfico slido se ela nao levasse em considera9ao os 

avan9os e os problemas cientficos da psiquiatria clnica. Anos mais tarde, 

Binswanger chegaria a um nvel em que se permitia afirmar ter se tornado um mestre 

da psicanalise a partir do momento em que colocava a claro os pressupostos 
antropologicos一ontologjco5 da cincia freudiana, em conexao com isso, sua 

conceitua9ao de fundo e sua linguagem cientlfica. E nisto Binswanger no se sentia 
muito a vontade e dizia que ainda lhe restava um certo "mal estar". Este "mal-estar" 

era interpretado por Freud como possuindo um fundo teologico, pois Binswanger, ao 

seu modo, estaria em busca de um Deus depurado pela filosofia'0 
As vicissitudes da rela9ao entre Binswanger e Freud podem ser acompanhadas 

atravs da correspondncia mantida entre os dois e de um texto intitulado Mein Weg 
zu Freud" no qual Binswanger mostra as encuzilhadas que o levaram a dedicar-se 
com um maior afincoa filosofia e a significa 乞o do pensamento de Heidegger para a 
psiquiatria e para a psicanlise contemporneas. Este texto, originalmente a 
transcri9乞o do discurso que ele proferira por ocasiao do 1000 anivers自rio do 
nascimento de Freud (1956), tem sua importncia por ser uma esp6cie de novelo de 

Ariadne, pois como Teseu, seu pensamento e um labirinto no qual e necess自rio um 

roteiro que permita o movimento na tortuosidade de seu percurso intelectual. Ali, sua 

preocupa9ao maior ndo d a enumera9ao das diferentes etapas que marcaram o seu 

caminho em dire9ao a Freud, mas o esforo por penetrar no curso necess自rio dos 

9 "La lutte avec la psychanalyse en tant que science et "branche de la psichiatrie", cette lutte parcout tout ma vie. 
Et je peux dire que tout mon developpement scientifique, dans ses aspects positifs aussi bien negatifis, s'est jou 
sur la trame de la controverse philosophique et scientifique avec Ia psychanalyse en tant que science." 
(BINSWANGER, L. Discours, p. 289). 

10 Este parece ter sido sempre um dos pontos de divergncia entre Freud e Binswanger. Freud sempre se 
manifestara avesso a veia filos6fica de Binswanger. isto toma-se compreensivel se entendermos as preocupa6es 
de Freud em fundar uma cincia autnomae impedir que eia fosse reabsorvida pela arte e pela filosofia, que at 
ent言o tinham tematizado, ao seu modo, o que Freud pretendia resgatar pelo vi6s cientfico. Freud desconfiava 
que Binswanger possuia certas restii96es a psicanlise e a julgava como um saber inferior a psiquiatria. Em uma 
carta, datada de 2 de abril de 1928, Freud ainda repetia a Binswanger : "Voc6 tem um Deus. Certamente um Deus 
destilado pela飢osofla. ( Corresp., p. 275) 

'1BINSWANGER, L. "Mon Chemin vers Freud" (1957) , in: Discours, pp. 24 1-262.E este texto que nos serve 
de base para algumas constru6es que elaboramos por hora. 
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modos de experiencia que so possiveis em rela9ao a psicanalise, os quais ele 
identifica em si prprio 

De certo modo, a primeira etapa deste caminho em dire9谷o a psicanalise, 

identificada em seu inicio no contato com alguns textos de Freud, ja estava sendo 

gerada muito antes que ele prprio percebia. Quando Ludwig Binswanger senior 

fundara a clnica, ele ja estava a desenhar um projeto que alcan9aria seu filho, seu 

neto e seus bisnetos, num envolvimento direto, imediato com a "coisa" psiquiatrica. 

No BurghOlzli'2 o fascnio por Eugen Bleuler e o convivio com um grupo que seria 

um dos ncleos germinais do movimento psicanalitico - Jung, Karl Abraham, Max 

Eitington, A. Briul - permitiram-lhe a experiencia de um afrontamento com a 

psicanlise e diz respeito a aprendizagem,a experiencia do aprendiz nos escritos e 

nas palavras do mestre-fundador. 

Aps a primeira visita a Freud, Binswanger estagiou, no perodo de abril de 

1907 a abril de 1908, com seu tio Otto Binswanger - psiquiatra e professor 

universitrio - na clinica psiquiatrica da Universidade de lena.E nesta clinica que o 

jovem psiquiatra aprendiz de psicanalista teve a oportunidade de conduzir seu 

primeiro tratamento, dentro dos moldes freudianos, ao qual ele se dedicou 

intensamente, O exercicio de aprendiz produz, num crescendo, novas aberturas para 

uma segunda etapa, na qual predomina a experiencia pessoal, onde trata-se de 

experimentar e mostrar, pela fala e pelo escrito, o "Freud tinha razo", e em que 

medida tinha razao. Uma experiencia que guarda em si a necessidade de uma certa 

responsabilidade e independncia pessoal. Binswanger estava a p6r a prova algo que 

no era de todo comprovado, estava a verificar a t6cnica cientfica de Freud, os 

resultados desta tcnica relativos a sua exatidao 

Em 1908 ele retoma a casa da familia e come9a a trabalhar como s6cio e 

colaborador de seu pai, Robert. Em dezembro de 1910 - ap6s a morte do pai - 
Ludwig assume a dire9乞o da clinica, acreditando que todos os pacientes deveriam ser 

ロA4os princpios de Freud no somente eram colocados prova com os pacientes, mas a prpria dlinica parecia 
ser possuda pelo esprito da psicanlise.E por estae poca que ele comea a estudar intensivamente os escritos de 
Freud, e alguns textos freudianos s5o citados em sua tese de doutoramento. 

UFRGs 
一一ーで一‘Ar、 r、‘ムnrロく Sociais e Humanidades 
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psicanalisados e enfrentando todos os problemas decorrentes da mudan9a de dire9o 

no estabelecimento 

O intercambio com Freud mantinha-se e muitas das anlises conduzidas por 
Binswanger foram diretamente supervisionadas por ele. Os artigos, escritos por 

Binswanger, Ensaio de uma anlise de histeria(1909) e Anlise de umapbia 

histrica (1911), foram cuidadosamente udos por Freud e podem ser considerados 
como os自  nicos escritos de cunho eminentemente psicanalitico do autor 

A aprendizagem, nos escritos e nas palavras de Freud, e pela experiencia 

pessoal na prtica clnica da psicanlise, continua nos modos de experiencia 

subsequentes. Cada um deles depende dos outros 

」一  -」一  "E a que se manifesta a necessidade interna do modo 
ue anuar aos rnoaos de esperiencia que so possiveis no que 
uiz. respeito a psicanlise. Esta necessidade, por sua vez, 
resiae, com em tudo alis, na "natureza da coisa" da qual se 
traia na experlencla; ela reside, portanto, na natureza 
cientifica da ps icanIise."'3 

Aquela primeira etapa do caminho, que come9ou antes da visita a Freud era 

ainda te6rica, pois aventava possibilidades. A segunda etapa era a aplica 貸o desta 
teoria, a averigua 三o do que a psicanalise prometia, em sujeitos vivos, diretamente 

num tratamento psicanalitico. Para al6m da experiencia puramente tcnica, inicia-se 

uma terceira etapa, a qual tem como ncleo central o exame do instrumento desta 

t6cnica. O inicio desta etapa 6 assinalado por diversas vezes na obra de Binswanger, 

pois ela 6 uma das mais importantes e produtivas no contexto de todo seu trabalho 

Em abril de 1911 quando ele assistia a uma conferncia de Hugo Liepemann, em 

Sttutgart, acerca da influncia de Wernicke na psiquiatria clinica, surgiu-lhe a 

deciso de opr-lhe uma outra que tematizasse a influncia de Freud na psiquiatria 
clinica. 

Para Wernicke, numa via aberta por Griesinger, a psiquiatria dissolver-se-ia na 

neuropatologia do c6rtex cerebral e sua doutrina, assim como as da psiquiatria 

clinica da 6 poca, edificava-se sobre conceitos limites, inteiramente estranhos uns aos 

13 BINSWANGER, L. Discours, p. 242, 243 
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outros. O somdtico contra o psquico - dois conceitos limites - colocavam Wernicke 
e Freud em dois pontos extremos. Para o primeiro o conceito de "c6rtex cerebral" as- 

sumia um lugar capital e o lugar de fundamento'4 ; para o segundo o conceito de 
pulsionalidade" teria a importncia capital e estariaa base do aparelho psiauico. 

a partir dai que Binswanger mergulha num projeto que deveria submeter a 

psicanhlise, agora no mais como um inStrumento terapeutico, mas como um 

instrumento de conhecimento, a um exame metodol6gico e crtico. Empreendimento 

este que, de certo modo, acabaria por ocupar o futuro de Binswanger 

Na medida em que se trata de um instrumento de conhecimento intelectual 

clentitico, nesta etapa experimenta-se a constitui9乞o deste instrumento como tal e 

busca-se um exame metodologico ou critico do conhecimento psicanaltico. Trata-se 

pois, de um modo de experiencia metodol6gica, ou um modo de critica do 

conhecimento. Binswanger come9a a perceber que todas as conjecturas'5 necessarias 
a uma apresenta9ao e aprecia9ao te6rico-cientifica da psicanlise ainda lhe faltavam 

H, pois, um recuo para um salto adiante. A partir dale que surge a compreensao da 

necessidade de explorar, inicialmente e a fundo, a metodologia da psicologia geral, 

antes de poder deter-se numa critica epistemologica da psicanlise;e este o ponto em 

que d-se, gradativamente, a abertura para a fenomenologia. Ele ja que nao poderia 

compreender a psicanlise a partir dela mesma; a alternativa que ele toma e de 

buscar compreend-la a partir da psicologia em geral 

"No ano de 1913, surgira a primeira edi 豆o da Ailgemeine psychopatologie de Karl Jaspers - que tambem era 
mdico e fil6sofo - e que tomou-se um livro fundamental e teve grande repercussきo no dominio da psiquiatria. O 
que ele apontava era a necessidade de que a psiquiatria construisse um sistema baseado na reflexo metodol6gica. 
Na via aberta por Jaspers, h uma substitui5o do sistema a base da teoria por uma ordem de reflexo 
metodolgica. O que eia faz perceber 6 que a psiquiatria n5o era uma ciencia que possuia uma metodologia prpria, 
mas assentava-se numa profuso de mtodos importados de diversos dominios e que logo se mostravam como 
estrangeiros e estranhos aquilo que a psiquiatria deveria, com propriedade, questionar, observar e pensar. Estes 
mtodos e orienta96es procediam das cincias naturais e da psicologia. (KU}{N, 1986, p. 31). 

Tanto Binswanger como Jaspers est哀o de acordo na necessidade de a p誠quiatria buscar um fundamento prprio. 
Binswanger afasta-se de Jaspers por contrap6r-se a concep9言o clssica de cincia assentada na no9言o de objeto. 
Assim, aos poucos delineia-se uma dos pontos de partida de seu trabalho: a impossibilidade de satisfazer as 
exigncias do psiquico no sentido de um objeto natural, como ele notar posteriormente. 

15 "Je devais cependant recotmaltre bientt, plus clairement a mesure que les ann6s passaient, et aprs des efforts 
incessants pour doniiner le s可叫 que pour ce faire, les bases scientifiques et philosophiques prlables et 
mdispensables me manquaient totalement. L'effort pour me m'approprier ces connsissances prables, ces 
pr&.suposss, a determin le cour ultrieur de mes d tudes, at m'a aussi rendu possible la possibilit d'une critique 
scientifique autonome des fondemments de ia psychanalyse. Je rpete que ma conviction quant a l'efflcacit 
thrapeutique exceptionnelle de la psychanalyse "dens le cas qui s'y prtent n'a en aucune fa9on d t touche par 
cette critique.'"' (BINSWANGER, L. Discours, p. 302) 
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E a partir da psicologia geral do neokantiano Paul Natorp (1854-1924) que 

surge um interesse maior pela filosofia de Henri Bergson'6 e pela fenomenologia de 
Edmund Husserl. O projeto inicial de um artigo, acabou por inflacionar-se e 

transformou-se no projeto de um livro, previsto em dois volumes, O primeiro 

volume, Introdudo aos problemas de psicologia geral (1922)"Einfhrung in die 
probleme der algemeinen Psychologie17 retoma a psicologia a partir da filosofia e 
esbo9a um caminho que vai de Kant a Husserl, passando pelos neokantianos'8 , 
inicialmente Natorp, mas tamb6m Dilthey'9 , Bergson, Stumpf, Scheler, Pfthider 
entre outros. 

16 A filosofia de Henri Bergson pode ser definida com o nome de evolucionismo espiritualista e constitui o ponto 
de referncia do pensamento francs entre o fun do sdculo XIX e as primeiras dcadas do s6culo XX. Sua filosofia 
funde temas do espiritualismo antigo - Agostinho, por exemplo - e da tradi5o instrospectivo・espiritualista franesa 
- que encontra suas maiores express6es em Descartes e em Pascal. "O objetivo de fundo da filosofia de Bergson 
a defesa da criatividade e a irredutibilidade da consciencia ou esprito contra toda tentativa reducionista de matriz 
positivista. Mas a defesa do espirito elaborada por Bergson adquire sua peculiaridade precisamente porque ele, a 
fim de entender plenamente a vida concreta da conscincia, faz seus os resultados da ciencia e nao minimiia em 
absoluto a presena do corpo e a existncia do universo material." Para Bergson, a realidade apresenta 	aspectos 
diversos, que, se quisermos per,manecer fiis a experincia, devem ser estudados com mtodo prprio. E a, opina, 
que o positivismo falha. (REALE & ANTISE1U, 1991, p. 710 e 712). Natorp e um dos grandes representantes 
do neocriticismo na Escola de Marburg. Para ele, a ifiosofla nao 6 cincia das coisas; das coisas faim precisamente 
as ciencias, ao passo que a filosofiae teoria do conhecimento. Entretanto, a filosofia n言o estuda o pensamento 
subetivo, ou seja, ela no indaga sobre a atividade cognoscente, sobre a atividade psiquica, e sim sobre contelidos. 
E estes sきo determina6es progressivas do objeto. (REALE & ANTISERI, 1991, p. 441,442). 

17 Einflhrung in die probleme der ailgemein pりchologie deveria conter dois volumes. No primeiro mostraria as 
concep96es fundamentais a partir das quais o psiquiatra sente, percebe e pensa o seu paciente; no segundo volume 
ele pretendia fundamentar, integralmente, a psiquiatria pela unifica o de seus aspectos cientficos e sua dimenso 
propriamente psicol6gica. Este segundo volume, que seria integralmente dedicado a psicanlise, era considerado 
por Binswanger como a obra de sua vida. Este volume, no entanto, nunca foi publicado. Algum tempo antes, Freud 
havia se proposto a realizar uma proposta semelhante com seus artigos sobre metapsicologia. Acabara por queim自- 
los em quase sua totalidade. Apontamos isto na medida em que aqui se pode entrever o projeto de Binswanger e 
aquilo que caracteriza uma das vias de seus interesses: a fundamenta 百o da psiquiatria e a construao da mesma 
como uma cincia, distinta daquela fundada no objeto. ( Corresp. , p.29). 

18 "Por volta de meados do s6culo XIX, sobretudo na Alemanha, assistiu-se a retomada siste自tica da ifiosofia 
kantiana, no entido preciso dc reflexo sobre os fundamentos , os mtodos e os limites da cincia. E, 
posteriormente, essa retomada levaria a amplia5o do 自  mbitos de exerccio de reflex5o critica, que n云o se 
limitariam mais ao campo da cincia, mas abrangeriam tambm outros produtos da atividade humana, como a 
histria e a moral, depois a arte, o mito, a religi5o, a linguagem. 

Da mesma forma que o espiritualismo, o criticismo pretende combater o fetichismo positivista do "fato" e a idia 
da ciencia metafisicamente absoluta. Entretanto, o neocriticismo 6 contr自rio a qualquer metaflsica, tanto de tipo 
espiritualista como idealista. E, igualmente, 6 avesso a toda redu 言o da filosofia a ciencia emprica (trata-se da 
fisiologia ou da psicologia),a teologia ou A metafisica. Para o neocriticismo, a filosofia deve vitar a ser o que era 
com Kant: an自lise das condi6es de validade da cincia e dos outros produtos humanos como a moral, a arte e a 
religio". (REALE & ANTISERI, 1991, p. 438) 

19 Wilhelm Dilthey (1833-1911) colocou, entre outras coisas, o problema de continuar o trabalho critico de Kant. 
Este havia dado os fundamentos gnoseol6gicos a um determinado tipo de saber, o saber cientfico natural. Dilthey, 
por sua vez, pretendia dar os do saber histrico. Ou seja, sua tentativa 6 de constru 言o da "critica da razo 
histrica". Para isso, busca o verdadeiro ser do espirito o o encontra na vida. Vida deve ser entendida no sentido de 
"vida psiquica do homem". Portanto, todo conhecimento acerca da vida 6 um conhecimento psicolgico. Esta6 a 
razao pela qual a psicologia deve ocupar um lugar central e dominante no que podemos chamar sistema diltheyano 
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Ele nao poderia entregar-se, incondicionalmente, a psicanlise, sem antes 

esclarecer seu pressuposto transcendental, sem a realiza 谷o de uma crtica aut6noma 
de seus fundamentos 

O segundo volume de seu anunciado livro, que seria dedicado exciusivamente 

apsicanlise de Freud e ao modo como ela constri a pessoa, o sujeito historico 

particular, deveria ser uma espcie de filosofia da psicanlise ou uma exposi9ao de 

seus principios. A estrutura do texto deveria ser analoga ao volume dedicadoa 

psicologia geral e deveria retomar os mesmos temas agora sob o vi6s psicanalitico20 
Bmswanger buscava explorar a uni乞o, em Freud, dos modos de exposi9o 

metafrica bio-funcional-impessoal - ou sistemtica e bio-hist6nco pessoal ( em 

particular na doutrina do "conflito psiquico") sem, no entanto ter sido posslvel que 

ele ultrapassasse este problema 21 

Assim, podemos ir percebendo emergir dois temas que impulsionavam o 

trabalho de Binswanger. Um primeiro seria aquele da autonomia da vida animica, do 

esplrito humano, frentea s determina6es naturais. A autonomia do espirito nunca 

poderia ser postulada em bases idealistas, pois toda sua forma 乞o intelectual era 

( cfe. MARTIN-SANTOS, 1955, p.10) A inten o de Dilthey era fundamentar a validade das 
Geisreswissenschafien. Contr言rioa filosofia da histria de Elege! e ao positivismo - que reduz o mundo histrico 
natureza, ao aplicar um esquema causal determinista ( vlido somente para a natureza). O objeto das ciencias da 
natureza 6 distinto do objeto das cincias do esprito, o que implica numa diferen9a gnosolgica: a observa o 
externa nos da os dados das ciencias naturais, enquanto que a observa9言o interna - a Eriebnis (experiencia vivida) 
・ nos da os dados das ciencias do espirito. ( REALE & ANTISERI, 1991, p. 455) 

20 Binswanger tinha apresentado a Freud o primeiro capitulo da segunda parte em agosto de 1917, e outros 
capitulos seguiriam em 1918. Em 1922, quando 6 publicado o primeiro viume, uma grande parte do segundo 
volume parecia j自  estar concluda. Ele, no entanto, comeou a ater-se a uma reflexo nova e aprofundada sobre a 
fenomenologia de Husserl, a hermenutica de Dilthey e Shleiermacher, provavelmente reforada pelo encontro 
com Husserl em Reichenau em lo de agosto de 1923. Em 15 de agosto Husserl visitava Binswanger em 
Kreuzlingen e, num crculo fechado fez uma conferncia sobre a natureza da fenomenologia. E neste intervalo, em 
12 de agosto, que Binswanger redige o prefcio ao segundo volume, como se quisesse preservar suas descobertas e 
no deixar que elas se perdessem com as novas reflexes. No entanto, isto significava j'o inicio do abandono da 
segunda parte e o segundo volume manteve-se apenas no manuscrito. Em 1926 ele publicou um fragmento do 
segundo volume em Experimentar, compreeder e interpretar em psicandlise no qual confronta a tcnica de 
interpreta きo de Freud com os procedimentos hermenuticos nas cincias do espirito, e chega a concluso que 
Freud tinha fundado a operado a opera 言o hermenutica sobre a experincia, na medida em que aquilo que ele 
chama de interpretar n豆o contm somente ato de conclus言o e compreens豆o psicol6gicos, mas tambdm atos da 
experiencia. 

21 E neste ponto que hh um gradativo abandono e Freud e uma aproxima9言o com Heidegger , o que caracteriza o 
final desta terceira etapa no caminho de Binswanger. Isto se deu entre 1920 e 1930, quando Binswanger faz a 
primeira leitura de Ser e tempo e quando morre seu filho mais velho em 06 de abril de 1929, cujo luto exige a 
elabora5o de Sonho e existncia (1930). Neste texto Binswanger faz uso de uma metodologia e e de uma 
linguagem analtico e existencial.E nesta dcada que comea a ser gestada a quarta etapa deste caminho, 画o 
testemunho p丘blico6 o texto alusivo ao 80o anivers自rio de Freud, e que explicita o prprio movimento de 
Binswanger na dcada de '20. 
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avessa a isto. Sua tentativa era de conciliar o rigor cientlfico e a tradi9ao filos6fica 

critica com a absoluta necessidade da autonomia da dimensao espiritual humano. E 

isto vem de encontro ao segundo tema, ou seja, a necessidade de uma vis乞o 
especifica que permita esta apreenso 

Sua aspira9oe a de revelar uma psicologia que nao fosse nem ciencia do 

espirito nem ciencia da natureza, mas apenas psicologia. Uma psicologia que no 

negasse a distin9ao entre natureza e esprito, mas que tentasse compreend-la a partir 

de sua origem, o homem. Sem isto no haveria qualquer possibilidade de referncia 

cientifica a subjetividade 

A aproximaao a fenomenologia e sua proposta de "ver tudo para que o 

verdadeiro possa se mostrar", numa atitude de despojamento de qualquer 

preconceito parcial, encaminham-no para um salto. Salto somente possivel, diz-nos 

Binswanger, a partir do momento em que ele encontra a possibilidade do resgate do 

a priori do Dasein, tal como ele se efetua na analitica existencial de Martin 
Heidegger22 

3. DO METODOL6GICO AO ANTROPOL6GICO; 

A passagem de um modo de pensamento metodol6gico para um pensamento 

antropol 6gico mostra-se com um vigor maior em Sonho e existncia (1930), na 

tentativa de fus谷o da interpreta9ao dos sonhos em psicanalise e a consideraao dos 

modos ou das formas fundamentais da existencia humana, segundo o metodo 

fenomenol6gico de Husserl e a doutrina heideggeriana do Dasein como ser-no- 

mundo. 

Para Binswanger certas express6es lingusticas indicam dire96es especificas 

da existencia e permitem compreender suas manifesta96es patol6gicas na melancolia 

e na mania, na fuga das idias e nas extravagncias. O pensamento de Heidegger 

surge-ihe como interpretaao do sentido do ser a partir da linguagem, como esforo 

22 Com a publicaAo de Ser e tempo de Martin Heidegger, em 1927, produz-se urna virada no pensamento de 
Binswanger, uma virada da fenomenologia pura a uma ontologia fenomenolgica, a qual encadeia um modo de 
pensamento metodol6gico a um modo de pensamento antropol6gico. 
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consciente para mostrar o pensamento em sua raiz originaria. Binswanger interpreta 

existencial-analiticamente o pensamento ek-sistencial de Ser e tempo, isto 6 , traduz 

o pensamento de Heidegger para o domlnio das possibilidades psiquitricas e 
psicanaliticas da existncia. 

O encontro com o pensamento heideggerinao 6 um momento nodular na 
produao de Binswanger, pois a partir dal ele re-introduz suas quest6es norteado por 

urna questo que se mantm de continuo e que fora, originalmente dirigida a Freud: 

"O que 6 o homem?23 " e "o que 6 o homem na psicanlise?" 

Durante a d6cada de 30 Binswanger fora solicitado a contribuir na 
celebraao do 800 aniversrio de Freud (maio de 1936). A quarta etapa de seu 

caminho gira ao redor das conferncias alusivas ao evento e trata de um reforo disto 

que tinha sido posto em marcha no caminho da fenomenologia a ontologia, ou seja, 

de sua pesquisa impregnada de antropologia 

Tanto ele como Thomas Mann foram convidados pela Sociedade Vienense de 

Medicina para apresentarem trabalhos na celebraao do anivers自rio de Freud. 
convite que o obriga a elaborar o estudo Freud e a constitu叩do da PS好uzatria 

clssica (1936) e a conferncia sobre A concep4o freudiana do homem d luz da 

antropologia (1936). No dia 07 de maio de 1936, Binswanger e sua esposa visitaram 
Freud em sua casa de (Jrinzing. A noite Binswanger pronunciou-se perante a 
Akademischer Verem Fr Medizine P砂chologie, enaltecendo as realiza6es de 

Freud, considerando, no entanto, que as mesmas necessitavam de uma 

suplementa 言o a ser retirada dos campos da filosofia e da religi乞o24 . Para 

Binswanger, Freud tinha consciencia de que a humanidade sabia ser dotada de 

esprito. Porm, Freud tinha a pretens貸o de mostrar a existncia de algo como as 

puls6es, o que religava a psicanlise a um procedimento caracaterstico da 

難鷺蕪鷺簿難麟鞭蕪響 

難鷺舞薫薄prticas religiosas, um artigo que resume sua posioentre a neurose obsessiva e a religio, considerando a
a neurose obsessiva como uma religio individual, e a 
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psiquiatria clssica, ou seja, a reduao da essencia humana a um esquema 

naturalista. 

Aquela pergunta que Binswanger endere9ava em sua terceira etapa a 

psicanalise mantem-se sem uma resposta adequada. E isto e muito mais significativo 

em se falando de Freud, na medida em que a psicanlise se constitui, no domlnio 
psiqui自trico, como a nica dire9ao de pesquisa que poderia compreender "o 

conteudo efetivo da vida da alma humana em toda a sua riqueza", afirma Binswanger 
citando Dilthey 

Neste sentido, a psicanlise n乞o somente preencheu uma lacuna sensivel na 

constitui9ao da psiquiatria clssica, mas ela tamb6m aprofundou a id6ia intrnseca. A 

isto se agrega que ela elevou, por fim, a tcnica do exame psiquiatrico ao lugar de 

uma tecnica m6dica no pleno sentido do termo. Binswanger aponta que, contraria- 

mente a concepao de Freud do homem como homo natura, ser humano no 

significa somente ser uma criatura jogada na vida, que morre em vida, por ela 

agitado daqui e dali, por ela acordado e desacordado; significa tamb6m ser um ser 

decidido, possuindo seu prprio estado ou um si-mesmo aut6nomo. As respostas que 

ele no encontrara em Freud exigem uma busca num novo plano. Agora Binswanger 
come9ava a produzir as suas prprias respostas 

Na conferncia A concep o freudiana de homem d luz da antropologia 

(1936) Binswanger demonstra a arena onde deve dar-se a discussao e a confronta9do 

com a psicanalise e sua conceitualiza9ao fundamental ohorizonte de 翌フreenso do 

homem, o sentido do homo natura, o homem como pura essencia natural. Este 

horizonte estaria 良  base deste m6todo e de sua conceitualizaao, e para o qual a 
constru9谷o naturalista do aparelho psiquico empresta inteligibilidade em sua 

multilateralidade e sua coerncia metodol6gica, tanto que em sua unilateralidade 

antropol 6gica. O naturalismo de Freud e sua derivaao da vida animica a partir da 

pulsionalidade so intolerveis para Binswanger 

O que ele detecta 6 a questo que insiste: a fundamentaao e a forma9o 

filosfica-antropol6gica para esta reticencia, ao nvel do projeto de apreenso 

humana da psicanlise. Esta reticencia ele buscara, inicialmente, apoiar sobre a 

doutrina de Husserl acerca das diferentes regi6es objetivas e os modos fundamentais 
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de "demonstra9ao q
ue lhe corres

p
ondem" e, em se

gu
ida na doutrina de Heidegger

7-,' ao Iノasein como ser-no-mundo, onde ser-jogado-na-vida e ser-com significam certos 
existenciais fundamentais 

De certo modo, isto acabou por ocupar toda a produ9ao subsequente de 
Binswanger e nos explica o porqu6 de um lento e gradativo afastamento da 

psicanlise e uma aproximaao cada vez maior da fenomenologia 

Quando Freud responde a leitura do texto desta conferncia, atrav6s de uma 

carta, podemos saber da distncia que os separava, e da questo binswangeriana tal 
como Freud a lia: 

"Lieber Freund 
Sua alocu 谷o foi uma agradvel surpresa. Os que 

assistiram a eia e me falaram dela ficaram evidentemente 
impassiveis: deve ter sido muito dificil para eles. Ao le-la, 
aprecio sua bela dic9o, sua erudi9ao, o alcance de seu 
horizonte, seu tato ao me contradizer. O senhor sabe que 
podemos tolerar interminveis doses de elogios. 

Naturalmente, ainda no acredito no senhor. Sempre 
morei apenas no andar t6rreo e no poro da casa. O senhor 
afirma que quando mudamos de ponto de vista, tamb6m 
podemos ver andares superiores em que residem h6spedes 
ilustres como a religiao, a arte, etc. O senhor no est sozinho 
nisso: a maioria dos tipos cnitos de homo natura pensa o 
mesmo. Nisso, o senhor 6 o conservador, eu sou o 
revolucionario. Bastaria eu ter uma outra vida de trabalho a 
minha frente para que ousasse oferecer, mesmo a estas 
pessoas to bem nascidas, um lar em minha morada inferior. 
J a encontrei para a religiao depois que descobri a categoria 
"neurose da humanidade"! Provavelmente, porm, estamos 
falando sem nos entender, e nossa discussきo levara s6culos 
para terminar. 

Com amizade e recomendac谷o a sua prezada esposa, 
‘ 」  ,,25 rreuu. 

O que encontramos, novamente, 6 algo da peculiaridade da rela o entre Freud 

e Binswanger. Freud via-o, antes de qualquer coisa, com os olhos de um pai 

observando as inquieta6es do filho, como se o compreendesse profundamente, 

25 Apud JONES, 1989, V. III, p. 209, 210. No Pr うlogo do tradutor para a edi9言o espanhola de Tres formas de 
existncia frustrada aponta-se esta carta como uma "carta ruptura" - o que se figura, de imediato, um grande 
equvoco quando acompanhamos atentamente a leitura do Souvenirs sur Sigmund Freud ( 1956) ( 
BINSWANGER, IL. Discours , pp. 263-366) , um texto no qual Binswanger rememora sua rela o com Freud, 
desde a primeira visita em 1907, e que o tomou ainda mais conhecido nos Estados Unidos. 
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convicto de que um dia, assim como o filho prdigo da parabola blblica, ele tamb6m 
acharia o caminho correto. Ou seja, a veia filosofica da Binswanger sena o retorno 
de uma religiosidade latente e de suas resistencias26 a psicanlise, a qual ao invs de 

mostrar o homem em seu esplendor, como era o esperado por Binswanger, mostrava- 

o em suas determina6es. O dilogo entre os dois persistir pelos s6culos, pois ume 

surdo as quest6es do outro 27 

O que Binswanger ataca em Freud, a concep9ao do homo natura, provoca uma 

rea9ao de Freud, pois este acreditava que Binswanger hipostasiava metafisicamente 

fen6menos existenciais como a arte e a religiao. Para Freud, metaforicamente, "a 

casa" tinha somente um tdrreo e um stao, n言o havendo o espirito ou um plano 

metafisico, mas somente o homo natura. Para Freud, Binswanger havia dado a 

entender que haveria um "piso superior" na "casa" habitado por h6spedes ilustres 

como a religiao e a arte. A apreens乞o de Freud diante do espiritualismo de seu 
disclpulo n乞o era injustificada, pois as autores uldos por este faziam por denunci-lo 

Binswanger, de sua parte, procura interrogar a compreensao que Freud tinha do 

ser como natureza. Na idia do homo natura unem-se as idias de Homem e de 

Natureza. Qual 6 a idia mais original para Freud: aquela de natureza ou a 

interpretaao do homem? Ou, em outros termos, mais precisos e psicanalticos 

aquela do ponto de vista intencional da natureza ou aquela do ponto de vista do 

homem? O conflito psiquico 6 uma questo da consciencia humana ou 6 um 

processo da Natureza (uma regula9ao automtica pelo principio do prazer)? 

Binswanger julga a segunda perspectiva como a privilegiada por Freud28 . Freud 
incluiria o homem em conexo na continuidade de todas as formas de vida29 

26 Concordamos com Jean Gillibert ( in Corresp., p. 06), quando ele diz que os recuos de Binswanger diante da 
psican自lise n言o podem ser interpretados redutivamente como resistncias no sentido clinico da palavra, mas como 
a tentativa de no deixar que tudo seja reduzido interpretativamente良  psican言lise 

27 "Aami'ade nunca foi prejudicada, apesar da considervel diferena entre suas concep96es cientficas e filos6fica. 
"(JONES, 1989, p.177). 

28Provaveimn加  ainda ecoava no espirito de Binswanger a lembrana de sua terceira visita a Freud, em abril de 
1913, quando, ap6s a mesma, Binswanger deixara gravado em suas notas, cinco pontos centrais do que discutiram, 
sendo relevante o primeiro ponto: "Je me suis oppos6 au fait que Freud drivat le phnomne de conscience ( 
"censure") de ia pulsion, en donnant pour argument qu'une instance qui ne reconnaissait pas d'autorit determinant 
al'exigence pulsionnelle en taut que telle ne pouvait pas avoir de son ct un caractre pulsionnelle. ( 
BINSWANGER, L. Souvenirs... , In: 1)/scours, p. 276). Binswanger retornara, durante toda a sua vida, a esta 
convic9o de Freud de que a prpria consciencia era um derivado da vida pulsional, instintiva, e n言o algo de 
"ordem superior", "transcendental". A segunda visita de Binswanger a Freud, em fevereiro de 1910, deixara-the 
no esprito a descorberta, com surpresa, que Freud possuia uma autntica "veia filos6fica" da qual ele prprio no 
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Para Freud o homem seria uma essencia da Natureza, e sua essencia reside em 

que nele - assim como em qualquer outra essencia da Natureza, nao importa qual 

seja - puls6es de vida ( que constituem os adiamentos e os desvios perante a morte) 

e puls6es de morte (que trabalham silenciosamente como aspiraao, a mais geral, de 

todo vivente em retomar a calma e a in6rcia do inorgnico) se misturam e se 

separam. A natureza, ou a vida,d combatida por e se assenta nestas puls6es, 

aspira96es, inten96es ou tendencias 

4. DE FREUD AOS FIL6SOFOS: 

A perspectiva de Binswanger exigia de Freud uma interpreta9ao de sentido que 
o prprio Freud ndo poderia dar. Este sentido seria encontrado posteriormente com o 

pensamento de Martin Heidegger, com o qual Binswanger introduz-se num modo de 

perguntar acerca da essencia de um fenmeno sem ter que, necessariamente, 

introduzir uma nova entidade metafisica como resposta. Assim, o horizonte 

filos6fico que nos permite compreender a analitica de Binswanger 6 , sobretudo, o 

pensamento de Ser e tempo (1927), e a analitica existencial 

競cincia (ou no adimitia). "Ce qu'il appelait 1w mme philosophic ou philosophique avait gnralementque le profane entend pa l , c'est--dire la pure spculation sur "choses dernires". (Id. ibid. p. 

Binswanger recolheu uma observa o de Freud: "L'inconscient est mtapsychique, nous le posons simulement 

psicoio
gia 

psicanantica, lreud teria res
pondido evasiamente 

q
ue elas ao menos tinham uma utilidade socal... ( Id

・,p.
276, 277). 

鴛que Binswanger estava correto, se observarmos recentes trabalhos epistemolgicos que vinculam a teoriana ao darvinismo e expe a presena contnua do modelo evolutivo. MONZANI (1988) , no entanto, apontafato deque Binswanger ignorou, ddiberadamente, a presena deste plano na construo da teoria de Freud. 
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Se Freud fizera uso de sua "bruxa" metapsicol6gica30 , de uma mitologia 
necessria que estaria assentada, em ltima anlise, num fundamento biol6gico, o 

afastamento de Bmswanger d-se a medida em que ele recorre a uma antropologia a 
priori e existencial. 

Ainda que tenha permanecido durante a sua vida unido pessoalmente a Freud 
e insistido, continuamente, na importncia que este teve para o desenvolvimento da 

psiquiatria moderna, Binswanger em sua prpria vida, e como exemplo para toda 
uma gera 言o de psiquiatras, atreveu-se a iniciar uma antropologia que 

correspondesse a essencia do homem. Este arranque e a superaao do positivismo 

freudiano no seriam possiveis sem a fenomenologia de Husserl e a posterior 

ontologia existencial de Heidegger. A primeira permitiu-lhe perceber uma diferena 

ngorosa entre aquilo que seria da esfera, ou da regi言o da essencia natureza, e a 
esfera ou regiao da essencia humana ao introduzir a no9乞o de essncia ou 

signfIcacao como um conceito que permitiria estabelecer a diferen9a interna entre 

uma realidade e outras, encontrando sua forma, propriedades e origem. A regi乞o ou 
esfera homem poderia ser internamente diferenciada em essencias diversas - o 

cultural, o social, o histrico, o psiquico - o que garantiria, de alguma maneira a 

validade dos projetos e campos cientificos da investiga96es das ciencias do homem 

Quando dera s costas para uma perspectiva metaflsica que se referia ao 

psiquismo em termos de uma alma ou de uma interioridade, e se detivera ao estudo 

de fatos psquicos diretamente observveis, a psicologia transformara o psiquismo 

numa soma de elementos fisico-quimicos, anat6micos e fisiol6gicos. A partir da 

no se poderia mais falar em algo pslquico que pudesse ser um objeto para a 

ciencia, mas poder-se-ia falar em efeitos de causas no psiquicas - fisicas, quimicas, 

fisiol6gicas, etc. 

Dentro desta perspectiva, positivista, a psicologia passara a ser considerada 

como uma ciencia natural, um parente prximo da biologia. Com  a fenomenologia, a 

psicologia passa a ser encarada como urna ciencia humana, tendo por objeto o 

30 E desta forma que Freud se refere a metapsicologia que, em sentido mais amplo, designa o conjunto da elabora- 
戸o terica de Freud, a produ9きo de modelos conceituais afastados da experlncia, fic96es tericas a partir das 
quais a prpria experincia 6 transformada: a mitologia necessria; Metapsicologia 6 , em psicanlise, sinnimo de 
血la. 
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psiquismo, a partir daquele momento em que um conjunto de fatos internos e 

externos, ligados a consciencia - linguagem, sensaao, percep9乞o, motricidade - 
passaram a ser designados como dotados de uma significa9ao objetiva e prpria 

Fenomenologia procede de dois termos gregos: phainomenon (fen6meno) - 

aquilo que se mostra por si mesmo, aquilo que de alguma forma se manifesta - e 

logos (o discurso esclarecedor). A fenomenologia seria o discurso daquilo que se 

mostra, ou a descri9ao dos fen6menos para o retorno d s coisas tais quais elas so em 
si mesmas - Zu den Sachen Selbst, a m自xima de Edmund Husserl, e um principio 
metodol6gico 

No entanto, se podemos falar em principio fenomenologico, no se pode falar, 

com propriedade, num m6todo fenomenol6gico. Mtodo refere-se, geralmente a um 

procedimento que tenha seus cnones ou um conjunto de regras bem definidas e que 

devam ser observadas, O "mtodo" fenomenol6gico6 mais uma postura ou estilo de 

pensar e pesquisar que qualquer outra coisa. 

O m6todo fenomenol6gico de Husserl foi pensado e repensado 

constantemente e foi assumido por muitos autores que o desenvolveram e 

transformaram, cada um a seu modo e, por vezes, de um modo tal que entra em 

confronto direto com aquilo que o prprio Husserl poderia pretender. Assim, no 

contexto de nosso trabalho, entendemos que Binswanger desenvolve seu trabalho 

dentro de um "estilo" fenomenol6gico ao invs de um "m 6todo"- no sentido estrito 

A contemporaneidade e a familiaridade de Binswanger com o pensamento de 
Freud e Heidegger permite-lhe tamb6m notar em ambos interesses que, apesar de 

serem fundamentalmente distintos, endere9am-se, em primeiro plano,a essencia hu- 

mana, s condiぐ6es humanas. Mas este endere9ar-se possui media6es. Do mesmo 

modo que em Freud aparece num primeiro plano fundamental a Natureza - e nao o 

Homem -, em Heidegger nao lhe surge o Homem, mas o Dasein. E, no entanto, 

Freud e Heidegger, conduzem-no, sistematicamente e profundamente, ainda que por 

caminhos diferentes, a compreenso da essencia humana. 



5. PANORAMICA DE UM PERCURSO 

Nos Souvenirs sur Sigmund Freuず1(1956) encontramos uma perspectiva 
panoramica da rela9乞o de Binswanger com a psicanlise e com a filosofia. No que 

diz respeito a Freud, em especfico, "n6s permanecemos fieis um ao outro durante 

vinte e cinco anos", "como algo que ia por si s6, e nos fizemos pouco barulho" 

Binswanger lembra que, em 1934, em Lucerne, falava a u nica filha de Freud 
deu continuidade a seu trabalho, Anna Freud "da divergncia que me era to 

dolorosa, da oposi9ao entre amor que eu sentia por seu pai e a impossibilidade que 

eu sentia em agir como "propagandista" de sua obra, por ter que ocupar fun96es 

administrativas"; para Binswanger era impossivel identificar a doutrina de Freud 
com sua existncia total, com Freud enquanto pessoa humana, que ultrapassava sua 
doutrina. 

6. BINSWMGER E A PSIQUIATRjA: 

Ludwig Binswanger fora aluno de Eugen Bleuler, e esteve comprometido e 

vinculado a C.G. Jung e a Sigmund Freud, o que nos d uma idia de sua forma o 

cientifica. Acabou tamb6m por tomar-se um dos grandes nomes da psiquiatria 

contempornea, tendo participado durante toda sua vida, ativa e pessoalmente, na 

constitui 9谷o deste campo cientifico, atravs de seus escritos e de um envolvimento 

pessoal com os grandes nomes desta ciencia at6 os meados do s6culo XX 

Seu lugar de mediador32 entre a psicanlise e a psiquiatria permitiu-lhe a 
compreensao de que o prprio Freud subestimava a diferena de estrutura cientifica 

entre as duas disciplinas, e que estas nao poderiam ser aproximadas imediatamente 

uma a outra, como Binswanger buscam demonstrar em uma exposi9ao em Haia em 

1920, com o titulo Psicandlise e psiquiatria. A aproxima9ao maior entre a 

psicanlise e psiquiatria dar-se-ia em um aspecto especifico, a saber, o aspecto bio- 

hist6rico e hermeneutjco. 

31 BINSWANGER, L. Discours, pp..263-366 

32 Sobre isto, ver, por exemplo, parte da carta datada em de 10.09.1911, in: Corresp 

38 
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De um modo geral, Binswanger sustentaria um projeto que iniciara na decada 

de '20 e seria mantido ate os anos '50, cujo centro e a problematica da investiga9o 

psiquihtrica e a psiquiatria como ciencia, numa ocupa9ao com os problemas 

particulares, metodicos e temticos. Este projeto deveria fazer patente a "coisa 

mesma" em que a psiquiatria se ocupa enquanto ci6ncia. Porm, e por outro lado, 

deveria mostrar o curso gradual e a coerncia interna dos diversos horizontes de 

compreensao cientificos. 

Com alguns conceitos fundamentais esta ciencia transforma o ente, que tenta 

compreender e investigar, para conhecendo-o, dominh-lo. Tal projeto que pretendia 

levar o problema da psiquiatria a uma certa conclus乞o, mesmo que provis6ria ou 

parcial, somente poderia ser levado a cabo sobre a base de uma reflexao filos6fica, 

sobre a essencia da cincia em geral, e da psiquiatria em particular. O projeto de 

Binswanger, neste sentido, inseriu-se no terreno da analltica filosofica de Martin 

Heidegger e nos trabalhos que se estruturam sobre ela.33 

O primeiro texto que contribui para o tema 6 Psicanlise e psiquiatria 

clnica34 , que fora apresentado num congreeso internacional no ano de 1920 e na 
cidade de Haia. Ali Binswanger contrapunha as duas disciplinas e explicitava o 

dilema35 em que se encontrava a segunda, ou seja, aquele de ter de decidir-se a 

continuar sendo to somente uma ciencia aplicada, um conglomerado que tem 

coerncia pela sua tarefa prtica de psicopatologia, neurologia e biologia, ou se quer 

chegar a ser uma ciencia psiquidtrica unitria 

33 Podemos encontrar mais a este respeito in: BiNS WANGER, L. Artculos , p. 196 ss 
34 BINSWANGER, L. Artculos , p. 224- 246 ; Discours , pp. 123-154 

35 Acerca da psiquiatria, seu principal dilema, nas palavras e lembranas de Jacques Schotte 

柔
.le dileme devant leque! se trouve la psychiatrie, un dileme a entendre au s enQ feii I'famne quelque 

risque de I'em警her mrne de se constituir comme telle. Ce dilemme ie磁i;i;iぶ；'i篇議滋諜姦iiご qui 
simplemeiとrester un science appliqude, Wi conlomrat d可両扇繭荷読蒜品誌葡議 .LP nenrelrnw et de biolo品】  
maintenues ensemble simp1ementepa la tche pratique ou si ellev証devenir une science psvchi論！篇；請嵩  

Ainsi parlait Binsw豊er en 1920 et ii repris exacternent cette meme nrrse en d - no 1"-ses "-'asions pour bien souligner que cc dillemme existait toujours1_ 	..i.. 	-- 	 ()Je mecontenteraismplementde裁enir l'ide誌為器 
鷲窯鷲黒讐勲ie de Binswangei , par面dernire C面証西漏「篇扇蔀；誌‘範浦滞鎧
貿豊と讐,竺,Paris・ a聖nphithatre bescartes de la Sd偏品両；爺ら姦罵姦ぐi篇I器競；
讐豊讐円禦竺la guerre・竺Ous pensons ・ et alors l. c'est sousla長扇孟爺i症帯姦誌還競篇  
：讐竺讐，と・り讐恕讐讐讐 la psychi噂e ne doit nas coi血面‘i‘孟蕪霧姦蕪姦蒜i叢益磁I 
黒碧,’費 do吐 amvけac叩Pmdre qり’uya皿‘id6equila guide妬諸窟茄i議議ぶ  筋苔u(SCHOTTE 
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Naquela 6 poca a sada narecia ser a construc乞o e a anbcnnうハ clctpm6十1ハ。  』ハ  Iーーー一ーーー一ー  vJAI.I1 LiIyCItJ し aaIJ」Iじayao sistematica de 

uma metodologia psiquiatrica. Assim ele aponta o estudo dos princlpios 

metodologicos da psicanlise como o modelo de constitui9ao de um sistema 
cientifico. 

Ele exp6e a flsicanz1isp de F'eud enl gell - -rる十Pr ョA 。．。＋一一  一一  一一  ー Iーーーーーv'.4'., lIしuu cm sじu carater ae sistema, em sua 

constru9ao sistemtica e em sua coerncia, ou seja, a psicanlise estaria muito acima 

da psiquiatria naquele plano e no que diz respeito ao seu conteudo sistemtico e 

coerncia, em virtude de sua imagem sempre unitaria. Nao lhe ocorre, no entanto 

que a psiquiatria deveria converter-se em psicanlise ou a ela ser reduzida. Por esta 

6 poca, Binswanger ainda estava s voltas com a elabora 豆o do primeiro volume de 

sua introdudo... . O segundo volume, que seria exclusivamente dedicado a Freud, 
guardava a pretens言o de uma grande obra e do testemunho de seu reconhecimento e 

de sua luta no e contra o universo mental elaborado por Freud. 

E neste ponto que Binswanger ndo consegue mais ir adiante e acaba por tomar 
publica uma ocupa9ao que ja vinha desde 1913 ・  a fenomenologia. A ocupa9ao com 

a fenomenologia e com a ontologia fazem com que ele abandone o projeto e supere o 

mtodo seguido nestas pesquisas 

Binswanger 6 um psiquiatra e, antes de qualquer coisa, algum que insiste em 

olhar para os fundamentos da ciencia que pratica. De um modo amplo, o que ele 

percebia era que a psiquiatria 6 uma ci6ncia fundada sobre a psicopatologia, e a 

psicopatologia 6 uma ciencia natural exata. Quanto ao mdtodo, eia busca elementos 

comuns nos diferentes estados patol6gicos e disto resulta uma classificaao dos 

casos em grupos aos quais da nomes definidos; seu mdtodo 6 , pois, indutivo. Tendo- 

se isto estabelecido,6 posslvel introduzir-se novos casos, a partir de certos tra9os 

comuns, no conjunto dos casos que possuem estes mesmos traos no grupo. Assim, 

este caso particular recebe o nome do grupo e ele passa a ser compreendido como a 

doen9a que d o nome do grupo 

Desta maneira, indutivamente, realiza-se o movimento de passagem do 

singular ao universal. A partir do diagn6stico, o estabelecimento do quadro 

nosogrfico ao qual pertence o caso, tem-se um prognstico e uma terapeutica. Este 

mtodo tem como pressuposto a existencia de um "eu", de um "sujeito' e de um 
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mundo de objetos ・  que podem ser desde seres vivos at6 coisas - e que comunicam-se 
entre si. 

No entanto, no se pode afirmar dogmaticamente que a psiquiatria e uma 

ciencia unificada. Muitas vias e dire96es encontram-se propostas e concorrem entre 

si, sem ser possivel afirmar qual seria o ncleo ao redor do qual giram suas linhas de 

frente, qual seria o seu ceme, sua "essncia" 

h 	"A origem一  de nossa investiga9ao, escrevia Ludwig 
rnnswanger em 1961, h uma falta da qual sofre a psiquiatria 
- e ca qual ela sofre a maior parte do tempo sem dor. Ela 
esta em divida com a dimensまo humana, somente segundo a 
qual e possivei tomar a medida comparativa do mundo do 
nomem aoente reputado sao. Esta ausencia, este vazio que 
'az ueia um cenotatto do homem, revest as formas positivas 
que Luawig .Urnswanger rejeitou em um ensaio de 1956. Ele 
navia aeclaraao que" o fundo e o solo onde a psiquiatria 
poue se enraizar como uma cincia aut6noma no 6 nem a 
anatomia nem a fisiologia do c6rebro, nem a biologia, nem a 
psicologia, nem a caracteriologia, nem qualquer tipologia, 
nem a ciencia da pessoa, mas o homem" . Dai o titulo: O 
hn,,,D,,,,，ノ， ,,"",.，」一‘ー」 ー一  ,,36 
I~"''""""f/D'y utut riu. 

Binswanger foi um dos pioneiros na psiquiatria, junto com Minkowski, na 

Fran9a, e Jaspers, na Alemanha, trabalharem com a fenbomenologia. Foram seguidos 

por outros tais como Von Gebsattel, Erwin Straus, Roland Kuhn, Medard Boss 

A psiquiatria, tal como a encontramos, primeiro em Freud, logo em 

Binswanger, e que encontrou seu a pice na Psicopatologia geral (1913) Karl Jaspers, 

era um conglomerado incoerente em seu sentido interno de trs componentes 
te6ricos: 

1.. A enfermidade anmica era considerada como uma consequencia de uma 
les乞o orgnica do c6rebro (Kraepelin e Bleuler); 

2. A enfermidade anmica, como um desencadeamento de conexes 

sintomticas preformadas existentes no organismo 

36 MALDJNEY, 1986, p.O9 
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3. As enfermidades animicas como uma rea9ao patolgica crnica ou o 

transitoria, de uma personalidade com uma disposi9豆o anormal (Kraepelin, Jaspers e 
depois os "tipos reativos ex6genos" de Bonhoeffer) 

A estes postulados te6ricos se contrapunham, por parte da investiga9o 

prtica, a anatomia patol6gica, a biologia da hereditariedade e a caracterologia 

(Kretschmer, Jaspers). A caracteriologia ocupou-se exclusivarnente em comprovar 
uma rela9乞o compreenslvel entre a vivencia e a possibilidade de modifica9ao do 

carter; porm com uma inclina o a isolar tal rela 乞o dos influxos biol6gicos. 

Binswanger somente poderia contrapor a psiquiatria a psicanlise de Freud 
como unico sistema acabado que procurava compreender o homem e a enfermidade 

a partir de seu "estado contradit6rio interno" 

E aqui salta imediatamente a vista outro tra9o fundamental da investiga9o 

freudiana, e precisamente em uma adequada correspondncia com aquilo com o que 

ele, como psicoterapeuta, tinha de fazer ou seja, com o homem neurtico. Freud no 

via a superaao do conflito psicol6gico na matura9o existencial, na auto-realiza9do, 

como nica possibilidade de poder ser livre, tal como em certo sentido, ainda que 
n言o existencial, ocorria a Jung, seno que exclusivamerite na falta desta 

possibilidade, no recalcamento. 

A diferen9a entre sade e enfermidade estava agora somente na diversidade da 

importncia vital das fun96es, nas quais se assentam os mecanismos da repress言o e 
com a qual se produziu um enlace de grande importncia, at ento totalmente atheio 

apsiquiatria, dos "fatores da realidade" que enlaam o biol6gico do ser vivente 

homem com seu poder ser existencial enquanto existncia; pode-se dizer que assim 

descobriu-se uma das estruturas limites, nas quais o poder ser livre realiza ou frustra 

as possibilidades existentes nas entidades biol6gicas 

Binswanger debate-se com um universo mental psiquiatrico no qual acham-se 

presentes nomes como o de Griesmger, para quem as doenas mentais seriam doenas 

do c6rebro, ou ainda Wemicke e seu aluno, Liepmann, para os quais dever-se-ia buscar a 

grande empresa 

37 Esta apresenta9 甘o, aqui resumida, pode ser encontrada em BINSWANGER, L. Artculos, pp.197-199 
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'' de dissolver toda a Dsicluiatrja na neurcnn frhoio A。  
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remontant tous au moi qui, pour des raisons dterminn".38 ' 

Binswanger publicou alguns textos em que aproxima a psicanlise da psiquiatria, 

realizando, a seu modo, aquela fantasia mosaica de Freud que, julgando-se um Mois6s 

ao qual fora vetada a entrada na terra prometida, depositara em Jung, seu "prncipe 

herdeiro" e seu Josu a esperana da entrada da psicanlise na "terra prometida" da 

psiquiatria. Com  Jung, Freud sofrera a decep9do e Binswanger recusava este lugar que 
Freud pretendia outorgar-lhe, mantendo-se numa ambival6ncia estratgica. 

Seu lema n豆o era "a psicanalise ao invs da psiquiatria", como Freud pretendia, 

mas o homem na psiquiatria! Estee o refro que acabou por ser continuamente 

repetido por seus seguidores, o que de um lado, abria-lhes o caminho para Freud e de 
outro acolhia Heidegger. O homem39 na psicanlise e na psiquiatria e a primeira e 

38 BINSWANGER, L. Discours, p. 87 

39 Para Freud, diz-nos Hyppolite, a sexualidade 6 uma maneira de ser no mundo, ou mesmo o modo fundamental 
Freud procurou no isso (Id), aldm da conscincia - considerada como superficial - uma explicado empirica do 
homem. "O que 6 o homem? (mesma quest言o que colocava Kant) : Mas nao 6 preciso ir mais longe e reconhecer 
que a antropologia (estudo dos primitivos, sociologia, psicologia, psican自lise empirica)6 eia prpria sempre 
insatisfatうria? A sexualidade 6 enigma, o instinto de morte e uma questo, no6 uma resposta, n云o uma 
explica9o. A questo: "O que d o homem"6 ainda uma questo antropol6gica?" ( HYPPOLITE, I Ensaios de 
Psicandlise e Filosofia, p. 41) . Hyppolite prima pela presena constante da distin 言o entre o processo 
psicanaltico e os resultados da psicanlise (da psicanlise tal como acabou por se praticar e se desenvolver nos 
Estados Unidos, por exemplo, onde tratava-se de adaptar as pessoas ao status quo vigente e ao padro social de 
normalidade). O processo psicanaltico6 "um processo que abre perspectivas para a explora 言o dessa existncia 
quc somos. H自  a analogias com o processo da an自lise (sic) existencial em Heidegger (o esquecimento e a 
compreensao pr-ontolgica do Ser. 

Vivemos numa compreens言o do Ser sem a qual nenhum ente nos seria acessivel e, no entanto, esta compreenso 
do Ser nos escapa, ns fugimos diante dela, preferindo a inautenticidade das rela6es cotidianas a compreensdo 
explcita do Ser,a apreensao de nossa existncia como tal, de nossa prpria rela 言o como Ser). Por que esta fuga, 
este esquecimento? E como, por outro lado, vivemos num desconhecimento do Ser e da verdade que esto, no 
entanto, na prpria raiz do nosso ser-no-mundo? H sempre algo, inclusive na metaflsica, que recobre 
progressivamente um origin自rio que sempre se subtrai."( Id. ibid. p. 42). 

Hyppolite afirma que existem analogias entre a analitica existencial e a psicandlise, pois tanto uma como a outra 
partem da vida cotidiana, de um concreto e de um esquecimento que se esquece a si mesmo. Uma e outra se 
definem por uma exegese, uma Aulegung. Ao falar da diferena, ele aponta que ela 6 to fundamental como a 
analogia. A psicanlise, de seu lado, chafurda numa base antropol6gica, parte de fatos empiricos sempre 
contestveis. "At onde 6 preciso voltar? O que 6 o originrio?", pergunta-nos este fflsofo que introduziu Hegel na 
Frana. O que faz a originalidade de Heidegger, continua ele,6 ter definido o Dasein , o ser que somos pela 
compreens言o do Ser, pela questo do Ser, por ter dado uma significa9豆o concreta a esta questo aparentemente 
abstrata, elaborando-a - e tendo definido assim o homem, pelo que n言o 6 emprico, mas pela prpria questo da 
metafisica, ter feito a exegese desta metafisica em sua histria, em seu originrio, em seu sentido e em seus 
fenmenos de repeti9言o, um pouco como Freud apresenta a histria de uma individualidade em seus sonhos e em 
e戸”e ei”十ハmり．  ITrnr,Iit nl・，,tPlld戸  nul戸  Pet* i11fig'りr各ハ  (lp ,utluulfloiり  nハee, I,l・i戸1ltm・ Plll dir～、斉n , nm nra・e交gn 
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predominante preocupaao que atravessa, de ponta a ponta, a obra de Binswanger e 

de outros que - como Eugen Minkowski, Straus, von Gebsattel, von Weizacker, 

para citar alguns - contriburam, na primeira metade do sdculo deste s6culo para a 

funda 乞o de uma psicopatologia sobre uma antropologia fenomenol6gica. Nisto, o 

prprio conceito de psicopatologia, que estava a base da ciencia psiqui自trica, acabou 

por ser redimensionado4 fazendo surgir uma nova psiquiatria. 

7. INTERESSES FILOS6FICOS: 

H uma precocidade em seus interesses filosoficos, pois os mesmos podem ser 

percebidos ja na sua introdu9ao a leitura da Crtica da razo pura de Kant, aos 18 

anos de idade pela mをo de um de seus professores de humanidades. Esta introduao, 

pertinente ao seu contexto historico e intelectual, foi marcante e, no 

desenvolvimento de sua obra, manteve-se sempre acesa uma chama, que iluminou- 

filos fico concreto, "como conse
gue ser a psicanlise, e to transcendental como conse

gue ser a an,lise
"kantiana

."( p. 43). 

4O Encontramos assim, por exemplo, num dos discipulos diretos de Binswanger, Pierre F6dida, a seguinte 
compreens 豆o: "... na tradi 言o do poeta Esquilo ( seria interessante ler a pea Agamenon) emprega-se a expresso 
"Pathei-matos" para designar o que 6 p云tico, o que 6 paix云o, o que 6 vivido. Aquilo que pode se tornar experiencia. 
Em alem言o se empregam os verbos erleben (presenciar) - erfahren (experimentar). "Psicopatologia" literalmente 
quer dizer: um sofrimento que porta em si mesmo a possibilidade de um ensinamento interno. Como paixo, toma- 
se uma prova e como tal, sob a condi9石o de que seja ouvida por algum, traz em si mesma o poder de cura. Isso 
coloca imediatamente a posi9まo do terapeuta. Uma paix百o no pode ensinar nada, pelo contrrio, conduz a morte se 
no for ouvida por aquele que est fora, por aquele que 6 estrangeiro, por aquele que pode cuidar dela. (...) 

A segunda observa 言o que desejo acrescentar 合  tradicao cue evocamos, consiste em cue o teraneuta. isto 6 . 
aquele que tem a responsabilidade da terapeia, escute Eros doente na palavra e no sonho do paciente. E da velha 
tradi 言o mdica saber que o sonho faz falar Eros doente e os sonhos, graas ao terapeuta, tem o oficio de serem 
terapeutas. Sao os sonhos que sao os terapeutas de Eros doente. 

Ao relembrar essa tradi 言o, acredito que estamos muito exatamente sobre o terreno de nosso problema. 

Por isso, penso que aquilo que chamamos de psicoterapia n乞o 6 uma especializa o da terap6ia. Em que pese o 
prefixo psi, psique ou o acento colocado sobre o aspecto tcnico da terap6ia em seu conjunto, terap6ia significa 
algo peculiar: desde que nos ocupemos do ser humano, tudo o que se passa entre ele e ns, nos mnimos detalhes, 
reveste uma significa o de fragilidade. Exatamente o que implica o termo "terapia"; em "terap6ia" h uma 
conota 合o de respeito pela divindade. Eu diria, a atenao delicada dada ao homem como se fosse um instrumento 
musicaL Em fim 言o da posio que ocupamos, cada coisa que dizemos ou fazemos tem imediatamente uma 
incidncia sobre a matria vivente que o homem doente nos oferece. N各o quero espiritualizar o problema, nem 
torn-lo histrico; no quero infiar heroismo no humano. Ouero ficar no contato da exi,enncia aue temos., da 
expenencia ae cada um de n)s.''(FlュUlDA,l988, p. 29,30) . No prefacio a este mesmo livro Luis Carlos Menezes 
nos diz que: "De forma 言o ifiosfica, Fdida inaugurou sua obra (h cerca dc 30 anos) com uma tese sobre o 
corpo na esquizofrenia e, o seu primeiro livro,e voltado para o problema do corpo na Psican自lise", acrescentando 
em uma nota dc p de p'gina que "esta tese, enviada pelo jovem autor a Ldwig Binswanger e a Jacques Lacan, 
marcou o incio de uma rela 五o pessoal com estes dois mestres, e F6dida passou a freqiientar assiduamente a clinica 
psiquiatrica de Biriswanger , na Su9a."( p. 10). 
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lhe o caminho em dire9ao a fenomenologia e ao pensamento husserliano, como rotas 

alternativas para modos de pensar a prtica psiquidtrica: o cnticismo4' 
‘ 」  Encontramos, assim enlaadas desde o incio, caractersticas 

q
ue 

p
er

p
assam- 	 - 	 - 

しoua a sua obra. Sua forma9ao humanlstica, o contato com a cultura clssica e a 

familiaridade com a doutrina kantiana, associados a uma relaaoi ntima com a 

psiquiatria e com pacientes psiquiatricos produz uma crtica acerca dos fundamentos 

imcialmente alimentada pelo neokantismo 42 

O dilogo com a filosofia e a cultura classica, al6m da paix乞o pelas obras do 
esprito humano como a literatura, a poesia e a pintura, traduzem-se numa 
necessidade de compreens乞o do esprito humano antes mesmo da formulaao do 

questionamento acerca da essencia do adoecimento. Ante o patol6gico 6 preciso no 

esquecer o que e a sade,6 preciso no esquecer o qued o homem. O homem pode 

enlouquecer, mas a humanidade nao se reduz a loucura, o homem nao e somente 
isto. 

A experiencia viva de Binswanger 6 aquela de poder dizer o que' o homem, o 

que e ser homem a partir de uma perspectiva que tamb6m conseguia incluir o "ser 

psiqulcamente enfermo". Ele vivia, num sentido autntico da palavra, o 

desenvolvimento da psiquiatria no seio do movimento intelectual de seu tempo, 

sendo que sua biografia, gradativamene, expressa a forma 豆o de um m6dico- 
psiquiatra e psicanalista, e de um fil6sofo - quase numa acep9ao grega. 

Al6m de ter como pacientes de sua clinica personagens excepcionais como 
poetas, m立sicos, pintores e artistas, Bellevue acabou por tornar-se um centro natural 

41 Ou seja, a tendncia a considerar a teoria do conhecimento corno a base de toda a pesquisa filosfica. Essa 
tendencia encontrou sua expresso mais perfeita no sistema de Kant, e leva, em graus e perspectivas diferentes, 
a uma posio relativista quanto ao conhecimento: a aceita 言o do valor e da infalibilidade do conhecimento 
humano dentro dos limites da experincia, ao mesmo tempo que a certeza da sua inadequa9言o para transcender 
esses limites. lrnmanuel Kant, fil6sofo alemao (1724・1804), fonnulou uma doutrina caracterizada 
principalmente pela inten 言o de determinar os limites, o alcance e o valor da razo, concluindo pela redu 言o do 
campo do conhecimento racional aos objetos de experincia possvel (o que significa a nega o da possibilidade 
de conhecimento racional dos objetos da metafisica e da religi芭o) e pela necessidade de fundamentar a moral em 
imperativos categricos gerados pela razo prtica. 

42 0 neokantismo, enquanto um movimento doutrinrio, difundiu-se na segunda metade do sc. XIX na Alemanha, 
Itlia, Fran9a e Rssia, tendo como principais representantes os fil6sofos alemes Wilhelm Windelband (184 1- 
1915), Paul Natorp (l854-1924), Ernst Cassirer (1874-1945) e o socialista alemo Karl Kautsky (1854-1938). 
Este movimento e caracterizado, sobretudo, por entender a filosofia como teoria do conhecimento, visando a 
fundamentar as ciencias fisicas e as leis sociais nos elementos idealisticos e subjetivos do kantismo. 
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de reunio e de encontros entre fil6sofos, psiquiatras, psicanalistas, psic6logos e 

artistas. Ali se fizeram presentes intelectuais como Edmund Husserl, Martin 

Heidegger, Sigmund Freud, Martin Buber, Max Scheler, Karl Lwith e tantos outros 

Aquilo que poderia ter-se realizado apenas como a administra o de uma 

herana familiar, como mero desfrute de um ttulo academico e de um patrim6nio, 

acabara por tornar-se um percurso na histria da psiquiatria contempornea e um 

percurso escolhido livremente. A polaridade entre o destino e a liberdade, to 

presente nos escritos e no trabalho de Binswanger, define tamb6m sua biografia. 

A cabe9a da clinica de Bellevue e, nos 45 anos que se manteve na dire9ao, 

Binswanger elevou o trabalho a reputa 貸o internacional, justificada principalmente 

pela qualidade de seu atendimento e a especializa 言o psicoterpica no tratamento 

das psicoses. 

Em 1956 Binswanger recebeu a mais alta distin 乞o da psiquiatria: a medalha 

Kraepelin - em honra ao seu trabalho de pesquisa psiquitrica e pesquisa 

antropol6gica. Morreu em 05 de fevereiro de 1966, pouco tempo depois de ter 

recebido em Amrisswill as homenagens pelo seu 70o aniversrio, na qual Heidegger 

se fizera presente para render homenagem ao seu amigo e aluno43 

8.SEGUNDA PANORAMICA DE UM PERCURSO: 

O avan9o do trabalho de Binswanger constituiu um perfil onde etapas esto 

sobrepostas. Num primeiro momento de seu pensamento a tentativa de fundamentar 
a psiquiatria, de sediment-la como uma ciencia e a questo que serve de fio 

condutor. Neste contexto, encontramos a presena de trs interlocutores 

privilegiados: Husserl, Heidegger e Freud 

Uma segunda fase 6 aquela que come9a a ser gestada a partir da d6cada de 

'20, quando ele se manifesta publicamente pela primeira vez acerca da psicanlise 

43 De certa forma, Amrisswill pode ser tomada como uma metfora do encontro entre Heidegger e Binswanger. 
Nesta pequena comunidade sui9a situada prxima a Constance, uma cidade fronteiria, tanto Heidegger como 
Binswanger fizeram seus estudos secund言rios. O primeiro vinha de Messkirch, cerca de 30 quilmetros ao norte, e 
o segundo da vizinha su,a Kreuzlingen 



de Freud44 e evoca a fenomenologia de Husserl. E nesta mesma d6cada que ele sofre 

um grande impacto pela leitura de Ser e tempo e parte para a elabora9乞o gradativa 

de um m6todo que permitisse a penetra9o no modo de vida do doente 

A leitura de Ser e tempo possui certas dimens6es existenciais na vida de 

Binswanger. Ao perceber a import合ncia do livro de Heidegger, logo iniciou seu 

filho mais velho e Emil Staiger na leitura, come9ando pela parte dedicada a 

Descartes. No mesmo ano em que inicia esta leitura, perde um filho de 8 anos, 

vitimado pela meningite tuberculosa e poucos anos depois, 1929, seu filho mais 

velho morre tragicamente. Na elaboraao destes lutos, Binswanger publica um livro 

que reflete a sua leitura de Ser e tempo e aquilo que acontecia em sua vida: Sonho e 

existncia(1930). 

Este livro 6 o efeito do que ele sente em sua vida, as modifica6es das 

dimens6es existenciais que se manifestam nas estruturas espa9o-temporais da 

ascens谷o e da queda, das quais ele tenta fazer uma descri9o fenomenol6gica. E ele 

descobre na metfora po6tica da queda, expressa por MOrike, ou no acontecimento 

onrico descrito por Gottfried Keller, a forma de seu prprio ressentir, de sua 

como9ao. 

Muitos anos depois e por ocasio de seu 70o. aniversrio, Heidegger 

homenageava-o dizendo que Binswanger "ist sehr frih mit "Semn und Zeit" ins 

Gesprach gekommen" ー  ele entrou muito cedo em dilogo com Ser e tempo 45 

Se tentarmos apreender, agora, a sua obra como uma totalidade, pode-se, ver 

nela tr6s grandes momentos46 . Num primeiro momento ele se afasta da tradi車o 

m6dica quando distingue do processus vital a histria interior de vida - 

Lebensverlauf Num momento seguinte "ii s'avre heideggenen dans une phase 

mediane - jusque Schizophrenie (1957) y compns". 

"Freud assistiua conferncia, na primeira fila. No final um 丘  nico comentrio: "Muito claro". E Binswanger 
comenta: "Evidentemente ele esperava mais...". Binswanger situa este artigo que tem como a questAo das 
diferenas entre os modos de explicaao cientfica empregados pelas duas disciplinac, em rela o ao papel de 
mediador que Freud esperava que ele desempenhasse entre elas. 

45 Trata-se das primeiras palavras do discurso de Heidegger em homenagem as aniversario de Binswanger (cf. 
HEIDEGGER, M. L 'affaire de ia Pens'e, Mauvezin, T.E.R. 1989, p.. 13. 

46 VALDINOCCI, 1986, P. 146 

47 
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E, por fim, o retomo final a Husserl. Este retomo parece carregado de motivos 

pessoais, na medida em que Binswanger sentia-se pretendo por Heidegger que 
mostrava-se mais receptivo a Medard Boss47 . Outro fatord a influencia crescente de 
t17 C，ーコーー」48 	一  
w .w 0L114s1 , que iora aluno e seguidor de Husserl. E esta amizade que faz com que 
se renove em Binswanger um interesse que se esgotara com o primeiro Husserl e o 
leva a uma redescoberta do pensamento husserliano 

Para Giovanetti (1990) o pensamento de Binswanger 6 algo que sempre esteve 

em evolu9ao na medida em que o psiquiatra-fil6sofo era um homem a interrogar-se 

continuamente para melhor compreender as coisas. Assim, ele percebe uma primeira 

fase entre os anos de 188 1-1929, que seriam aqueles anos de formaao e inicia9ao na 

profissao e na pesquisa, nos quais ele pretendia trazer para a psiquiatria algo novo, e 

fazer dela uma ciencia. O encontro com Husserl ter-lhe-ia dado uma nova dire9o ao 

pensamento, mas d somente a partir da descoberta de Heidegger que h um 
reordenamento em suas preocupa6es filos6ficas. Heidegger fora o respons自vel por 
uma nova compreens谷o em Binswanger, aquela da doena mental a partir e do 
interior do Dasein49 

Uma segunda fase teria o seu momento inaugural em Sonho e existncia 
(1930)5o com a elaboraao de um mtodo e de uma dire9きo de pesquisa, batizado 
como Daseinsanalyse. Fase esta que manter-se-ia at6 o final de sua vida, em 1966 

47 “ 一 tels que Ia dception d prouve par Binswanger lorsque Heidegger semblait prfrer, de f郵〕n inexplicabe 
pour Binswanger,te travail de Boss, que 6 tait cess s'inscrire dRTIS h ligne de k pense heidegrienne, alors qu'il 
refusiat 良  Binswanger ce mme privilge."(MISHARA, 1986, p. 181). 

48 STEiN (1983, p. 35) escreve: "Nas fenomenologias parciais, que passaram a constituir as diferentes escolas 
fenomenolgicas a partir de Husserl, podem-se destacar cinco correntes principais...". Estas seriam: 
1. A fenomenologia descritiva de Gottingen; 
2. A fenomenologia transcendental de Freiburg, im Breisgau ( a qual pertenceria Szilasi, juntamente com 
Heidegger, Eugen Fink e outros); 
3. A fenomenologia psicolgico-descritiva de Munique; 
4. A fenomenologia dos valores de Colnia; 
5. A fenomenologia hermenutica de Marburgo (1923-1928) e Freiburg im Breisgau ( a partir de 1928), sob a 
orienta o de Martin Heidegger ( com nomes como Paul Tillich, Rudolf Bultinann, Hans-Georg Gadamer e Karl 
L6with, entre outros). 
49 Giovanetti, no entanto, n言o aponta para urn aspecto importante nesta primeira fase. Para Binswanger , desde 
Plato nenhum outro autor tinha apresentado de melhor modo o homem que Heidegger e... Freud.Aqui 
encontramos a terceira presen9a decisiva no pensamento de Binswanger. Ele fora encantado pela psican自lise 
freudiana e via nela a grande possibilidade de repensar a psiquiatria. No entanto, a "idia" de Freud n5o lhe era 
ainda suficiente ,pois ela era um sbdito do reino positivista. 

50 0 trabalho, essencial para a compreens5o do pensamento de Binswanger mostra, pela primeira vez, o conceito de 
"dire 言o geral de sentido" (Bedeutungsrichtun幻  mostrando que a dinmica espacial dos sonhos6 a mesma que a 
da existncia .A espacialidade 6 considerada como uma estrutura ontol6gica essencial, formando a base da lingua, 
da imagina 言o, da poesia e do sonho. A ascenso e a queda s言o anRlisadas sob o a ngulo da antropologia 
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De uma forma sucinta, a primeira fase e caracterizada pela tentativa de 

fundamentar a psiquiatria, de sediment-la como uma cincia, ao par da questo da 

autonomia do esprito humano. A segunda fase e aquela que come9a a ser gestada a 

partir da leitura de Ser e tempo 5l e a elaboraao de um m6todo que permita a 

penetra9ao no modo de vida do doente, O modelo deste mtodo podemos encontr-lo 

na elabora9ao e na anlise de um de seus casos clinicos mais famosos, o caso Ellen 
West, considerado pelo prprio Binswangei- como o paradigma da Daseinsanalyse 

Serge Valdinoci escreveu acerca do "立ltimo" Binswanger e considera 
Esquizofrenia (1957) ー  como o ltimo texto antes de Binswanger "tomar-se 
husserliano de uma maneira definitiva". Para este autor, Heidegger domina, sem 

duvida, o campo das referncias explcitas: "Ii existerait donc, en de9a de vocables 

alors extrinsiques, une op6ration dcisive a exhiber".52 

Nestau ltima fase, temos ainda Melancoije und Manie (1960) , no qual a mania 

e a melancolia no s任o abordadas atravs de um mdtodo de estudo clinico, mas 

estudadas segundo o mtodo da fenomenologia pura e transcendental husserliana, 

destacando-se mais a dimensao epistemol6gica do que a clinica. 

O h ltimo livro escrito por Binswanger trata do delirio53 e cont6m, al6m de uma 

anlise fenomenologica, uma anlise daseinsanaiftica dessa maneira de ser do 

homem no mundo. O subttulo contribuido d pesquisa fenomenolgica e 

daseinsanaltica da a entrever que ali duas dire96es de pesquisa se sobrep6e. A 

pnmeira, "daseinsanalitica", visa mostrar as metforas com que o Dasein estrutura a 

fenomenolgica, sendo consideradas como formas pr -reflexivas anteriores a todo o "querer prprio", 
correspondendo a duas dire96es existenciais. Binswanger produz uma interpreta5o existencial e biogrfica do 
sonho em liga 百o com a dicotomia heraclitiana entre sonho e viglia. Ou seja, ele faz confluir num丘  nico texto seus 
grandes plos de interesse: a cultura e a filosofia clssicas, a fenonienologia e a analtica existencial, alm da 
psicanalise. De certo modo "Sonho" e "Existncia" unem o paradigma da psicanlise e a essencia do Dasein. 

51 Ser e tempo fornece para Binswanger uma base, um ponto de apoio, uma norma para um universo que se 
caracteriza pela sua plasticidade: a estrutura do Dasein como ser-no-mundo. O que the permite suplantar as bases 
naturalistas com as quais a cincia trabalha. 

52 VALD1NOCCI, 1986, p. 146 

53 Em 1993 surgiu publicado a edio francesa dc Wahn, o 丘  ltimo livro produzido por Binswanger e terceiro 
trabalho psiqui自trico que ele havia publicado com este editor fora Esquizofrenia (1957) - no qual apresentavam-se 
seus casos psiquitricos-daseinsanaliticos, fenomenol6gicos e psicopatolgicos sobre o problema da esquizofrenia, 
onde Dasein e fenomenologia da experiencia estavam separados. O segundo livro desta sdrie levava o ttulo 
Melancolia e Mania, estando em sua quase totalidade consagrado 良  fenomenologia de Husserl, no que diz respeito 
ao seu mtodo. Nestes livros alguns autores, como K.P. Kisker, viram uma virada fenomenol6gica de Binswanger, 
no sentido de uma substitui 言o, de um abandono de Heidegger por Husserl. 
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expressao. A segunda e uma analise fenomenologica dos momentos constitutivos da 

experiencia e suas modifica96es na experincia delirante 

Assim, e de uma forma geral e didtica, podemos chegar a uma sintese se 
visualizarmos a evolu 豆o do pensamento filos6fico em Binswanger, no conjunto de 

suas influencias, em quatro grandes fases 

1. Fase pr-fenomenologica. Kant e Natorp; 
2. Primeira fase husserliana; 

3. Fase heideggeriana 

4. Segunda fase husserliana; 

9. A DASEINSANLySE: 

A critica de Binswanger a psicanalise 6 que esta teria por fundo de 

experiencias a hist6ria de algu6m, ela 6 uma forma de histria, um complexo de 

acontecimentos de uma espcie particular, redutivel a dimensao da hist6ria natural 

A Daseinsanalyse54 , o contraponto psiquiatrico e empirico a Daseinsanalytik 

filos6fica, tem como empreendimento mostrar o ser homem em todas as suas formas, 

em todos os seus mundos, em seu poder ser, em sua existncia, em sua licena e 

necessidade de ser. Binswanger pretendia fazer ver que no6 somente com a 

consciencia, mas tamb6m com nosso inconsciente que n6s somos no mundo temos 

um mundo e o dispomos 

Foi no curso da discusso apos a conferncia pronunciada por Binswanger em 
Berna, no ano de 1934, com o titulo Uber Daseinerkennims que Jakob Wyrsch 

chama o novo metodo de Daseinsanalyse. Binswanger aceitou esta designaao e a 

partir dai tal nome tornou-se corrente, buscando designar a convivncia entre a 

fenomenologia do Dasein e a psicanlise, distinta da analise do Dasein realizada por 

Heidegger. Binswanger interpreta Ser e tempo como uma ontologia fenomenol6gica 

e existencial, servindo-se da expressao Dasein para designar a existncia. 

M E no primeiro Congresso internacional de Psiquiatria, reunido em Paris no ano de 1950, onde Binswanger, no dia 
22 de setembro, apresenta seu novo mtodo de pesquisa: a Daseinsanalyse. A exposi9ao 6 em francs e o nome do 
mtodo n言o6 traduzido. Andlise do Dasein era algo ainda ins6lito; andlise existencial corria o risco de confundir- 
se com o existencialismo. (KUHN e MALDINEY, 1971, P. 08) 
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A Daseinsanalyse de Binswanger nao e to somente uma psicopatologia, mas 

no seu projeto busca a compreensdo do ser doente e de sua a6es objetivas, sem no 

entanto, cair num subjetivismo psicologico ou no objetivismo das ci6ncisi 
naturais55 . Seu projetoe uma elabora 言o partindo da experincia,d urna atividade 

assentada sobre as percep6es do si-mesmo e do outro, na linguagem e p e1a 

linguagem. A id6ia fundamental n乞o 6 multiplicar os quadros nosogrficos, mas 

tomar um ponto de partida na existencia e mostrai em que sentido o acesso 

psicopatol6gico ao homem corresponde a uma modifica きo deficitaria da Existncia. 

A Daseinsanalyse, inaugurada no plano terico no incio da dcada de '30, 

tem em seu esbo9o um trabalho orientado por um mdtodo. Em Sonho e existncia 

tem-se uma reorienta 豆o ao nvel metodol6gico, uma reorienta 議o da pesquisa. O 
fundamento da psiquiatria nをo pode ser fornecido por uma reflexao metodol6gica 

sobre os instrumentos, mas deve dirigir-se para o problema acerca do que 6 o 

homem; assim ele busca uma reflexo sobre o homem como existente 

Este livro tem como sucessor um outro, Ideenfluchz (1933) - lima anlise do 

mundo maniaco. A estrutura essencial 6 explicitada pela anlise da fuga de idias, 

atravs das categorias de espao, tempo, consistncia 

Grundformen und Erkenntnjs menschjjchen Dasein(1956) ex加e a sua 
antropologia e uma interrogaao sobre os modos de revela9言o do Dasein, onde 

pretende avan9ar ainda mais que a analtica existencial de Ser e tempo, ao 

compreender o Dasein nao apenas como Sorge, mas como Liebe 

Em 1957, Binswanger publica Schizophrenie no qual analisa cinco casos 
trabalhados ap6s a publica 豆o de Grundformen. Aqui tem-se a aplica9o concreta de 
sua teoria. Os casos s豆o Ellen West (1944-1945), use (1945), Jrg Znd (1946- 
1947), Lola Voss (1949), Suzan Urban (1952).E por esta6 poca que surgem outros 

trs estudos reunidos em Trs formas de existncia malograda. E poca em que 

aparecem os diversos artigos em que se pode descobrir a importncia de Heidegger 
na elaboraao da metodologia binswangeriana. 

""...a Dasemsanalyse apoia-se no terreno firme da fenomenologia e trabalha seguindo seus mdtodos. Isto quer 
dizer que no considera o ser humano objetivamente, ou珂a, como uma coisa existente(uma coisa "manual"), 
como mais um objeto do mundo, e muitssimo menos um objeto natural, mas investiga o fenmeno de seu ser-no- 
mundo , pois unicamente este fenmeno nos permite compreender o significado do projeto de mundo no sentido do 
mundo natural allgeraL(BINSWANGER, L.,E肌p.373). 

UF 畏 Gs 
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CAPITULO SEGUNDO 

EM BUSCA DO MTODO BINSWANGERIANO 

1. METODO E TEMA: 

O projeto intelectual de Binswanger 6 o da constitui9ao de uma psiquiatria 

cientifica, pois a mesma vivia num dilema do qual deveria sair. A psiquiatria deveria 

decidir se ainda continuaria sendo uma ciencia aplicada, um conglomerado de 

biologia, neurologia e psicopatologia - unificado por uma prtica - ou tornar-se-ia 

uma ciencia unificada.1 Esta6 a questo que ocupa Binswanger, e seu maior desafio 

era a busca de uma nova via, de um novo caminho para a psiquiatria. Esta6 a grande 

razao que exige um empenho constante e o estudo da filosofia. O principal resultado 

6a elabora 武o da Daseinsanalyse e de uma dire95o analitico-existencial de pesquisa. 

Mesmo que os esbo9os sejam anteriores,6 somente a partir da dcada de 40 

que seriam estabelecidas, com uma consistncia maior, as linhas diretrizes e 

sistem自ticas que comp6e a Daseinsanalyse. Isto se deu, principalmente, atravs de 

interven96es pblicas, de alguns textos de cunho textos te6rico e de estudos 

dedicados ao problema da esquizofrenia. Isto poder melhor ser observado em trs 

importantes artigos 叱  Binswanger: Sobre a direぐdo analtico-existencial em 

psiquiatria (1945), 0 signrcado e a importncia da analtica existencial de Martin 

Heidegger para o acesso da psiquiatriad sua auto-compreenso (1949) e Analtica 

existencial e psiquiatria(1951). 

O que podemos observar, atravs da leitura destes textos,d a persistncia de 

duas questes centrais que articulam um empreendimento, a saber, a compreensao 

52 

'BrNSWANGER, L. Discours, p. 152, 153. 
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do que significa 'ser homem' e fazer emergir um terreno, um solo que propicie ao 

psiquiatra e a psiquiatria a sua auto-compreenso. 

No6 por mera casualidade que nos titulos destes textos Heidegger e sua 

analitica se fazem presentes. E junto a ele que Binswanger encontra uma resposta 

que articula suas principais quest6es, pois a analtica existencial permite-lhe ampliar 

os limites da psiquiatria ao mesmo tempo em que fornece a pesquisa empirica do 

psicopatol6gico um novo ponto de partida e uma norma. Simultaneamente, ela 

revela-lhe o conceito existencial de ciencia e instrumentos conceituais que permitem 

a avalia9ao do prprio projeto cientifico e do horizonte de compreens乞o 

transcendental desta ciencia. 

Haveria pela frente trs alternativas possiveis para a psiquiatria da d poca, as 

quais deveriam ser avaliadas com profundidade. Uma primeira seguiria a via do 

m6todo naturalista, de acordo com a qual a essencia da doena seria apreendida 

quando consegue-se resumir as manifesta6es anormais de tal modo que elas 

exponham um determinado processo biol6gico, no qual pode-se indicar o incio, o 

desenvolvimento e seu fim 2 Nesta perspectiva, as doen9as mentais seriam, 

fundamentalmente, doen9as do c6rebro. Era esta a via privilegiada por Wemiecke e 

Liepmann. 

Uma segunda via seria a utiliza9ao de um modelo explicativo psico-biol6gico, 

no qual a ess6ncia da doen9a residiria em uma predisposi9乞o do organismo anmico ・  

seelisch. No entanto tal predisposi9ao nao teria sido ainda totalmente esclarecida 

A essencia da doen9a mental, nesta via,6 concebida como algo ou alguma coisa que 

estaria fora da personalidade. Esta6 a perspectiva da sindrome. 

A terceira possibilidade explicativa partiria de transforma6es prim自rias da 

personalidade, ou seja, o modo e a maneira pela qual a personalidade elabora 

psicologicamente certas experiencias vividas de seu percurso e de seu futuro 

hist6rico, isso que ela faz de suas experiencias vividas, como ela as acolhe no todo 

de sua essencia. Este seria o modo de observaao puramente psicol6gica, no qual se 

constr6i uma infra-estrutura conceptual a partir da qual pode-se explicar todas as 

2 BINSWANGER, L. Discours, p. 125 

3 BINSWANGER, L. Ibid. p. 125-126. 
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a6es da pessoa. Esta perspectiva, no entanto, seria muito 6 muito superficial aos e 

no satisfaz o rigor de Binswanger, e e to exterior como as duas anteriores que 

tambem procuram explicar a dimens乞o patol6gica como alguma coisa de exterior no 

orgamsmo e no psiquismo normnal. Rapidamente elas sao descartadas, pois no 

permitem a capta9ao da essencia da doen9a 

Se voltarmos a 1920, ao momento em que Binswanger expunha por escrito a 

sua reflexao sobre a situa9ao critica em que se encontrava a psiquiatria, podemos 

perceber que ele tinha diante de si o modelo da psicanlise, modelo que parecia 

oferecer novas luzes para a constitui9ao de uma nova ciencia ao explicar a doena a 

partir da hist6ria pessoal de cada um Ao par disto, a psicanlise oferecia todo um 

arsenal de recursos metodol6gicos que permitiriam penetrar nesta histria. Al6m 

disso, a psicanalise no encarava a doena como algo de estranho para o sujeito, mas 

como uma fra9乞o que pertence ao fluxo continuo de uma totalidade pslquica - a 
textura psiquica. 

A psicanhlise poderia ocupar o lugar da psiquiatria, ou apresentar-se como um 

modelo substitutivo. Binswanger esquivou-se a isto e deteve-se na via oferecida pela 

psicanlise que colocaria a personalidade no centro das doenas. Quase duas dcadas 

mais tarde, mais precisamente em 1936, quando estabelece paralelos entre a 

Daseinsanalyse e a psiquiatria, Binswanger faz uma retrospectiva desta6 poca e 

consegue perceber, ja numa confronta9ao com o pensamento fenomenol6gico e com 

o pensamento heideggenano, que o modelo que a psicanlise tinha a oferecer-lhe era 

ainda bastante restrito4 , e por isto ele nao o adotara sem reservas 

Freud tentara realizar um grande empreendimento ao tentar dissolver toda a 

psiquiatria em psico e biopatologia da fun9ao libidinal, restando, no entanto, ao 

fundo a neuropatologia da funao cerebral. De algum modo, a psicanalise nao fora a 

soluao esperada, pois seus conceitos de base nao a haviam levado muito adiante da 

psiquiatria clssica. 

A alternativa que Binswanger encontrou 6 a de formular uma dire9ao de 

pesquisa antropol6gica em psiquiatria na qual o homem n乞o fosse enclausurado em 

4 BJNSWANGER, L., Discours, p. 87 
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categonas biol6gico-naturaijs tas, nem em categorias tiradas das ciencias do esprito 

Ele pretendia compreender o homem a partir daquilo que lhe 6 mais prprio, e 

descrever as dire96es fundamentais ou onginais deste ser. Somente dentro desta 

perspectiva sena possivel descrever e compreender as doenas mentais a partir de 

possibilidades onginais do ser-homem5 

2. A FENOMENOLOGL&. 

Entre o ano de 1922, com a publica9ao do artigo Sobre afenomenologia6 - no 
qual temos um testemunho do interesse e o convite para que a comunidade 

psiquitrica se dedicasse mais a fenomenologia, ali a de Edmund Husserl - at6 o ano 

de 1954, quando pronuncia a conferncia Daseinsanalyse e psicoterapia, diante dos 

participantes do II. Congresso Internacional de Psicoterapia, uma linha perpassa o 

perodo e articula dois fios centrais no trabalho de Binswanger. Aquele que diz 

respeito aos aspectos metodol6gicos, onde Binswanger busca elaborar um mdtodo 

prprio em incurs6es na fenomenologia. O outro 6 um tema prprio, ou seja, a viso 

da situa9ao bsica essencial, ou das estruturas bsicas do ser humano e, no que diz 

respeito ao campo da psiquiatria, a distinao entre o que seria a sade e a 

enfermidade humana, sintetizado na expresso antropologia fenomenolgica7 

O mtodo binswangeriano, ou antes, sua atitude fenomenol6gica come9ou a 

ser elaborada a partir do estudo da fenomenologia de Edmund Husserl(1859-1938)8 

5 BINSWANGER, L. Discours, p. 187 

6 BNSWNGER, Artculos, pp. 15-45 

7 Esta deriva 言o e esta confluncia sきo retomadas no seio da prpria reviso que Bmswanger faz da histria da 
constitui5o da psiquiatria como uma ciencia e nas respostas que foram produzidas. Do aprofundamento produzido 
pela Psicopatologia de Jaspers, o qual indicava uma justaposi9各o horizontal das tarefas, das dire6es de pesquisa e 
dos resultados da psiquiatria, sem o reconhecimento de um plano a priori. Ou seja, face a multiplicidade e as 
diferenas das tarefas da psiquiatria, e face a multiplicidade estrutural do objeto psiquiatrico, resta ausente um 
plano sobre o qual o ediflcio cientfico pudesse se erguer. Tal plano nAo era buscado pelos psiquiatras na medida 
em que tal psiquiatria restava sobre aquele plano, inquestionado, da biologia. Outros autores pareciam ter 
avanado, como Griesinger, para os quais as doenas mentais seriam doen9as do crebro, ou para outros, como 
Wernicke e seu aluno Liepmann, para os quais a gigantesca empresa seria aquela de fazer dissolver toda a 
psiquiatria na neuropatologia da fun 言o cerebral. Jim avano ainda maior parecia ser aquele produzido por Freud e 
sua psican自lise ao fazer dissolver a psiquiatria na psico e na biopatologia da funco libidinal, repousando, na 
medida do possvel na neuropatlogia da fun 言o cerebral. 

8 "A histria da fenomenologia comea com os trabalhos de Husserl do sculo passado, que giravam em tomo da 
matemdtica e da psicologia". (STEIN, 1983, p.30). "A fenomenologia, com fisionomia de traos autnomos pe-
se no interior daquela rediscuss云o das concep戸es filosficas positivistas que realizou na cultura alem nas h ltimas 



Para Stein (1983, P. 32) a fenomenologia pura e a 

‘一  ” ""Cincia bsica" da filosofia por ela caracterizada.- ,, . . ,'. 	- - - 
' rura signinca.:. "fenomenologia transcendental". Enquanto 
' transcenaentaj'ラ  porm,6 tomada como ponto de partida a 
suD

jenvlaacle-' do sujeit
o q

ue conhece, age e valora Ambas 
as' expressoes 'subjetividade' e 'transcendental' indicam aue 

三誉叩n響1OI讐a' consciente e decididamente se inseria na 
traui9ao 11!osoflca moderna." 

No deve ter escapado a Binswanger que a proposta husserliana era a de dar 

filosofia um mdtodo rigoroso e radical, tendo como programa o retomo s coisas 

como sao em si mesmas - Zu den Sachen Selbst9 - desenvolvendo e retomando a 

eidtica, a redudo fenomenologica ou a epoch6, a consci6ncia ou o Eu 

transcendental, a intencionalidade da conscincia e, enfim, o mundo da vida - 

Lebenswelt. "A reduao fenomenol6gica proporciona o acesso ao modo de 

consideraao transcendental; possibilita o retomo a "conscincia".'0 

O interesse transcendental", o interesse da fenomenologia transcendental 

dirige-se para a conscincia enquanto consciencia, retendo como sua esfera temtica 

as vivncias, e indo somente para os fen6menos no sentido da aparencia - 

Erscheinung - em que a objetividade aparece e no sentido da objetividade - 

duas ddcadas do sdculo passado. Neste perodo, as idias de Marx, de Nietzsche e de Freud, idias que depois 
marcariam a cultura da gera9言o posterior, eram quase completamente ignoradas pelos professores universitrios. 
Mas e exatamente com estes que Husserl estava em contato. E, atentos ao desenvolvimento das cincias positivas, 
da matria e tamb6m das cincias histrico-sociais, eles submetem a critica o dogmatismo positivista na concep9o 
do conheciemnto, al6m da confiana religiosa que os positivistas nutriam pela ciencia. E por essa raz言o que, em 
determinados aspectos, a fenomenologia encontra pontos de contato de certo relevo com o neokantismo, o 
bistoricismo e a filosofia da vida." (REALE & ANTISERI, 1991, p.553.). 

9 "Portanto, a palavra-de-ordem da fenomenologia d o retorno s prprias coisas, indo alm da verbosidade dos 
filsofos e de seus sistemas construdos no ar. (...) para cumprir esta promessa, 6 preciso partir de dados 
indubitveis para com base neles construir depois o edificio filosfico. Em suma, procuram-se evidncias est自veis 
para colocar como fundamento da filosofia: "sem evidncia, n言o h自  ciencia", diria Husserl nas pesquisas l6gicas." 
(REALE&ANTISERI, 1991, p. 554) 

'O BIEMEL, in HUSSERL, 1986, p. 12 

"A fenomenologia tinha, a sua frente, duas direes: a idealista ou a realista. "Os significados ou essncias dos 
objetos, das instituices e dos valores so constitudos e nostos nela conscincia ou o olhar do te6rico 
desinteressado os intui enquanto dados objetivos? E aqui que divergem, por exemplo, os caminhos de Husserl e dc 
Scheler: Husserl,sobretudo o ltimo Husserl, tomar o caminho do idealismo. Assim, o pensador que estabeleceu 
como programa da fenomenologia o retomo s prprias coisas, no fim se encontrar com a realidade丘  nica que 6 a 
consciencia: a conscincia transcendental, que nulla re indiget ad existendum e que "constitui" os significados das 
coisas, das a es, das institui6es e o sentido do mundo ( atente-se para o fato de que, aqui, transcendental quer 
dizer kantianamente o que est em nossa consciencia enquanto algo independete da sensibilidade e, portanto, a 
priori, mas funcionalmente ordenado para a "constitui 言o" da experiencia." (REALE & ANTISERI, 1991, p. 
555,556). 

56 
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Objektitt - considerada enquanto aparece nas aparncias, "transcendentalmente", na 

desconexao de todas as posi96es empricas 

e, destesignifica競estes nexos entre e verdainvestigar em geral as ccobjeto 	a tarefa熊e conhecer; entre ato,)menologja 
Lranscenaental (ou da filosofia transcendental)." Husserl 
possuia a convic9ao de que oser se fundava na correlaco 
enue o aaao e a Consciencia."u 

A filosofia 6 a descri9言o da essencia da conscincia, de seus atos e correlatos, e 
das essncias das coisas. も  eidtica no sentido de que, antes de fazer qualquer ' 
ciencia e preciso conhecer g fl% ecにβ”hi,, Aa~Aー一；一一ー一． , 

sentido de um ser, de uma id6ia. A essencia do objeto permanece identico, atravs 

das diferentes varia6es da imaginaao. Chega-se a essncia das coisas com uma 
intui9o vivida, a qual nきo tem carter metafsico, A essencia6 a prpria coisa que 
se revela para mim numa intui9豆o originria. A radicalidade das cincias e da 

filosofia deve ser procurada al6m da eidtica, passando-se da anlise da objetividade 

das essencias para a anlise do sujeito. Inspirado por Brentano, afirma que todas as 

coisas, os conceitos, tudo isso agora 6 objeto para unia consciencia: 

"Nenhiimsi fewa illladn五vel lr、  i_i"d"7ir'hハ。。ー八一一一 ’ー一…ー…～v"“ 且よ“a5u皿vじIpuue lrluuzir-nos a erro se 
0DeaeCemloS ao Drincinin dng nrilいfl、iハ。． fハ』。 ‘"h，ム含一ー．一ー  vぐ～~vv…～。一“U lJIIuじ」  pw uos pnncipios: toda intuiC豆o aue se 
orerece Onginanamente f "n14 f ,'4444, iof石_ ,．こ．,，へ  -c’ーー“ー…一～  v 4LIL' LIJ1ILし  'cgiuma para o 
conneclrnenti'r hidr o olle se d五  n9 intlli ,...ハ  A - ”ー山、  ーてててでー…v'"～、ノ v3.fU さじ  Ud na manCao ae modo 
origmario ( rvr Qcc!;rI 血zer' .._. mrrlP - -eoI、ハ Aー，一ー．. ーーー‘フーーで了ー、 1~'"''J""ULLI cm uェune e osso'jaeve ser 
assumiao Ila《〕  1' tal colllo se dA -nq tmhI"，” 。。，、。ー一 ”~. ご了ー一ー‘‘…v"v"“ レrlIu さし、鳳， iiw,s ummoem e apenas nos 
limites em que se d."3 

A fenomenologia 6 a ciencia dos fenmenos, a descri9o - nAo explica 豆o - do 
que ongulanamente se manifesta, O outro me 6 dado imediatamente como 
manifesta9言o fisica sem, contudo, dar-se em sua vida psquica e seus estados de 

consciencia, do mesmo modo que nao se d originariainente o interior dos corpos e 

as partes de sua superfcie que, no presente, no vejo. No entanto, esses fenmenos, 

mesmo que no tenhamos Consciencia, sao o que ha de mais luminoso e evidente se 

abandonarmos todos os nossos preconceitos, conhecimentos ou teorias. S6 assim h 

'2 STEIN, l983,p. 147 
13 HUSSERL, Apud, BASSO, 1994, p.62 (Universa, Brasilia, v.2, p. 59-73, mar. 1994) 
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condi9ao de as coisas aparecerem tais quais se oferecem na intui9ao, 'em carne e 
osso'. 

A Consciencia possui uma essencia diferente das essencias dos fenmenos. nois 
eia e aoaclora de sentid o as coisa' e ICtQcs乞o 'eCAntnr,lq -i-- - - --+ .Aハ。  A 一一一一一ニ凸一二  ーーーーーー。 vv、J"‘。 .(4J パjししPしuius ue senuaos. 1k consciencia 
nao se encarna nas coisas nem se torna as coisas, mas a elas da significa9乞o e delas 
permanece distinta. Assim, o fen6meno 6 a essencia 

A epoche refere-se a necessidade de pr entre parnteses os pressupostos que 

possuimos para capt-las elas mesmas, como ser absoluto que sao, cujo resultado 

quando aplica-se esta redu 乞o ao eu, por exemplo, faz aparecer o eu puro, o mundo 
da Consciencia que se ope ao mundo das coisas 

"A nosicao io lllundn mle A"mohハ。い考八ハー→；ー一一一  -. ～叫Y“、J uU muuuU, que e uma posiCao contingente.. 
Aflflいc, a nOSlC五n - Pn Fll ，、11,．ハ  。  』一  ー～．  一ー一  ー．  つ～v 。レ  “ pvJiav meu iコu puro e ao meu eu vividn 
egologlCO, que e 1 1ti 41 lmgicうn nPrPe。‘“。  ハ1,hlノ，．ーー一一ニ一 了了、‘い～v'M、～、J u.uia puさiyau necessana. Vuaicluer coisa 
uaua en Ca rtle e (SSrt 	 ハ。。r”ー一ー一一Lー一一  ー了二’でAr'“サv 、J vJJU PUuじ1どu41IuenIe nao ser, mas nenhuma 
vivencia dada em carne e osso pode no ser."4 

A anlise da eid6tica da regiao da coisa mostra que essa 6 -nos dada como fluxo 

incessante de perfis, enquanto que o exame da eidtica da regi豆o da consciencia 

mostra que o prprio vivido6 dado como uma percep9ao imanente. O eu puro 

evidente a si prprio e o fluxo das vivncias que o constitui, enquanto aparece a si 

mesmo como fen6meno, nao pode ser posto em questo. A pochd faz emergir a 

consciencia como radicalidade absoluta, e a verdadeira significa 言o do "pr entre 
parnteses" 6 tirar o vu que oculta o Eu de sua prpria consciencia. A existencia do 

mundo, embora posta fora de a9ao, no6 aniquilada. O Eu continua ligado ao mundo 

e seu conteudo 6 efetivamente o fluxo das silhuetas por meio das quais cada coisa 

aparece a consciencia. 

A consci6ncia de que fala o fil6sofo n豆o d a mesma de que falam o psiquiatra e 
o psic6logo. Para estes a consciencia pode ser entendida como um conjunto de fatos 

'4 BASSO (1994, p. 63) escreve:. "Em oulros termos,6 preciso suspender o juzo sobre tudo o que n言od 
apoditico nem incontrovertido at se conseguir encontrar aqueles "dados que resitam a reiterados assaltos da 
epoch. E os fenomenlogos encontram esse ponto de aproxima5o da epoch, o residuo fenonienolgico ・  como o 
chamaria Husserl ・, na consciencia: a existncia da conscincia 6 imediataemnte evidente. A partir dessa evidncia 
os fenomenlogos pretendem descrever os modos tpicos como as coisas e os fatos se apresentam a conscincia. E 
esses modos tpicos s言o precisamente as essencias eidticas. A fenomenologia n5o uma ciencia dos fatos, e sim 
cincia de essncias." Ver tamb6m REALE & ANTISERI, 1991, p. 554. 
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externos e internos, observveis e passlveis de uma explica9ao causal. A Consci6ncia 

a qual se refere o fil6sofo6 o sujeito do conhecimento, enquanto estrutura e 
atividade universal e necess自ria do saber. E a conscincia transcendental ou ainda o 

sujeito transcendental: "...Na fenomenologia, a Consciencia d aquela que oferece as 

condi96es de possibilidade para a existencia de uma conscincia psicolOgica".'5 
O fenomenologo nao manipula dados de fato, mas essencias; nao estuda fatos 

particulares, mas idias universais; n乞o se interessa pelo comportamento moral desta 

ou daquela pessoa, mas procura conhecer a essencia da moralidade e talvez ver se a 

moral e ou nao fruto do ressentimento. Em suma, o fenomenlogo cumpre fun6es 

bastante distintas daquelas do cientista. 

Nao sendo nem uma coisa nem uma subst含ncia, mas puro ato, a conscienciae 

uma forma,e sempre consciencia de alguma coisa que se apresenta de modo tlpico, 

cujo ser ou essencia recebe de Husserl o nome de intencionalidade. A anlise desses 

modos tipicos d precisamente fun9ao da fenomenologia, que se pergunta e indaga 

acerca do que a consciencia transcendental entende por amor, percepao, 

religiosidade, justi9a, comunidade, simpatia, etc. A Conscincia, para o fil6sofo, 

um ato intencional e sua essencia - a intencionalidade (ou o ato de visar as coisas 

dando-lhes significa9ao); o mundo ou realidade . d o correlato intencional da 

Conscincia. Perceber, sendo um ato intencional da consci6ncia, tem o percebido 

como seu correlato intencional e a percep9ao como a unidade interna e necess自ria 
entre o ato e o correlato, entre o perceber e o percebido 

Para Lagache'6 a fenomenologia 6 uma ciencia "eid6tica", um mdtodo que 

pode auxiliar-nos na compreensao da essencia de um fen6meno. A redu9o 

fenomenol6gica faz abstraao de todas as condi96es empiricas e, considerando 

somente os fen6menos, atm-se a destacar suas caractersticas gerais, seu significado 

e sua estrutura. Na prtica psicol6gica, ela convida a ater-se a realidade psiquica tal 

qual ela e vivida.: s "experiencias vividas", ao sujeito e ao significado que ele lhes 
d. 

'5 VALENTINI( 1988, p.18) 
'6 LAGACIIE・  Daniel. "L'amour et la Haine", dans Oeuvres 1(1932-1946), paris, PUF, 1977, p. 309-310 
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Do ponto de vista do estilo, Binswanger utiliza um movimento Continuo de 

contrastes, um artificio bastante comum em seus escritos. Isto permite-lhe fazer 

surgir a distncia que separa o pensar fenomenologico e a novidade de seus recursos 

metodol6gicos e de sua tematizaao, dos m6todos de pensamento objetivos e, em 

particular, dos cientfico-naturais 

Sobre a fenomenologia (1922)17 possui, tamb6m, um acento propedutico 
Aquilo que ele prop6e no est contido no consenso de uma comunidade de 

praticantes de uma mesma ciencia: e uma nova forma de pensar na psiquiatria. E o 

prprio Husserl 6 ainda um desconhecido nesta comunidade de cientistas 

Hh em Binswanger o interesse pelo estabelecimento de um corte que ponha a 

claro as rela6es entre uma cincia eidtica e uma ciencia empirica. Ele pretende 

estabelecer um conjunto de referncias a reflexao pelo contraste entre o modo 

fenomenol 6gico de ver e pensar, e o modo de ver e pensamento das cincias 
naturais. 

Logo sentimo-nos introduzidos num universo cujos fen6menos s乞o 
completamente estranhos para o investigador da natureza e para os psiquiatras. Para 

estes um objeto est cientificamente explicado quando as condi96es de sua forma o 

foram expostas, e isto que, historicamente, era tratado como esfera corporal e esfera 

animica formam uma u nica natureza e pertencem a uma h nica natureza: o 

conhecimento que temos desses dois mundos deve-se exciusivamente a percep o 

sensorial (exterior e interior). A ciencia natural ignora toda outra forma de 

conhecimento direto ou primario. Porm,a parte da percep9言o sensorial, ha uma 

outra forma de conhecimento ou experiencia imediata e direta de alguma coisa e, 

mais do que a decomposi9ao compreensivel em elementos isolados, assimilam outra 

realidade, mais primitiva e "espiritual" 

Binswanger, num crescendo, introduz-nos num nvel de percepao para "al6m" 

da percepao sensorial. Pela via da est6tica, ele aponta para um universo de 

fen6menos aos quais o investigador natural dificilmente tem acesso. Tomando como 

'7 A verso utilizada por ns pode ser encontrada em BINS WANGER, L. Artculos, pp. 11-45, de onde retiramos 
todas as referncias do texto em questo. 
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exemplo alguns quadros de Van Gogh, ele esbo9a aquilo que um cientista da 

natureza pode captar: umaa rvore aoitada pelo vento ou um campo de trigo 

"Van Gogh, quando pinta uma 白  rvore acoitada nemn 
vento, um campo de trigo, v6, como ele mesmo diz, nin essa 
自  rvore determina1a "1e te"-' f" nll f..lfh"”。 ,ーにに二二二  ーーー ’ー一ーーーー‘'''4ユ』“""M'‘しししiii しai vu し ii iorrna mnc urn i1r9rn ・  
no ti-i (ri Iovem一 n斉  ,. - . -m - 一。h -n。 ；。孟』一  二二二ご；竺  '~ "l5v JvYし11ち IIau vc uma espiga isolada mas "1110A 
Ii1efT1I'VeS4. lmrn - -n。、7一  ,. " -，ごー一」．．ー  二二ー  ーダ’ I且ハ“"vし‘1lIしuw puru e suaveー, "aue nroduz umsi ernne斉n 
parecida, nnr ew'nm1r A eYnr誌ぐ多nよ A一ー、戸二こ二二こご  ‘ーーーーーー’ t- ‘ ー～ll'P且v, i. し入IJiじささdU Uピ  iimi eruint-'inhり  
』．、一一」一一  」一  ，,ノー  」  

’ーーーー…～  、、“''"“コ “.し0 iiiiiaijj, Vじ． DOiS O mesmo tPrtrrnlPne 
na 自  rvore, que luta contra o vento, e no destino do homem (n 
drama); o mesmo fen6meno ・  da pureza e da suavidade-5 
trigo jovem e na cnancinha dormente, O v ainda chiem 
perceba em forma sensorial. No 6 uma vis乞o ocular, mas 
uma percep9ao imediata, um olhar ou contemolar Que em 
nada ceda ao sensorial no que diz resneito‘え  fnr;i d 
convic9o, ainda que o supere, inclusive, e com essa 
contempla9ao consegue comunicar com tudo aauilo one 
possui um "rgo" que tenha a faculdade intelectual de 
nPrtいhβ一1ハ ”18 

O que faz com que o artista seja tal d a capacidade de construir, sobre a base 

do sensorialmente percebido, novas manifesta96es n言o sensoriais, e reproduzi-las 

sobre a base e por meio de elementos sensoriais 

Al6m da pintura, exemplos extrados da literatura e da mhsica - ou do dominio 

da arte, em geral - nos fazem ver que penetramos num outro universo, na ampla 

esfera que a fenomenologia est empenhada em conquistar. Do conhecimento 

sensorial, passamos para o conhecimento intuitivo, do conhecimento das cincias 

naturais passamos para o conhecimento fenomenol6gico 

"..nosso conhecimento intuitivo ou imediato excede, e 
em muito,a fun9乞o e os limites da percep9ao sensorial. H 
campos objetivos amplos, muito amplos, inacessiveis a 
percep9言o sensorial, e dos quais, sem dhvida, conseguimos e 
desenvolvemos conhecimentos intuitivos; sim, rodemos 
dizer que para cada esfera objetiva encontra-se o 
correspondente ato de percep9言o intuitiva".'9 

18 B1NSWANGER, L." Sobre a Fenomenologia"( 1922), in: Articulos, p.17 
19 Id.ibid.,p.18 
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TT 	

Binswan
g
er refere-se com uma aten9ao maior a s Investiga

戸es lgicas deTT__ _ _ I 
riusserl: 

"O termo t6cnico, segundo Husserl, 6 , em 
contraposi9まo a percep9乞o sensorial, percep o categorial, 
porm antes de tudo, "viso essencial", ou intui9o ( 
fenomenol6gica). Nas Investiga6es Lgicas fala-se de 
"idea 乞o imanente", de "ideidade" consumada "sobre a base 
da intui9乞o". E comum aos atos destas classes de percep9ao e 
aos de percep9o sensorial que neles se deu algo "real" direta 
ou espontaneamente, em uma palavra, que por meio destes 
atos percebemos igualmente algo, ainda que no seja em 
forma sensorial".20 

As percep96es categoriais no se referem a algo de natureza metafisica nem 

mistica. O que ele pretende contrapor a percep9乞o sensorial, a do cientista natural, 

uma outra forma de percep9ao, uma percep9乞o supra-sensorial, na condi9o de que 

esta se construsse por cima do sensorial: 

"Kant, como d sabido, diferencia as "formas 
apriorsticas, tanto no dominio da sensa9o como no 
"dominio do entendimento que se constri sobre a sensa o". 
As primeiras s乞o as formas ouras de intui9ao, espao e 
tempo, e as ltimas as categorias puras do pensamento ou do 
entendimento. A estas pertencem as categorias da 
causalidade, da realidade, da necessidade, etc. Kant no 
conhece fonnas puras de intui9乞o no que diz respeito ao 
objeto do entendimento. Aqui entram de novo os 
ensinamentos de Husserl. Segundo eles, podem ser intuidos 
tamb6m objetos do entendimento ou do pensamento, ou seja, 
objetos que se constrem "por sobre a sensa o"; dai a 
express豆o "intui9貸o categoria!". Os atos de intui9o 
categoria! se dirigem, pois, a objetos do entendimento, porm 
no sao em si atos do entendimento, seno de uma intui9o 
ampliada que n議o se encontra no sistema de Kant."21 

Husserl 6 seguido por Binswanger quando chama de essencias os fen6menos 

que percebemos por viso categoria!22 , no sentido mais primitivo e simples de 

20 Id.ibid.p.18 

21 Id. opcit.p. lS,I9,notal 
22一一L . ．  一．  

pnwclIo eie raia em"" mtuic言o cat nriAP' 4IIr 、‘。一． 1山E」一一  一，一一 ‘ 
em器aposicAo com o media黒com o曾巨郵扇鐘難誌 UJUL LUtuitivo ou carenteごcategintui署農認  categoria! em contaposioA percep9言o sens品葡姦i1J.Ao es器高  
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"espcies"( generos), naturalmente em contradi9ao com o sentido biologico e 

popular da palavra. As essencias fenomenol6gicas no tem existncia real alguma e 

no sao formas ideais nem id6ias num sentido kantiano ou plat6nico; e nem esto 

num ponto que faa jus a contraposi9ao real\idea!, nada tendo a ver com a teoria do 
conhecimento. 

A fenomenologia 

」一  -」一  "no pretende ser mais que uma ciencia dos fenmenos 
ua A consciencia, e por certo, dos fen6menos puros ou 
essencias aos mesmos, percebidos por visao categoria! ou 
ooserva9ao 	essencial. - Distintamente 	das 	ciencias 
expenmemais, ou objetivas, de um lado, e da teoria do 
connecimento, por outra, afenomenologia tem sido definida 
（…！  corno uma clencia eidetica. Esta expressao nada novo 
inaica. bsta tornada da palavra grega eidos (o perceptivel, 
aquilo que esta a vista, estrutura, i ndole, espcie), que 
1-lusseri elegeu como termo t6cnico para designar esp6cie." 23 

O infprpicc,t de Binswanoer ..1.q"riβnri。。一-1'. 一ー” 」A 一一ーー一1一一』,一ー一一  、ノーーーレ “しレulo wauどcI pvias ciencias eiaencas' ia-se por elas formarem 

conceitos, defini96es e conclus6es totalmente a margem da experiencia, portanto, a 

pnon. 

"A fenomenologia como cincia eidtica abriga a 
pretensao de expor frente a todas as ciencias, sejam elas 
naturais ou ciencias do espirito, as experiencias fundamentais 
apriorsticas ou puras e descrev-las em forma pura, ou seja. 
sem realizar nem fundamentar teoncamente, do mesmo 
modo que a matematica atua frente a fisica. Para 
compreender isto temos que retomar aquilo que se chama 
m6todo fenomenol6gico, ou seja, at o caminho pelo cival se 
chega, passo a passo, do fato isolado empirico individuala 
essencia supra-empirica ou pura., somente aqui que come9a 
o interesse prtico da psiquiatria."24 

Na continuidade deste mesmo texto ele ir apreender algo que diz respeito a 

uma ordem de atos, aqueles da vis谷o categoria! e aqueles da intui9ao ou observa o 

essencial, e a ordem do objeto, as essencias ou eide. A visao categoria! esttica 

23 lcLop.cit.p. 20 

24 Id.op.cit.p. 21. 
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mostra "essencias estticas". H atos nos quais percebe-se essencias morais ou 
eticas: 

"A fenomenologia afirma que h言  tamb6m na esfera do 
puramente intelectual e te6rico ess6ncias gerais e, 
correspondentemente, atos de viso essencial geral, 
puramente fenomenol6gica; em outras palavras, uma intui9o 
intelectual pura. A fenomenologia cientifica opera 
exciusivamente com estes atos." 

Binswanger pretende trazer para um primeiro piano a contraposi9ao entre o 

dominio da ciencia natural e o da fenomenologia, chegando a formula que as 

diferencia ao afirmar que 

"na ciencia tudo deriva da percep9o sensorial, exterior 
e interior, e se constri sobre ela; na fenomenologia, pelo 
contrrio, deriva da viso categonal ou vis乞o essencial. Al6m 
disso, a ciencia tem como objeto existentes reais, coisas ou 
processos da Natureza realmente existentes; a 
fenomenologia, pelo contrrio, trata de fenmenos, tipos ou 
figuras da consciencia que no so prprios de natureza 
alguma, porm que possuem uma essencia captvel por uma 
viso imediata." 

Qual o caminho, como o homem chega a tais intui96es ou vis6es categorials? 
A pergunta de Binswanger d uma pergunta pelo m6todo, e a fenomenologia como 

um mtodo para atingir este "mais al6m". Por mais que haja de met6dico na 

forma9ao de um artista, por maiores que sejam seus esfor9os, nao se v nisto 

nenhum m6todo cientifico. No artista hh muito de "espontneo", algo que no pode 

ser controlado, previsto. No caso da fenomenologia cientifica, ha um caminho 

paulatino, ou por etapas, as quais devem ser estudadas com afinco, necessita-se de 

certas atitudes, como na ciencia; de outro lado cada passo cont6m seu sentido e seit 

significado na totalidade do trabalho cientfico, e o caminho percorrido resulta 

claramente visivel desde o principio at o fim 



3. DA FENOMENOLOGA A ONTOLOGIA: 

A fenomenologia de um lado, parece ter importncia de um projeto cientfico 

mas por outro aparece como um campo de preparo e de reflexao, um campo de 

explicitaao e delimitaao daquilo que surge confimdido no campo emplrico. H 
ainda a busca, que somente se far mais claro a posteriorj, de um elemento fixo. uma 
norma e um modelo - o acne't tem計icn25 d9 nhrり A -lx～ー一一一一一  - ーI一…v~"'"“、パJ ua uora ue Iiinswanger - tendo semnre 
presente a interroga9ao do como este aproximarse 6 posslvel - o elemento 
metol6gico, sobre uma base ontol6gica. 

Em Funぐ o vital e histria interior de vida(1927)26,temos novamente a 
presen9a deste elemento especfico no procedimento binswangeriano - o contraste ー  
quando ele aprofunda a contraposi9ao entre a investiga 乞o cientifica e natural do 
orgamsmo corp6reo e anmico,ao se encaminhar para uma antropologia 

fenomenolOgica seguindo a contraposi9do fun9ao vital (o complexo funcional 

animico-corp6reo) e hist6ria vital interior ( a pessoa espiritual e sua hist6ria) 
‘電flnhisnti ao al〕roんnd9r -- 石1,, - -ハ、“+hl 一‘一一一  」一  .----I---w 了、ノ “Fluェuliudi lia mn9ao vital trata-se de 

('t'fl(fittw Clenti石nnq hりtl,,．ぷ。  』一ふーニ』一一  」一 	一  vv'～ー～。  '.'し'uiin.us naturais, clectuzidos das nercen3ec 
PYTPrnac e iei+e,.ra. nc"n,11 1!,iりe 。ーハ，ー“．ーい一一一一一 一一．マ  ．  ーーー…‘Jv"“、“」ao a'.ui1JuiauaS e construiclas enni 9 nilldn dA 
categonas h1Ojcmiac de"n91lcりliA。心” 一ー～11一ー；ェ二 了了？二一  ーでv6～ー “ .auさ4llIJaue e regularidade, Dor 
ueiras aos nirniS Selllnre ge ,.,,..i-.. i.. 	”ー山、ーーーニュ  ，  てニー ’1．ーーγ ‘ー“PよvJしUしuIにち uじ  aigum moao, o conceito 
ae SUDStancia de mm・nh'nnrtn dハ1.H一 I.”、一  -.一一一』一 r一一一一  ーーープ…‘~“、ーmm pu ・ porutuor ae runao, e o de切rca ou 
energia que se ativa nesta '-----う--.Pl,，ハハ”＋ー，、ー＋  -に  ーー三ーフー、～  "‘且Y"1ハ心皿 iwiytiJ; em Contrapartida, ao 
aprorunclar mi hicthriQ c,i+r1 intPhnr 十rりf。。  - 」ハ  - .～一  『  一 - ー  ‘一J~ i" v iiai iiuci ior trata-se ae aluo 
TAT5lltTenfe ,1ic,+i.i+,- 一 nn gein i!l i”。一。 A。ハーーー  --一一一一＝一 γ ～…一～"'v iLOUllLU,Uu svja, ua D usca de conex6es esniガf1121g 
entre o conteucin daS "nc"' d -' 	ハ。；，、示て“ふ11 ，、 『ーーー一てーーーv44.J v1vし“しLOさ  U unia pessoa 1nQividual. 
i-'nrrn, a retlex豆O sohl・e llll,npハ1,Av考I、 a。“．.;"11一α一！一一一一 v~“ユ’"~AlしAav さUUIじ urna conexao eSDintual fl谷fl (g Pfl斉fl 
preocupa9豆o por um "ser" espiritual."27 

Binswanger entende "ser' espiritual" como a unidade dos fatores de um 

sentido que se postulam interiormente ou a unidade do que se forma conforme o 
sentido e por motiva9ao interna - Husserl 

25 0 tem tico vai se mostrando no condicionado pela considera o das rela es ou estruturas bsicas essenciais doser humano e na distin o entre sau de e enfermidade. 

26 
Este texto pode ser encontrado em BINS WANGER, L. Artculos

, pp. 46-66

271d.ibidcm
,p. 

56 
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De um lado temos o conceito e a observa9ao do homem como a integracao do 

aecurso de ttin96es organol6gicas, regidas por leis da natureza, como um decurso no 

tempo, ou seja, o homem como um organismo corp6reo e animico; de outro o 

conceito e a considera9ao do homem como pessoa vivente, como pessoa que adauire 

expenencia e que, no decurso desta, desenvolve-se historicamente. Ao invs de leis 

naturais, encontramos neste plano, como princpio regente, a relado de sentido, a 

uniaacie que interionnente exige fatores de sentido ou a unidade de uma 
a ifI%t'r',i-.4' gll ra c斉n ge - - --H -,"”。 ”～、‘ . ，ー  - 一二‘一．  ""'vし、ハI“どu」ayaU segunuo uma motiva9o interior, o que 6 prprio a sua perspectiva 
renomenol Ogica. 

Ao nvel metodol6gico, Binswanger nota que o princpio de causalidade tem 

to pouco de investigaao cientfica natural como o princpio da rela恒o de sentido 
tem de investigaao biogrfica. No primeiro, requer-se certos experimentos 

cientifico naturais, no segundo, exige-se a investigaao das consequncias reais do 

conteudo da experiencia da pessoa individual, que se desenvolve historicamente, 

precisamente assim e nao de um outro modo 

Dentro do vi6s fenomenol6gico de Binswanger, neste contexto, n豆o se trata 
para o fenomen6logo de um esbo9o de dados da experiencia reais e nem de rela6es 

de experiencias segundo o orincinin isi mnfiirr合ハハ”A一 11一一α一一ー」一一， l. 
、  

motiva96es. A fenomeno1oia imnnrts 	 ハ。ハ～ー”一一ー一欠ー工ーーー」 ,. 

da experiencia individual como suas rela96es, segundo seu conteudo essencial, visto 

atravs de sua essencia e novamente esclarecido por ela. Tendo em vista como 

principio basico a referncia do fato ou objeto a essencia - o eldos- , e vice- versa, da 

referncia da essencia ao objeto respectivo, a sua antropologia fenomenol6gica 

somente poder ser uma investigaao cientifica enquanto detiver-se a investiga9o 

da histria interior. "E com Husser que a histria individual (...) come9a a tomar sua 

dimensao prpria", escrevia Binswanger28 
Binswanger deu a um aspecto nao to enfatizado na conferencia um acento 

posterior: o intencional como propriedade essencial da vida consciente. A 

recnminaao husserliana a psicologia era no sentido de que seu patrim6nio e a 

28 ApUd, MALDINEY, 1986, p. 13 
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薫熱誉器1農ger entendse a aes, 器慧』器蕊 

癌響薫鷺驚・  

Logo o intencional, ou a intenciona1jJ&Je como base da fenomeno1ogja de 

riusseri, passa a ser reconhecido pelo vi6s heideggeriano como uma forma ou um 

modo do transcendente. A transcendncia 6 um conceito mais amplo que o 
ー―ー工ーー1 111 v 

intencional ou "m1Jndcni7nnai" e" 。。”“』一」一 TT_ I ノ、  

Heidegger, ou o giro da fenomenologia a ontologia. 

" Enと  nossas anlises, o conceito de mundn, ni sentld0 

と更聖襲91de一m讐do -と更聖襲91de一m讐do ou de -と更聖襲91de一m讐do ou de -と更聖襲91de一m讐do ou de p -de fonna o1de一rnuno ou de projeto de mnngln i 
mundaniza9do, em Husserl) , constitui um dns condeit' 
fundamentais e fio condutor metodol或ご"1.,da nり．ぷ”一一．111一一 ”3f LJase1nsanalyse ."Jv 

O encontro com Husserl e com Heidegger trs a luz as duas questes aue o 
ueimnam: o ttindamento unitrio para a psiquiatria e o m6todo que n言o objetivasse o 
fen6meno psiquico 

Em Concepdo freudiana do homem d luz da antropologia (l936)3' 
encontramos, de um modo mais caracterizado, o tematico de seu trabatho quando ele 

se detdm com maior afinco a obra freudiana. Neste texto ele exp6e o ensino de Freud 
em seus aspectos m6dicos e psicol6gicos, isto d , o trabalho de Freud em sua 
necessidade cientifico-naturai e caracteriza-a em sua limitaao antropol6gica 

especifica. Na primeira parte desta conferncia temos esbo9ada a imagem de homem 
em Freud - a imagem do homo natura - e o acento de que esta reservada a orienta9o 

fenomenologica de investiga9乞o recolher a psicanlise e a psiquiatria no fluir de seu 

trabalho cientfico, e que aquilo que no poderia ser reunido no campo da 

29B1NSWNGER, L. Artculos1 p. 11 
3 BINSWANGER, L. Discours, p.58 

31 BINSWANGER, L. Artculos, pp. 139-164; Discours, pp. 20 1-240 
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investigado empirica, caminharia de par no terreno da reflexきo metodol6gica e 
investiga9ao teortica. 

Porm, h uma percep9ao gradual de que nem a reflexo metodol6gica nem a 
investigaao teor tica, como ainda era mantido como posslvel pelo neokantismo de 

bmswanger, estavam a altura de fundamentar convenjentemente o problema de uma 

clencia e o da psiquiatria em particular. Por outro lado, a fenomenologia, como tal 
nao poaena auxili -lo em tal caso. O que restaria dela seria somente o Projeto に1一一Ac一一32 nIosonco'-, nきo precisamente o de uma imagem do homem, mas o da 
transcendencia objetiva do que o homem 6 .6 Em outros termos, a estrutura objetiva 
transcendentai ou apriorstica do ser humano 

O que percebemos e a gradativa elabora9ao de uma orientado na qual se 

torna cada vez mais claro o interesse por uma temtica pr-psiquiatrica. Binswanger 

no ir partir do homem mentalmente enfermo, mas do homem em geral. Para 

responder a questo o qued o homem na psiquiatria?, ele ir, primeiro, buscar a 

resposta para a questo o que' o homem?, em geral. Sua. orienta 豆o mant6m-se nos 
limites da problemtica da investiga 言o psiquihtrica e do problema da psiquiatria 

como ciencia, numa unidade temtica inseparvel e com rela6es mutuas 

O campo de trabalho de Binswanger redimensiona-se quando ele incorpora a 

psicanlise e a psicologia, de um lado, e a antropologia fenomenologica, ou 
Daseinsanalyse・  de outro. Este projeto, erigido por questes metodol6gicas e 

temticas, deveria levar o problema da psiquiatria a uma certa conclusdo e isto 

somente poderia ser feito a partir de uma reflexo filos6fica acerca da essencia da 

cincia em geral, e da psiquiatria em particular33 . E deste modo que o projeto de 

32 "...de la phnomdnologie, Ludwig Binswanger, citant Husserl, 6 nonce ainsi le projet: 'tout cc qui, dans Ic 
phnomne, est rellement en vue au lieu de l'interprter, le predre comme il se donne lui-meme et k dcrire 
loyalement"." ( MALDINEY, 1986, p. 12). 

33 A"clareza sobre os fundamentos conceituais" percebe Binswanger ao ler Ser e tempo, n豆o poderia ser adquirida 
a n言o ser pela clareza面s horizontes山 intelec5o pr -conceituais e pr-cientificos donde provm estes conceitos 
fundamentais". (BINSWANGER, L. "Analytique existentille et psychiatrie", In: 1)/scours, p. 88). 

Binswanger no cita explicitamente, mas Heidegger afirma enl品r e tempo: 

"A pesquisa cientfica realiza, de maneira ingnua e a grosso modo, um primeiro levantamento e uma primeira 
fixaao dos setores de objetos. A elabora o do setor em suas estruturas fundamentais jd foi, de certo modo, 
efetuada pela experiencia e interpreta o pr-cientficas da regi言o do ser que delimita o prprio setor de objetos. Os 
"conceitos fundamentais" assim produzidos constituem, de inicio, o fio ocndutor da primeira abertura concreta do 
setor. Se o peso de uma pesquisa sempre se coloca nessa positividade, o seu progresso propriamente dito n豆o 
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Binswanger acaba por inserir-se no terreno da analitica existencial filos6fica, 

elaborada a partir da fenomenologia. 

4. A ANALTICA EXISTENCLL 

一  A analltica existencial ocupa um grande espa9o na parte publicada de Ser e 

讐o - aescie o pargrafo 9 at6 o 41 - o pode ser explicado pela convic9ao repetidaJ TT_ I 

きneiaegger de que a investigaao da questo do ser pressup6e a elucida9乞o do ser 
ao ente ontolgico, do ente para quem o ser 6 questo, do ente que desde sempre s0 

existe numa referncia ao sentido do ser dos entes: o Dasein. A este ente a tradico 

reservou multiplos nomes e atributos; tantos que acabaram por soterr-lo 

Ao nvel temtico e para al6m do problema do horizonte cientifico de 
compreensao e de sua respectiva conceitualiza 豆o de base, surge para Binswanger o 
problema do cer hinmrit 34 ' ,'.r,.,..i..i-__ ハhfハ  i.' 一一一ー一一1 	 ー  ーーーー ‘‘一‘…“v'vl皿UUlじma onioiogico em geral: 

"A analitica existencial 丑，nハm一，、ハ1人扇一一』一 TT一」エ  
6 um elる扇益＃＃篇器ご器登と巴讐讐聖 fa de Heidegger ーで‘‘ γ～Alハ“」“JucI1IcI1uaJnenIe importante nara a nsi(miatr2 
flfl1S PIa ,ar. 	 AA ハArfI、。 』一ー一‘一」了」一 r 二  一ーーーーー’ Iでで“v'"""v iし ,ua Ui4i1lC ae cerrnS d Thl血j( de fi,nん”Ph -e ハ，1 "“一‘ーー 	ノI 	ンーー  ーーーーーJ%.4 .FLLLjI工ハJuし IcIIIJrfleflOS OU o切etnS que一  “no ..n......Pl _,, 	1。て，。．” ーー  エ，‘ こーニーーーー  ニーJー-, .-. で～' 	'IU iiujjicrri,aevem ser de1imitndnqP 
QeSTICa1AS, a iifec ,1e ser n hnl,,Pl,,A”，。”h ＋一一  -.エ」一嘉5111 ー  ―ーー…v'J'""'vouしさじI U iiomem em sua totaljdade."" 

B lnswanger, como Heideooer ir 。”。お。。，.h ー“一‘凸一二  
no sob uma nersnectjvae Ytl11qi、1mm+a ハーーlA一」一一  

diferentes no domimo do ambiente e do mundo soci 

consiste tanto em acumular resultados e conserv-los em "manuais" mas em questionar a constituio fundamental 
de cada setor que, na mioria das vezes, surge reativamente do conhecimento crescente das coisa. 

O "movimento" prprio das ciencias se desenrola atrav6s da revis言o mais ou menos radical e invisvel para elas 
prprias dos conceitos fundamentais. O nvel de uma ciencia determina-se pela sua capacidade de sofrer uma crise 
em seus conceitos fundamentais. Nessas crises imanentes da ciencia, vacila e se ve abalado o relacionamento das 
investiga6es positivas com as prprias coisas em si mesmas. Hoje em dia, surgem tend6ncias em quase todas as 
disciplinas no sentido de colocar as pesquisas em novos fundamentos."( Ser e tempo, p. 35) 

34"Avec Seml und Zeit, pour Ic prciser a nouveau, le problme de la subjectivit e'est dtach de Ia corrlativit6 de 
la relation刈et-obj叫d mme du cadre 6 tix皿由 la cortmussance, pour se situer sur k vas加 teffa皿  de l'tre-iansー  
le-monde comme transcendance. La "subjectivit" signifle maintenant la structure a-priorique non seulement de Ia 
'connaissance' mais aussi de la subjetivit transcendentale ouぎneral, terminologiquement et ontologiquement 
dtermine comine e tre・p丁6sent ou e tre-dans・le・monde."(BINSWANGER, L."Analyse existentielled 
psychiairi叱  血： Discours, p. 91. 

35 BINSWANGER, L. Introduction, p. 247. 
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estrutura do nehmen-kc'i~eIwas36 Fgt9 mt。”ハ“h ー．一‘一一一一， 1 ー  . . ~ - ー‘~'rruo .ー‘~'rruo D sia cate
goria existencial designa uma articulacao 

ao proprio e do estraphc% e 'ii-' reく  --it- ハ“扇ー“一ー一一‘一  ‘ 	ーーーー了一vvu』‘icspeito, origlnanamente, s rela96es verbais. 
corporais, espirftuajs...37 At''-qパPotA ハハ”一一“一一一一‘ 1 ーフーーr一……～… ハuavcs uesie cnnre'it' ?rete..AeーにPciCT-- 舟、。，，ーー一  ーーーーーー‘～ー～plしwuu-sじ sigmricar um 

"retomar de vi lllesllln nnn,ietハパ”。 c、；一一一一一」． 1 
modo de扇扇富蒜器ご  .aiuI isto que mi apreendido, ummodo defin1c ' e 	------ ニーーー rーLJJ &しさcI-Iiu-ffiunao, a Sa ber.. "s ser lやln - -- A -I..．」一！ー一1 ノ  ．  , ．一一  ー一ーーー-, 	レv』 ・ m, さc I pじin enre 
ulspomvej (sein-bei-Zuhandenem), da freauenta応comな  ente d1Snnh1'rTi一 O entf,nPlサー～、。  ハ，、ー一ー主！一 ’ニー . ー17ー ブ  ーーーー～rv“』～l・ vcuw pertence, como cadeia ecztriifiwりlAハ  
Ser一no一ln ulldoselll nrf, -i6 。 ””,~．‘一一一一．  ー‘“一‘""""U・。  ciupie eja a um ente-no o mundo".jど  

Todas as formas que se exprimem a partir do Prendトeァar一gue阿Ue~chose ou 
prビnareーa1que1que~cnos sero sempre limitadas, sero sempre uma revela o 
parciai cio ser, elas no sero experiencias da unidade do ser 

一  - "Entre todas as formas de perversao do compreender 
q
ue 

p
re
judicam a comunica

9
o com o niitrc

，  一 

 Ludwlg 
Binswanger cita as diversas maneiras de tomar nor 器j二  
tomar a..., das quais a mais comum e a de tomar pela palavra. 

INOS apreendemos o outro pelas palavras da l npalavras ques sustentam, segundo a express豊贈  
'.ruivaume, uma' fla de lngua" por oposi9言o a uma" fala 
讐  aiScurSo--. Na realidade, qualquer um somente toma 
veraadleiramente a fala, uma fala falante, a partir de 
possrnn1aace5 in ditas, a partir de um "a dizer" cjue ele tinteci

pa ou a
p
resenta sem o articular, mesmo em 

pensamento. A linguagem opera precisamente a metamorfose 
aeste, incilzivef em dizivel, desta indizibilidade extra- 
linguisuca a uma dizibilidade mental de pois a uma 
alzrnuivacle oral ou escrita. Qualquer que seja o espirito Iln

gulsnco considera
do, a li

ng
ua

g
em ja se envontra 

p
resente

na primeira metamorfose". 39 

Heidegger prope-se a destacar as estruturas da experiencia cotidiana atravs 

do estabelecimento de um vocabulrio e de uma linguagem que permitam 

desvencilhar-se das concep96es demasiado evidentes recebidas da tradi9ao: o 

corpo\a alma; a teona\ a prtica; a aao\ a paixo 

36 "Prendre-parque1quechose" 6 alternativa para a tradu9ミo francesa. Em portugues teramos, talvez a op o em 
"capta9議o A base de algo". Isto ser自  melhor explicitado adiante. 

37 KUHN & MALDINEY, 1971, P.23 

38 BINSWANGER, L. Grundformen..., p.293, apud GIOVANETTI. 1990, p. 240 

39MALDINEY, 1991, p. 25 
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γ T 	

A cotidianidade mediana4o -o Allt glichkejt e nao os conceitos, 6 de ondeTT 1 
rieiaegger 

par
te para a

proximar os 
problemas fundamentais. Ele parte da vida 

cotiduaria 
para mostrar os fenmenos 6 nticos e seus as

pectos ontol6gicos, sendo que 
o aiscurso de Ser e tem

po possui um car ter transcendental El
e parte da idia de que 

existe algo, uma rela 言o (na Consciencia, no mun
do) que produz a universalidade 

A Analise preparatria nao se refere diretamente ao ser, mas s estruturas do 

ente que expe o problema do ser, isto e , o homem. "... deve-se procurar na analtica 

existencial do Dasein a ontologia fundamental de onde todas as demais po& 
一一』 1 	 1一ー  ーー  ーー‘'""' P、ハ3.I11 

,JI Iら“ェaI一さC ．  、ノiiai s 2g pcfri,h”・りeI",aCー～一  一一  

toma possivel nao s6 o conhecimento, mas o encontro dos entes como entes? A 

resposta que ser dada nebi a nalftica eYi又tPnriり  i42 h”ハーーーーーーーー  ーー Iー… ー……… し  A1さ‘cIIIm que a seu encargo uma tarefa 

aupia. ye um lado, a prpria questo do ser e, de outro, a liberaao do a priori aue 

posszrnnte a discussao da questo o qued o homem. A problematica do ser do Dasein 

dinterpretada a partir da existencialjdade da existencia. Heidegger nao parte de 

algum conceito ou de alguma idia, mas toma como ponto de partida da analitica o 

modo indeterminado no qual na maior parte das vezes o Dasein se d, ou seja na sua 

indiferena cotidiana, na medianidade, o que constitui o 6 ntico deste ente. O 

horizonte mais prximo a ser preparado para a analitica 6 aquele que pode ser 

descrito como a vida humana cotidiana, considerada por Heidegger como inautntica 

e dimensionada em trs aspectos: a facticidade, a existencjalidade e a decadencia. 

Esta explica9ao do Dasein em sua cotidianidade mediana nao oferece apenas 

estruturas medianas. Aquilo que, onticamente, aparece como mediano revela 

tamb6m as estruturas de determinaao que sdo ontol6gicas. A cotidianidade e um 

modo de ser deste ente, que nao 6 mais originria se buscada nos "povos primitivos" 

40 A 一一に」！一  ,エエ 	，. 	．  一 	. 	一  
. i%. uuuia巴門讐meaiana ao uasem neo e um simples aspecto. A "estrutura da existencialidade est includa a 

priori, na cotidnniciaae e声mesmo em seu modo imprprio. De certa forma, nele est igualmente em jogo o ser do 
wsem・ com 9 quai些 se一  relaci9na no modo da coticlianidade mediana mesmo que 刈a apenas fugindo e 
esquec警刈leie・  Iザ’g)IiCa 如  叩  Dasein em sua cotidiamdade mediana n言o fornece叩enas estruturas medianas, 
竺senuao門uma 1netermina 吾o vaga. O que, do ponto de vista 6 ntico,6 , no modo da medianidade, pode ser 
apreenuluo,- 叩ponto tie vista ontologico, em estruturas pregnantes que no se distinguem, estruturairnente, das 
uewrminaoes ontoiogicas tie mu motio proprio de ser do Dasein "( Ser e tempo, p.80) 

41 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p.40 

42 "A analtica existencial do Dasein est antes de toda psicologia, antropologia e, sobretudo, biologia". (Ser e 
tempo,p. 81) 



mas sobretudo quando o Dasein est a mover-se numa cultura altamente elaborada e 

diferenciada, onde os modos de ser do Dasein se apresentam mais amplamente 

desdobrados. 

A ontologia, agora no sentido de ontologia fundamental, no significa mais a 

descri9ao de alguma regido do ser, mas uma descri9o da facticidade - do fato de o 

homem estar jogado, projetado43 no mundo sem que a sua vontade ou a sua decis貸o 

tenham contribuido ou participado nisso - e uma descri9ao do Dasein. 

Uma descri9ao do homem como ponto de emergncia do mundo - entendido 

numa acep 谷o diferente daquela que seria proposta por um fisico - como um 

conjunto de condi96es: geogrficas, histricas, sociais, politicas, econmicas, etc. 

Portanto, a ontologia fundamental mostra que 6 impossivel encontrar atravs da 

ontologia um fundamento, mas que 6 preciso, de algum modo, ir a um abismo na 

anlise do Dasein que, pela sua finitude 6 sem fundo. Em lugar de uma descri9o do 

ser humano, tem-se a descri9ao dele enquanto ele se manifesta na sua existncia. 

Assim, a ontologia no 6 mais uma teoria do ser, mas uma descri9谷o fenomenol6gica 

da existencia, enquanto essencia do Dasein, pressuposto e condi9o de possibilidade 

para qualquer tipo de ontologia regional,ou qualquer descri9ao regional da 

realidade44 

No se compreende o ser sem que haja uma pr-compreenso do homem. "No 

se compreende o homem sem se compreender o ser". O homem compreende-se 

quando compreende o ser, para compreender o ser 45 

43 "Projetado" n言o diz respeito ao sentido de uma entrega e de um lanar-se fatal e sem esperana mas, num 
sentido anlogo, assim como osraio de sol refletidos num espelhjo,que este lana sobre as coisas que descobre. 
Mundo 6 um outro nome para o campo de ilumina95o e abertura do ser para a realidade revelada~Erschlossenhejt 
- para o "ai" (Da) que ilumina a essencia do Dasein 

" A este prop6sito, e importante observar-se as discuss6es que Heidegger introduz no# lO - Delimita5o da 
analitica do Dasein face a antropologia, psicologia e biologia - e o # 11 - A Analitica Existencial e a interpreta o 
do Dasein primitivo. As dificuldades para se obter um "conceito natural de mundo", onde ele nos aponta para o 
fato de que o prprio ordenamento do conhecimento cientfico ja est orientado, previamente, por id6ias implicitas 
e explicitas e determinado por concep96es prvias e interpreta6es do dasein humano. As cincias s言o modos de ser 
do Dasein e "O principio autntico do ordenamento tem seu prprio conteIdo que nunca poder ser encontrado 
pelo ordenamento, na medida em queesteja o pressup6e." (Ser e tempo, p. 89). 

45 O que caracteriza a a ontologia fimdamental 6 esse crculo'toma-se aquele ente que tem por tarefa compreender 
o ser e, contudo, para tomar-se esse ente que compreende o ser, j自 6 preciso mover-se numa compreensao do ser. O 
ente homem n言o compreende a si mesmo sem compreender o ser, e no compreende o ser sem compreender-se a si 
mesmo; ai temos o cfrculo hermenutico. 

72 
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B血ZW2flar Dr etell-'i- - 一。  Ial一～一  」一1 ． 	一  ー  ー一一  ー  W 、1 }J1しwuuia aesue logo desligar sua Daseinsanalyse do termo 
exlSIellIleI nrhm・iハりハ a、“→～一一,一1. しv1.1 しliiiじ‘'piupno ao 	 n i 1 'iり A．、～ーーユーー．  ーーーー‘ー、“""JuIUuuue a iaeia aa Consciencia tem um lugar 
pnviieglado sobre o c nnt'eho d 刀ノ1ぐPl"46 n"a 一一一ー．一」一一一  - ーーーーv“し I/uふc'n , que possui uma conota9ao ontol6gica e 
remete-se diretamente ao DensR 'lPlltridA TTぷ  1~~147 ―ーーー…ーーvl~“。‘""cuwUじ I-lelaegger". 

A一  G

radativamente as 
p
esquisas de Binswan

g
er deixam de ser chamadas unicamente

A j,. " .- _-_ 
uじ  w1tro

p
o1o

g
la -' mesmo 

q
ue "fenomenologica" A medid

a q
ue o homem 6 mais e 

讐aetimclo como liberdade, autntica ou faltante, o ser humano 6 fundamentalmente 
i'usetn, CU

JO ser esta em causa em sua
. prpria possibilidade de ser: "O m6todo de 

.Iilnswan
g
er e uma an lise do Dasein, OU an lise existencial, cu

j
as estruturas tem seu- . 	 - 

しampo uunensionai na analitica existencial de Heidegger."48 
Tantn He jAetyrrar cnmn Rihm”。，、ー”‘一ー一，一  ーーーーユユv…レ66しl しUu」  , rinswang - tomaro como tarefa a explicitacao das 

eStru1-nrS dn 刀jlez万，, 入Tハ。”‘ー．‘一  一一てT., ー～"""“。、lvi-'u ビrn. P40 entanto, se Heidegger oarte da 'J‘フーー Iーーーー‘vv"""""ua、よじ,.oI1Lwan ger 

toma como ponto de partida quadros clinicos e psicopatologicos Suas analises so 
onunaas do m6todo fenomenologico No se pode descuidar para o fato de que cada 

autor possui a sua concep9ao particular do que seja a fenomenologia e que a 

fenomenologia heideggeriana d distinta de husserliana49 . Enauani 

"Um dos problemas surgidos na difus言o do pensamento de Binswanger diz respeito ao significado de Dasein, e do 
encontro de palavras equivalentes em outras lingua. Na traduao de Ser e tempo para o portugues encontramos 
pre-sen9a. Nos textos山Binswanger que encontramos traduzidos revezanl・se existncia e Dasein. Em frances a 
palavra existence foi proposta como tradu 言o山Dasein no pensamento dc Binswanger, sendo que ele prprio 
manteve-se reticente a esta tradu5o quando explicava, em francs, o sentido de sua Daseinsanalyse. Poder-se-ia 
traduzir por analyse existentielle (alis foi este termo que se imp6s entre os francうfonos), anlise existenciaL No 
entanto optamos por manter a grafia no original: "S'il est us teime equivoque, c'est bica Ic terme 	'existence', c'est 
pourquoi je te rejetterai ei te remplacerai par te term allemand ' Dasein". BINSWANGER., L. "La 
'Daseinsanalyse' en Psychiatrie", in L'Encphale, no. 1, 1951, pp. 108-113. 

47 Assim como Heidegger, Binswanger 6 considerado por muitos como uni pensador existencialista. Confus言o dc 
palavras. Manter-se-a "Daseinsanalyse" para no incorrermos nas confuses que s5o criadas pela expresso anlise 
existencial. Binswanger no faz uma anlise da existncia, mas do Dasein, da estrutura do Dasein como ser-no- 
mundo. Em BIEMEL, Walter. Le Concept de Monde chez Heidegger, Louvam, cd. Nauwalaerts, 良  p. 21 
encontramos uma passagem que melhor nos esclarece. Diz eia: "Tout cc qui est en relation avec l'existence de fait 
est appele existentiel (existenziell), tout ce qui est en relation avec la structure de l'existence est appel6 existential 
(existenzial) ." 

Na compreenso de Binswanger a analitica existencial de Heidegger, a Daseinsanalyt姉  6 uma clarifica o 
fllosflco・fenomenolgica da estrutura a priori ou transcendental do Dasein como ser-no-mundo ; a 
Daseinsanaりse" a anlise emprico-fenomenolgica, cientfica, dos modos e estruturas factuais do Dasein ( cfr. 
BINS WANGER, L. "Analytique Existentielle et Psychiatric", in: Discours, p. 86.) 

48 FIiL)IDA & MALDINEY, 1971, p. 16. 

49 Estas diferenas podem ser, suscintamente, e de acordo com De Waelhens (1986), assim caracterizadas: 

・Husserl afirma que o lllommto essenci証 da opera9敵） fenomenol6gica consiste em colocar-se entre parnteses 
toda afirma o real que diga respeito a existncia real ou natural do mundo dos objetos ou mesmo do eu enquanto 
fato psiquico. Husserl faz da neutralidade face-a-face da existncia a condi9言o sine qua non da fenomenologia. 



74 

de Heidegger 6 ontol6gica, a perspectiva de Binswanger 6 antropol6gica, ou seja, 

enquanto que Heidegger dirige-se para a questo do ser, Binswanger dirige-se para 

uma anlise da configura6es 6 nticas atrav6s das quais o homem se manifesta5 

5. A VIA BINS WANGEpj A 

A perspectiva fenomenolgica de Binswanger tem uma dupla inspiraao: de un 

lado e rediniensionada, a fenomenologia pura ou ejdetica como disciplina transcendentai 

de Husserl;由outro, a interpretaao fenomenol6gica das formas humanas do Dasein, 

como disciplina emprica. A primeira d um conhecimento, na medida em que ela abre 

um universo que the permite distinguir entre um conhecimento sensorial e uxr 

conhecimento intuitivo. No h, pois, na vias' desenvolvida por Binswanger um 

confuso entre os dominios filos6ficos e psiquitricos e nem uma cegueira em relac 

Heidegger, por sua ye; ye esta neutralidade como nega 加da atitude mos6fica. Heidegger prope-se a estudar o 
ser mesmo da existncia, a existncia enquanto . Esta seria unia prImeira divergncia entre os dois autores (p. 23) 

・As preocupa るes heideggerianas em Ser e tempo dizem respeito a constru o, a partir血anlise do L)asein, de 
uma antologia. A fenomenologia seria um mtodo para a descoberta do ser do ente. A fenonienologia interroga-se 
sobre o sentido ontol6gico do Dasein. Para Husserl, ao contrrio, a fenomenologia 6 uma ciencia "qui se passe de 
tout appui et由 tout emprunt, capables par ses seules forces de rsoudre ou de prparer la solution de tora les 
problmes philosophiques" ( p. 06) Em lugar do Eu transcendental, Fleidegger articula a compreenso do ser a 
partir de uma estru加la垣dimensional ・（元、mrfenheit ( facticidade), Existem ( existncia) e品切 bei(S町・para）・  
que 6 designado unitariamente pela no9o dc Sorge(cuidado). 

5O As preocupa6es de Binswanger est音o mais prximas das concep るes heideggerianas, onde o acento no6 mais 
colocado sobre a consciencia pura ou transcendental, mas sobre o ser do加sem, o que os diferencia6 que 
Binswanger busca explicitar as estruturas antropol6gicas do Dasein. Binswanger, no entanto, mesmo sendo um 
discpulo Husserl, neste momento, ter uma concep o prpria da fenomenologia na esperana de que esta possa 
colocar-lhe a luz os fenmenos do ser. 

Para alguns fenomenlogos, a fenomenologia de Husserl 6 , particularmente mais apta para resolver algumas 
questes por partir "de Ia rcupration radicale de la subjectivit&"(CALVI, 1991, p. 243). Heidegger, numa outra 
posio "a dirige contra ces concepts de "conscience" et de "representation" une critique qui se prtend radicale" ( 
HENRY, 1991, p. 104) 

51 "Via" agora pode assumir o termo mais preciso de dire o analtico-existencial de pesquisa, ou珂a, o cpic de 
que se trata 山 uma nova dire加 dc pesquisa antropolica, a qual toma seu ponto山 partida no pensamento 
heideggeriano. Esta diredo, inetodologicamente: 

1. Recusa conceitos vagos como aquele 血"vida" mas trata com a estrutura fundamental do Dasein; 

2. Ela pode, efetivamente, deixar o Dasein exprimir-se sobre誠， dc deixa-lo vir a palavra; 

3. Os fenmenos com os quais ela trata so, principalmente, fenmenos lingusticos, fenmenos de linguagem; em 
nenhuma parte o contedo do Dasefn se deixa penetrar, e interpretar, mais claramente que na linguagem. E na 
linguagem que se consolidam, se estabelecem e se comunicam nossos projetos de mundo. (ver a este respeito 
mN又ulANnm l l、ieノ，ノ”,,.. ，、  Aく、  
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議麟難議蕪 

蹴畿realidade do ser-homem como Dasein,eiro a tomar sensvel, ao exp-la, ancia objetiva do real no ser real doel a facticidade'. 

麟鷲嚢難  

52 T_A 
isw se mosira de uma forma explicita na seguinte passagem 

"Por analirica 也 Dasein eu entendo 。 esclarecimento filos6fico-fenomenol6gico da estrutura a priori ou 
甘anscend讐tal do Daき三加 como ser-nとmundo・  devida a Heidegger・  Por anlise do Dasein, a anlise empirim一  
renornenologica, clentitica, dos modos de estruturas fatuals do Dasein. Porm, esta segunda s6 d possivel a base da 
primeira. 

'Por andlise existencial, ns entendemos uma pesquisa antropolgica, ou seja, uma pesquisa cientfica dirigida 
sobre a ess6ncia do ser-humano. Seu nome, assim como seu fundamento filos6fico, a anlise exIstencial os deriva 
da analtica existencial de Heidegger. O mrito desteh ltimo, mrito que ainda se encontra longe de ser apreciado 
em toda sua extensao,d de ter resgatado no Darem uma estrutura fundamental, expondo-o em suas partes 
essenciais, a estrutura do ser-no-mundo. Quando Heidegger aponta a constitui 言o fundamental, ou a estrutura 
fundamental, do ser-a no ser-no-mundo, ele quer enunciar com isto alguma coisa sobre a condi95o de possibilidade 
do Dasel”・ O enunciado do ser-no-mundo tem portanto, em Heidcgger, o carter de uma tese ontolgica, ou刈a,de 
uma enuncia 言o sobre um contedo essencial que determina o Dasein em geral. E da descoberta e da exposi9o 
deste conte丘do essencial que a anMisc existencial recebeu seu impulso decisivo, seu fundamento e sua justffica o 
filosficos, assim como suas diretrizes metodolgicas. Porm, ela mesma n言o 6 nem ontologia nem filosofia em 
geral, pois a designa 言o dc antropologia filosfica no pode ser aceita pela anlise existencial: sozinha, como vocs 
podero perceber tunis tarde, a designa o de antropologia fenomenol6gica recobre o verdadeiro estado de coisas 
A anlise existencial n言o tem a pretenso de colocar nenhuma tese ontol6gica a respeito de um contedo essencial 
que determina o ser-a, mas ela faz enunciados 6 nticos, ou seja, enunciados que dizem respeito a constata96es 
efetivas operadas sobre as formas e estruturas do ser-a que aparececein fatuamente. Neste sentido, a arn%Iise 
existencial 6 uma ciencia experimental, mesmo se eia o 6 com um metodo prprio e um ideal de exatidao prprios, 
a saber o metodo e o ideal dc exatido das cincias experimentais fenomenol 6gicas."BTh4SWANGER, L. Discours, 
p.86 

53La direction de recherche ana加co-existentielle en psjvhiatrie, 6 fruto叱 uma exposi加 realizada peinte a 
sociedade suia depsiquiatna, no ano de 1945, e que fora publicado oiiginalmente nos Schweiz-Anch-Neur.,5,H.2 (1946) 

R Esta aproxima o6 justificada em trs tcxtos: Sur la direction de recherche analytico-existentielle en ps hfatrie( 
1945);Laporte de l'anaり吻ue existem/el/e en p ｝七 hiatrie, publicado na coletnea oferecida cm homenagem a Martin 
Heigegger(Beme 1949). Texto que aparece l×〕 volume consagrado a Marlin Hei凌gger's EinJluss aげdie wistenschaft, 
A. Francke, A.G., edit Berne)e, por fimAna加ique existem/el/e etpsychiatrique (1951). 

55 BINSWANGER, L. Discours, p.92 

UFRGs 
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6. A CINCIA EXPERIMEN 1AL E FENOMENOL GICA 

Areconhecicompreen鴛ise 	uma ci ncia experimental fenomenologica. 	ns modos de experincia cientfica que se mostra o que pode se"cincia experimental fenomenologica": 

explic蕊器器器篇慧器 no sentido de uma descri9読o, de uma5. 

姦器器鴛農慧器器姦ご exausto ou interpretao 

麟麟
discursivamente os objetosou propriedades para, em
m tipos, conceitos, juzos,nomenolgica deixa que se) puramente fenomenal, o 

灘灘熱撚熱contido nose ns nos;odicamente 

麟難mem no estava caracterizao suficiente por termos como conscincia ou vida, abstraoito de vida nos coloca sempre diante do mistrio, como isto possvel de um lugarobjetiva, - j pressuposta como tal surgir alguma coisa interiramente nova e heterognea: aubjetividade singular: 

薫難麟鷺鷺蕪蕪  



fenomenolgico ou, em lugar de uma resposta cientificamente 
fundamentada e verificvel ns no teremos a no ser um 
esbo9o ocasional. Como em toda ciencia, tudo depende do 
mtodo de aproxima 豆o e da questo, do modo de proceder do 
mdtodo de experiencia fenomenol6gica".57 

Binswanger pretende deixar falar a coisa mesma e, citando Flaubert, "exprimir 

uma coisa como ela 6 " em oposio a necessidade de tirar conclus6es, de formar 

julgamentos e opinies, de refletir sobre alguma coisa. 58 Toda explica o busca 

concluir sob a forma de proposi96es e juzos, enquanto que ela abstrai e reconstri 

seu objeto e, ao mesmo tempo, pretende ignorar ou neutralizar o sujeito da 

explica 谷o. " OIi nous accusons ou jugeons, le fond n 'est pas atteint", gostava de 

repetir Binswanger, citando Val6ry. V-se aqui o sentido de sua insistncia em 

retomar sobre o problema da compreensao concebida como o ato fenomenol6gico 

original, solidariamente ligado a toda problemtica do sentido, do ser do homem e 

do Dasein59 . 

No plano metodol6gico, h uma busca pelo afastamento radical e pennanente 

de todos os procedimentos cientficos anteriores. Os investigadores, principalmente 

os adeptos das ciencias naturais, tendem a abandonar, o mais depressa possivel, os 

seus objetos, com suas diferentes qualidades e conforme sao percebidos de imediato, 

em favor de substratos quantific自veis e processos energticos meramente 

presumidos, como existentes em algum lugar por trs das qualidades observveis. 

A abordagem fenomenol6gica de Binswanger procura evitar conclus6es 

exciusivamente l6gicas e, em lugar disso, apega-se s coisas factualmente 

observveis, visando penetrar no seu sentido e contexto, com um refinamento e 

preciso sempre maiores, at que a prpria ess6ncia delas seja totalmente 

reconhecida. 

57 BINSWANGER, L. Discours, p.53 

58 BINSWANGER, L. "Sur la Direction.’二 in: Discours, p.54 
59 FEDIDA, P. "Preface", In: BINS WANGER, L. Discours, p.24 
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7. A LINGUAGEM E O MUNDO: 

A existncia 6 tomada por Binswanger no seu aparecimento concreto sobre si 

mesma, enquanto aparece concretaJente sobre si mesma ou se expresse em ralavrac 
So 

os fenmenos lingusticos que constituem o contedo interpretativo princinaL nois 

em nenhuma parte a existncia se deixa observar to claramente, nem se expressa com 
maior se

gurana ciue na linmaoem ' 町 lfl (I,flー  スー  ーーに1一  

pensa", antes ainda que o indivduo os tenha levado a sua prpria imagina o e 
pensamento"6 

Os fenmenos lingusticos, a essncia da linguagem e da fala consistem na 

expresso e manifestaao de um determinajo conteudo de significado 

"Aquilo em que a anlise deve mononnhi7ar ntsca 
豊讐監,二 an,s de tudo,o conte自dod云  r蕪 '或糞 
鷲豊讐

esf可adas como ththcacescerca ぶ誌誌篇 
警讐讐de・mundo, em que o望fermo vive篇姦談ご叢  
palavra, o conte丘do而需品二諾i 

A concepao binswangeriana do Dasein como Ser coloca a luz, de maneira 

verbal, o movimento como caracterstica do homem. Em suas anlises de patologias 
Binswanger ir demonstrar a necessidade de compreender-se nao somente as atitudes 

isoladas de um paciente, mas o movimento de sua vida atravs da captaao do 

movimento espacial e temporal. Como primeira consequncia, sua anlise ir revelar 

estruturas distintas daquelas reveladas pelas anlises do psiquismo ou do 

comportamento. As estruturas do Dasein que exprimem o existencial deste ser 

enquanto ser-no-mundo correspondem distintos modos de habitar o mundo que o 

caractenzam como Umweが2,Mitwelt63,Eigenwelt4 

60 B1NSWANGE, L. An/cubs, p.68 

61 B1NSWANGEj L. 'Sur Ia direction...", in: 1)/scours. p.177 
62 1T 	,' 	. 	.,. 《ノmweir: signthca. 1iterahnante "m11ni 	~．ーニ一一一一」， .., 
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empirismo no que diz repeito ao propriamen humano. 01 
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O ser-no-mundo revela-se sob a trplice forma de ser-si-mesmo, ser-diante-de, 

ser-com, cujos centros e focos so o prprio corpo, a coisa e o outro 

A estrutura ou constituio fundamental do ser-no-mundo d fio condutor 

sistemtico que pennite um a que ater-se no mundo quando se estuda; por exemplo, 

uma psicose. O trabalho de Binswanger ir constatar que aquilo que ao nvel 6 ntico 

aparece como desvio, isto que at ento era analisado e interpretado nas psicoses como 

puramente negativo, como contrrio 合  norma, corresponde a uma nova nonna, a uma 
nova forma de ser-no-mundo. 

"Quando, por exemplo, falamos de uma forma de vida, ou 
melhor, de uma forma de existncia maniaca, isto significa que 
podemos estabelecer uma norma que abarca e domina todas as 
formas de expresso e comportamento definidas por ns como 
maniacas. Porm essa norma e aquilo que descrevemos como o 
"mundo" do maniaco, O mesmo pode-se dizer-se dos mltiolos 
e muito mais complicados projetos-de-mundo dos 
esquizofrnicos(...). Analisar e estabelecer o mundo destes 
enfermos 6 agora, como ento, analisar e estabelecer em que 
forma os entes se fazem acessiveis a essas formas de existncia, 
todos os entes, tanto homems como coisas.(...) O ser nunca ser 
como tal acessivel ao homem seno que sempre e somente em 
um determinado esbo9o do mundo ou atravs dele."65 

ou no empirismo. O Umwelt n5o 6 o nico modo de existncia e nem se pode converter as categorias, prprias do 
Umwe瓦no div 山Procusto ao qual seriam adaptadas as foras de toda a experincia humana. Este, porm, seria o 
horizonte de apreens百o do homem em Freud, na leitura que Binswanger faz de sua obra. 

Mitwe1r lit ralniente "co-mundo" e designa o mundo dos seres de nossa mesma esp6cie, o mundo dos nossos 
semelhantes. E o mundo das rela6es inter-subjetivas, o que n言o se confunde com a influncia da sociedade sobre o 
indivduo e nem com a "mentalidade" coletiva. O carter distintivo do Migwelt pode ser observado na diferena 
existente entre uma comunidade humana e uma manada de elefantes, uma colmeia de abelhas ou uma matilha de 
lobos. No agrupamento humano esto presentes sistemas de rela96es infinitamente mais complexos e diferenciados, 
cm que a rela 加de cada um com os demais determina um lugar e um significado no grupo. O sentido que o grupo 
representa para mini depende da atitude que eu represento para ele. Nesta perspectiva, os animais possuem uni 
ambiente, enquanto que o homem possui um mundo, um todo estrutural articulado e significativo. O mundo inclui o 
sentido estrutural esbocado nas rela es mtuas das pessoas que nele vivem. Assim, o amor no pode mais ser 
entendido num sentido puramente biolgico, seno que depente de fatores psicolgicos, sociolgicos, polticos, de 
decis6es e de entregas pessoais. 

Categorias como aquelas de "ajuste"e "adapta o" so precisas para o Umwelt. Porm, no que diz respeito ao 
Mitwelt, o termo mais apropriado6 "rela o", sendo que a essncia da relao' justamente esta, que duas pessoas 
se modificam ao encontrar-se. 

64Eigenwelr: o mundo prprio e compreende as rela6es do indivduo consigo mesmo. Pressupe auto-consci6ncia 
e auto-relao e se apresenta unicamente nos seres humanos. Porem, no constitui unicamente unia experincia 
interior ou subjetiva, mas 6 o fundo cue nos ajuda a ver o mundo cai uma nerseectiva e o fundamento de nossa 
rela 百o. E a capta 豆o do que significa, para mini, determinada coisa do mundo.(de:MAY et amn, Jrtstencia, pp. 
32-45, que tambm6 referncia para uma compreenso dos conceitos山Umwelt eMitweめ．  

65 BNSWJNGER, L. Discours p. .176,177 



As vias seguidas pela Daseinsanalyse sao as vias do Dasein que 

"existe somente ao se expressar segundo os modos 
mais frequentes de ser-no-mundo: temporalidade, 
espacialidade, corporalidade, fala, gestualidade, silencio, 
cujas formas patol6gicas s哀o, at em seu enfraquecimento, as 
flex6es deficientes" 66 

O que, pois, um o analista existencial busca descrever? Enumeremos 

1.0 ser-no-mundo e as dimens6es do mundo; 

2. 0 ser-al6m-do..mundo67 e os modos existenciais 

Binswanger distingue entre as dimenses do mundo que devem ser, 

primordialmente descritas - a temporalidade, a espacial idade68 , o colorido, a 

66MALD1NEY, Henry. "Ludwig Binswanger". In Regard, parole, espace,. Ed. L"age d'homme, 1973, p. 210. 

67 Este elemento, original nas anlises de Binswanger, ser melhor apresentado e discutido adiante. 

68 A estrutura espacial 6 variada e complexa. O espao orientado 6 a forma de espacialidade que experimentamos 
o mais das vezes. Apresenta um eixo vertical com sua parte alta e sua parte baixa, e um plano extenso horizontal, 
onde hd um adiante e um atrs, um a esquerda e um a direita. No 6 uni continuum vario, mas possui limites e 
contedo. Est marcado como um mapa por objetos - com. seu interior e seu exterior - por distncias, dire96es, 
caminhos e limites. O seu centro de referncia 6 movei, ou seja,d o corpo. A constru 豆o de nosso espao orientado 
6o resultado da coordena o de vrios campos de percep9o e de nossa mobilidade espacial. Por exemplo, no se 
pode compreender as alucina es e as manias sem conhecer as experincias espaciais do paciente. 

Binswanger descreveu o espa9o sintnico - Geshmm:er raum - como a experincia espacial dterminada pelo tom 
ou eeva 言o emocional dos prうprios sentimentos. Assim, a felicidade dilata o espao sintnico, enquanto que a 
tristeza o encolhe e o desespero o converte no vazio. Se nas enfermidades cerebrais os pacientes sofrem 
deteriora o do espao orientado, na esquizofrenia e nos transtornos maniaco-depressivos e o espao sintnico que 
6afetado. A "tonalidade climtica", (Geszimmter raum), esta relacionada com Stimmung que designa, em 
Brnswanger, um estado psquico6 ntico, existencial ou emprico, em oposioA Gestimmtheit que 6 a no9o 
correspondente a estrutura ontolgica ( cfe. "Glossaire", in: BINSWANGER, L. Introduction, p.35). Stimmung 
"estado da alma", humor afetivo. Este termo tem uma associa こo musical: tom, tonalidade. Binswangcr utiliza as 
associa6es geshinmtsein = estar afinado, no tom, verstimmtsein = estar em desacordo, desafinado e gestimm功cit 
= afina 言o. (Glossaire", in id.op.cit. p.46). Gestimmtheit tem o sentido de acordo afetivo, disposio afetiva. 

Gesrimmier Raum ode espao afetivo, tonalidade climtica. 

Temos, na traduc加esnanbola "esnacio sintnico":”込exneriencia espacial determinada por ei tono o eievacin 
emocional de los proprios sei血mentos (ELLENBEKGE凡 Iりtil, p・ 144)・E isto que especinca une jorme ae 
prsence ..., um modo de comunica o determinado com as coisas em um mundo que no est simplesmente 
diante de ns, mas que atravessa (no sentido山 impedimento, obstculo, traves) de parte em parte o pathos 
inerente を  situa9きo. 

As dimens6es espaciais da existncia concorrem a cada instante na unidade dc um mesmo comportamento, onde 
elas se articulam em um sentido que pode ser autntico ou deficiente. Sua distribui 豆o constitui isto que 
]3inswanger designa como proporo antropolgica. Esta pode ser 一  

1-Autntica, na medida em que ela permite ao homem ser em sua histria sua prpria possibilidade. 

2- Deficiente, quando h' desproporo entre as dimenses espa9o-teinporais, segundo as quais o Dasein, como 
tal, freqienta o mundo, o ser-homem d ferido pela incapacidades. 

Para Binswanger o eixo vertical 6 o eixo fundamental da existncia humana, com o qual esto relacionadas nossas 
experincias mais vitais. O movimento ascendente expressa-se metaforicamente quando se diz que algum est 
elevado, transportado s alturas; o movimento descendente traduz-se em metforas como estar para baixo, caido, 
etc. Binswanger fala ainda de outras formas de espacialidade: histrica, mtica, esttica, tcnica, etc. 
(ELLENBERGER, IN: MAY et alii (1967), pp. 144-147) 
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iluminaao, a materialidade e a consistncia do projeto de mundo69 - dos modos do 
mundo - Umwelt, Mitwelt e Eigenwelt- e modos existenciais que representam論i 
dimenso do .1えsein a respeito do Mitwelt 

Q nrnietc de l Th11I.I,lS d研”irろ ”，ー一一一一」  」  ー r～ーー “luI皿よU ucijiura uma certa textura onde cada idia, gesto, desejo. 

apresentariam uma marca particular e a partir da qual haveria a possibilidade de 

recotmecer que tudo se tece num todo e que nada 6 deixado ao simples acaso 

As estriihimc a n+ri riad6dca只  in i -m戸”,A 。。 c、ー一一 cーエ ―ーー一ー’ー。 “"“、Jl入丑Uどlulさ  tio nomem e as fOrmas fundamentais do Dasein - o 
五11ldamento das 4bIlllas exlgtencmic~e合ハ。』”hlい一」一 I r 1 、  …‘ー“ーv"“。ハハmaさ txisiencials 一  sao a dualidadeのualite), a回uralidade (Pluralite') 
e a smgularidade (Singularite) 

A Daseinsanalyse contra加e-sea声lcologia clssica 一 que assume a continuidade 

e identidade do sujeito consigo prprio - ao sustentar a tese de que o "sujeito" modifica 

se de acordo com as vrias formas de rela o com o seu semelhante. As modalidades a 

partir das quais pode-se destacar as caractersticas do Dasein sao formas de rela o 

1. 0 modo dual de exist nc
ia que corres

pon
de, geralmente, a relado eu-tu, 

ins
piraria 

por Martin Buber. E neste modo de relaao que se estabelece uma relaao 
auwiitiじ i, na quai estaria presente para ambos os parceiros a consciencia de que 

pertencem a um fundamento comum. Seria ou nico modo no qual o Dasein encontraria 

ptria e eternidade em sua existncia. 

2. 0 modo plural de existncia que recobre o mbito das rela6es formais, da 

competi9ao e do conflito. A intimidade, prpria da relaao dual, padece substituida pela 

relado "ou-um-ou-outro", na qual cada indivduo tentaria "capturar o outroa base de 

algo" - Bei-etwas-nehmen Paixo, seduao, tentativa de impressionar ou sugestionar, de 

dominar, de julgar de acordo com padres morais e outras modalidades de experiencia 

esto presentes neste modo de relaao 

69 Depois da espacialidade e temporalidade, a materialidade ou. consistncia do mundo deve ser considerada, 
fenomenologicamente, como se manifesta em suas qualidades fisicas: fluido, viscoso; tenso ou resitncia, peso ou 
leveza frio ou quente, luz e cor ( o depressivo v o mundo "negro", o manaco v o mundo "rosa"). No estudo da 
"figa de idias" ( Ideenflucht (1933)) Binswanger encontrou os seguites traos no mundo de seus pacientes: uma 
consistncia caracterizada pela sua rapidez, plasticidade e pluralidade de formas; e certas qualidades 6 ticas como o 
brilho, a luminosidade, a intensidade e o colorido. Alm disso, a Daseinsanalyse estuda a distribui9ao e o 
predominio relativo aos quatro elementos- o fogo, o ar, a terra, e a 言  gua - nos mundos dos pacientes. 
(ELLENBERGER, In: MAY et ah, 1967, p. 149) 
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3.0 modo singular面exis*atli. 	 ハ。 r。1。一合一」一 1一一一一一  ーー。ーーーーー sii ,ia UIL Iじspeito a re!aao do homem consigo mesmo 
e com o prprio corpo. A cntwra ellg 1.'.1.... n五n - -，”。hfA 。一ーー一＝  - 一：  " 「ーーー～bvA'“ し115IUUauito somente as experiencias "narcisicas" 

elaooracjas pela psicanlise, mas tambdm os modos "intrapsiquicos" de existncia. 

4. 0 modo annimo de exlstencla” α、ncI、 tPl,，。h7。Aハー”D．一一ー一一一  ーーー一…ー～ーしAIowuしIa " pouco tematizacto por Binswanger 一 que 

engloba o modo de vida do indivduo dllddo na c'-'etl vl d - -'Phハりーふ→一 ‘エ  ーーー一ーーー～ u"“」uU114 じ'Jieuviaaae, no anonimato da 
existncia em massa.. 

O conjunto dessas formas constitui os modos atravs dos quais se articula o ser- 

no-mundo e O ser-aldm-do-mundo O ser-no-mundo no e o h nico existencial nara 

tnnswanger. Era neess豆  '-io um nntl・n 戸vi。十Ah届。1 一ーー一1＝ーェ  ーにフーーー…ーーー‘“ハノ 1111 'jUU(J じxis,enciai・ o ser-alem-do-mundo, e retirar da 
elementos que constituem esta nova dimenso 

A no恒o de t'iiiiI ,1i〕ー ‘く'V rく，p ー ,1_ ロAiA血ー一ーーー：ーー二ーエ ， 	ー  ーーーー了ーー v"~""v ー ‘x/Igビー tie neiae留er sena ainda insuficiente narn ri 

aescri9ao cia experiencia humana. "Ao ser-no-mundo como ser do Dasein em-vista-de- 

si-mesmo ( umwillein seiner), tambem designado como cura, Binswanger ope o ser 

al6m-do-mupdn 一じber-d" 14l e ル  みか1ノ”Iぐー(-V”，一一ー、一ーー一」一一一工」  ーーーーー …ー…v ー～ー“cc-vvtjj-fllfluus..e,n - como ser一斑 em-vista-do-ns, desinnado 
一一ー一  一一一一一  71'I 	 ー  
como amor.' 

A anlise de Heidegger revelara somente o ser-no-mundo como cuidado. A 

anlise dos elementos que constituem a estrutura do ser-aldm-do-mundo revela o Dasein 

como amor. Com  a idia de um ser-no-mundo-al6m do mundo7' e do modo dual do ser 

humano, desse "ns" que constitui o eu e o tu fundidos no amor Binswanger tenta 

esboar a situaao de que ja no se trata mais to somente do Dasein - de ser um mesmo 

ー  nem de tempo nem de espao, seno de ser "ns", de eternidade e lugar, da amante 

forma do "ns" que est mais aldm do mundo finito. Seu ponto de partida6 , pois, o ser- 

no-mundo e a compreensao da existncia no eterno72 

7O Bosse CONDRAU, 1976, p. 08. 

71 Ao ser-no-mundo como cuidado, Binswanger ope uma inova9巨o, o ser-alm-do-mundo como amor (Liebe) o 
que exige que ele reconhea e descreva o homem tamb6m de acordo com essa estrutura. Ver, por exemplo, 
BINSWANGER, L. Discours, p. 57 ; e Artculos, p. 14 e 170. 

72 Aqui descobre-se um dos grandes aprofundamentos de Binswanger. Ele no compreende o Dasefn apenas em 
sua dimens言o da fmitude, mas tambdm numa dimenso que a ultrapassa. Enquanto que oIえlsemn heideggeriano 
concebido com "ser・meu”・ Jemeinigkeil ・  ou刈a, 6 a primeira pessoa do singular que o qualifica(eum "meu", uni 
"teu",ou um "seu" que, existencialmente e originariamente qualifica a existncia. Para Binswanger no 6 somente 
isto, mas tamb6m "ser-ns"- Unsr誹eit -6 o"ns" a dimens言o primordial e que quRlifica a existncia. O Dasein 
visto como humanidade, condi9喜o humana, onde d distinta a "nosidade"- Wirheit - da 	"ipseidade"- Selbstheit. 
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Somente o amor permitiria ultrapassar a fragilidade e a a-historicidade que ainda 
marcariam o homem heidegei-innn 戸ハ1ハI、。”』一一一ーニ一」  γ、  
autntica, o modo de encoinrn diinl n”戸 lk。ー；一；ー一ー一一‘一一 I' , 

comenta Fedida (1970. ii 35、  nうn A qlon nlla oa 一一ー一一一一‘一一  

mas transcende e funda todas as suas estruturas espaciais e temporais73 

O espao do Dasein nao e um espao mdtrico, ou afim, nem mesmo topologico 
tie e constitujco de tenses entre o aqui e o l, entre o prximo e o distante, entre o alto 

e o baixo, entre o diante e o atrs, entre o vertical e o horizontal, entre o largo e o 

estreito, o claro e o es'nrn n ilwtrsA 1R,I、L一』一  m一」一  

atitude e nos modos do prprio corpo, seja ele motor, expressivo ou significante. O 

corpo, o tempo e o espao, formam as trs dimens6es da existncia.74 

A transcendncia tem seu enraizamento na essncia do tempo, em seu desenrolar 

em futuro, passado e presente75 e, em suas analises antropol6gicas das formas 
psic6ticas, Binswanger busca mostrai quais seriam as flexes da estrutura da 
temporalidade. Para ele, a temporali7a9ao humana est orientada para o futuro ー  
Zukunfisbezogenheit 

Assim, naquilo que um psiquiatra veria como o inicio de uma enfermidade, ou 

seja, o medo continuo de engordar de Ellen West, o sintoma sob o qual se manifesta 

sua verdadeira enfermidade, isto tudo 6 considerado pelo analista existencial no 

como o principio, mas como o termo final: 

"E o final do processo de encerramento circular de 
tt-%(IQ Q11 ガs絶ncia defシwmn nllA fー，”i,，。  Fl～、L一」一  一  ‘一  ～、“‘ 。“"vAいw“し」a・  uc 'urina que termina tectiacla a toda 
T"sSlDiIilade exlgtellci-1 ‘ 、 rハ”，ハ ”ー。f~hー，一1一ーー一一‘一  一一  w四～'"w、』しし入1LUL14i・（・・・) しorno mostram claramente as 
propnas expressoes e descri96es de Ellen West.. sua 
e V1CtP?1r'ia tm , Se recnl・tnndn ll，りic 戸，,，り‘。  r。』，ー；.．』一一一一ー一  ー“ハレ  ii'ia vai さし  IしIUILdIIUQ mais e mais, rectuzrnclo-se a um 
circulo que vai diminuindo, progressivamene. de 
possirnildacles muito limitadas, para as quais o desejo de ser 
magra e o medo de ser gorda representa somente o ltimo 

73 Binswanger reconhece, posteriormente e, defendendo-se de seus crticos, que Heideggerjamnis pretendera descrever o 
Dasein em todas as suas "dirc6es de sentido" e em todas as suas possibilidade de projetar o mundo, e que, ele prprio, 
no se propunha a apresentar a obra de Heidegger em si mesma ou complement-la, mas (k retirar dela o que pudesse ser 

til para a psiquiatria. 

74 Ver, por exemplo CALVI, 1991, p.246 eMALDINEY, 1986, p. 22. 

75 "La temporalit de la prsence, aussi, est irrductible 良  un vecteur linaire. Prsent, avenir, pass6 sont des 
dimensions ・  des extascs, dit Heidcgg賀一山 k presence au sena山 I'allemand α,mesen. Etre prsmち c'est e tre 
prsent au pass Ct a l'avenir a travers I 6 venement actuei. Si l'une de ces dimensions est d6faillant, c'est que la 
prsence est dchance retentit dans toutes les dimensions."( MALDINEY, 1986, p. 22) 
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鷺麟繊鱗瀬  

O autntico antecipar-a-si一mesmo, o caminho para o futuro est "cortado" 
Enquanto ela se consumia numa luta sem perspectivas entre a gula e o ideal de 

magreza de tal modo que vendo barradas "todas as sadas do palco"- uma das 
express6es de Ellen West - desmoronou desesperada sobre esse palco e s6 p6de ver, 
como nica sada a lhe restar, como u nico antecipar-se-asjmesma, a deciso de
suicidar-se77. 

Na medida em que o Dasein se temporaJiza, hd tambm um mundo. Quando 
no h um Dasein, no ha mundo 

&MUNlX): 

O conceito de mundo, presente na express議o ser-no-mundo e projeto-de-mundo, 
assume o sentido da configura9ao, esbo9o, forma きo de mundo e est posicionado na 
rede conceituaj de Binswanger como um conceito fundamental e linha diretriz 
metodol6gica na anlise do Dasein 

Um exemplo de seu mtodo de trabalho pode ser encontrado na exposi9ao de 

como ele concebe a diferena entre o Dasein humano e o ser animal, entre o mundo 

analtico-existencial e o mundo biol6gico78 . Quando Binswanger pretende melhor 
explicitar isso, na busca de uma compreenso da essencia do projeto de mundo, ele 

parte, num primeiro momento, daquele ch貸o conhecido pelos cientistas naturais, o da 

biologia e dos conceitos biol6gicos. Como interlocutor privilegiado ele toma um 

pensador da biologia, Jacob von Uexkll (1864- 1964), o qual havia oposto a concep o 

76 BINSWINGER, L. EW, p. 339 

77 A este respeito consultar BINSWANCJER, L. Trs Formas... p. 203,204 
78 Este discuss&o encontra-se no texto "Sur la Direction.’二 in BINS WANGER, L. Discours, pp. 58-55 
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de suae poca, que considerava os seres vivos como m quinas com reflexos, uma nova ‘一一一ニ一 79 
teoria ' - 

亡一 
 Se uma cincia deve gerar sua prpria racionalidade, como algum um dia 

tiirmou, o que l3mswanger procura, novamente, 6 algum com quem estabelecer 
unaiogias e contrastes. E isto se d豆  explicitamente na apresenta9ao de como ele trabalha 
metodolog cartente E recorente nos escritos de Binswanger um vi6s metodol6gico de 

じ誉誉 dentro deste vi6s, pela analogia e pelo contraste, que ele aqui apresenta seu 
Iucー  tpesar aa posl9Ao que cada um ocupa, Binswanger e Uexkll tem pontos de 

concorcancia. Assim, pode-se dizer que Binswanger compartilha do mdtodo de Uexkul; 
o mesmo no podendo ser dito, no entanto, das teses de Uexkll 

".. .Von Uexkiill fala do mundo da neren噴n A1""",A八  
(- YTfrt1'r a cr 11lun -1n nhlnl,t~A - ．。，.;”ー；一一  一一1二一  ー’ーv'v 、‘、ノ 1lIu』瓜皿J atuante aos animais e coloca o miindn dn 
perep9ao e o atuante sob o 1hlo一 tl111.1% nll,hiPl什一  AI、 ”I、し、L、，, 二 	一 ’．． 	ーーー一ーーーー v'LL4.&、J, LLIU..LIUU a t11O1じmC.tL1O'' cicio~ 
qiie existe e i1-re eStes lllnndng 1Aいr口言1一一一  ～ー一一  一二1ー  エ  1一了‘ -で’'v"“、しJwさ iuwzuus, aescreve-os como C河o de 
ノ“ncues・」io mecnlく〕 t11or(r rni 6く did911，ハe n,1。 h言ハ人．～、一一‘ー．一1 ’ノ ． J . ． ーーーーー～ "~uv旦“-uUさ  uuiauios que nao e flossivel 
uesconnr a flQWOSe de um hnmPl,, c -,, -.八  ーーにー一一  -1 -1111 1 1~~vー  “レ ‘"II ll umcm se nao explorarmos 
plenamente seus mundos. Disse Von Uexkfl: "no き  possvel 
escrever a tunJnoja de irnl "lli--' ------'-.,xI、一一ー二一t 一 ；ー’ーー、I~~b一 “～山Ii atuunti quanuo nao se reconheceu 
plenamente o seu ciclo de fbn6es".80 

79Partindo da afirma o de Kant, que tempo e espao so conceitos subjetivos, Ucxkll chegouえ  cxxwico de que cada 
ser vivo possui oseu prprio espao subjetivo e seu prprio tempo subjetivo. A partir desta idia, ele procurava explicar o 
comportamento animal  no pelas a es fisicas e qumicas acidentais exercidas pelo mundo exterior, mas apenas pelos 
勧6menos que se passam llo seu mundo prprio, subjetivo. Este somente pode ser formado pelos fenmenos que o 
anhnal -“叩erceber"a partir 山  seus 6 rgos dos sentidos, que possuem qualqt significado espec亜α） para a sua rida 
e que so ordenados segundo as escalas do seu espao e do seu tempo, subjetivos. 

A tarefa da biologia, na perspectiva山vou Uexkiill deveria, pois, consistir 山  mais nada, na explora加dos mundos 
prprios e subjetivos dos seres vivos. Tal autor defendia a doutrina do mundo-prprio, urna das suas concepes mais 
abrangentes, ba細ak〕・se na id百a山conformid庫k orn um plano, procuran&・ axl血奴ぽo animal a買no皿1刈eito, e 
apresentando este correlacionado com o seu mundo-prprio. Esta teoria servia para explicar os processos biolgicos l×〕  
quadro de um acontecer totaJnute biolgico e, por isso, veio a ser a doutrina 山） "significado. A natureza d vista por ele 
como uma pea teatral em que cada urn dos atores tem o seu papel e em tudo est nmtuainente ligado com vista a um 
resultado rico de sentido e de significado. A pea prescreveu, os personagens oberlecern. Tudo o quee vivo s pode ser 
compreendido se lhe tivermos descoberto o significado. Uexkill verificou tuna correla o estnutural,j自  exsitenteno6 vulo, 
entre o corpo do animal e certos fatores do ambiente, 刈am estes de natureza innnimado ou at inimigos e chamou a essa 
corielaco "ciclo-de-fun o. O ambiente tem notas ou sinais, no verdadeiro sentido destas palavras: estruturas que o 
animal assinala por meio dos6 r喚)S sensonais constituidospara esse efeito e para as quais se elaboram respostas e 
rea6es especiais no organismo. Quanto s possibilidade de relao de um organismo corn o ambiente, elas esto 
previaru以】加  organizadas. Os diversos ciclos-de・flm加determinam uma sec9o山I買て夢iaIadおcom誠gaificado na vida 
あanimaL 日ass加，no合  mbito mais amplo da natureza, aparte que no caso respectivo forma o ambiente 	lirnitai切e tipico 
山uma espdcie animaL(Cfe. "Tnlrodu o"in. UDくKtiLL Jakob von. I入's Animais e dos Homens. pp. 08・10). 

80BINWANGER, L. Discours, p. 58 
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E neste estilo tui（う Bmgw2noPr pofo i 。1。ーハ  ーーー  ーー一一～  ”ー  JiI1ovv(jj じJ estaDelece seus pontos de concordncia 
metndnI6dc,1,一  estaheleniパハ。ハ。 A‘一；"‘一11一一 一一‘ー～ー～6よレv。’ c。LauじIeじIu()s os wstlntos lugares do obieto de aven ruac斉n -- nM。 ””, 、一  ーーーー.1ーー、～ '4V I I6山lYau u じ以laum ー  
o recurso ao contraste ー  que ele chega s analogias que podem assim ser enumera,Ja 

1. Para Uexkill c/ 6 'Ossiv-' llm - 1!ハ  1ハ扇h 一ーー一1 一一  ーーー一ー‘～レ l入ハ。wclurna oioiogia animal que considere 可enamente o 
CICIO de Itin 6es deste animal; para Binswanger s6 6 posslvel explicitar uma psicose 
numana UUafldo tver-se exDloradn nkm。”，。”+ - 。。ーーーーーエー  一―ーー一～‘ーvj、PハハauUpiciuncre seus mundos. 

2・ para Uexkiill est-se, corn con crnlAnn,9 。1lfハー 1八一一ーー一一一一  ーーーーー’ ー、ー‘'vv'"~M'""l"a・ auwrizauo a presumir aue hA thntn 
inunuos ambientes flhiantns fnrtii 	，、。，．。 1コ；ーー一一一一 1一！』  ー111…～  WLIIIvo aluuId!s; para blnswanger h tantos mundos c nmn 
nomems pslcopatol6gicos 

3. Uexkull e Binswanger concordam na afirma9ao de que para o homem 
necess自rio buscar-se seu cenario especial a fim de compreender as suas a6es 

Porm, logo ha a perceber-se que o conceito de mundo ambiente, tal como 

proposto por Uexkil peca pela sua estreiteza quando aplicado aos homens, na medida 

em que com este conceito ele faz ver somente a "ilha dos sentidos que o envolve como 
I 1tfla Tfll 1T'igenl t' A , dPqrh - -。  n”。 TT一．」“二  -1 一一一  “一‘…～"Iノ“6、ノI“ ・ I"uscri9oes que Uexkill a flrce,if a acerca - e ------ 91,,ioハ。 ‘，,,ぷ。  ーーーー--"IJ～、～」“"“しし」しa uc cus armIgos e mais 
aU」山IどじIlw que o conceito proposto, e deixa entrever que estes amigos esto 
verdadeiramente no mundo dos homems 

4. Binswanger supera tJexkll ao concordar quando este afirma a ingenuidade do 

pensamento que parte da existncia de um mundo objetivo e u nico, que algum 

equipare, no posslvel, a seu prprio mundo ambiente e que foi ampliado em todos os 

seus aspectos no espao e no tempo. Porm, passou-se por alto o homem que, 

contrarjamente ao animal, possui ambos os mundos, ou seja, tanto o seu mundo prprio 

como tamb6m um mundo objetivo comum a todos. O ter-um-mundo, no que diz respeito 

ao homem, consiste em que o homem no lanou os seus prprios fundamentos mas que 

foi projetado em seu ser; e que, portanto, possui um mundo ambiente assim como os 

animais, mas que possui a possibilidade de transcender seu ser, ou seja, sobrepor-se ao 

cuidado e entregar-se ao amor 

De Herclito, Binswanger busca uma distinao ao afirmar que despertos temos um 

mundo comum, enquanto que durante o sono - como na paixo, no afeto, no gozo dos 

sentidos e na ebriedade- cada um se retira deste mundo comum para seu mundo prprio 

Mundo prprio que 6 , para Herclito e para Binswanger, aquele dafrnesis, dofrnein, 
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da reflex乞O rt'i,,la1 e -n~,1，。。r Aー；ー  一二，、．  ーーーー…v''4'1'J1II じ uu pensar. AsS1m, rris Bins .1 11 -- --,, -ハ gl；一一ー．．一一  ‘一’ 一～."&‘よ, Fvい  LuIさwunger nao tifia o seu Conceitt- dP 
munclo-prnnnn a t-ガa Ae T IPvlバill”ー一一 TT一＝一，．』 81 「一ーIー～ "~v』1"uしUcx、uu, mas a Heraclito'. 

Tanto Binswanger colllo Uexki" r 、c - ，一,”ーー一一‘一」  ―ー一一oー‘%"JL11J 、ノし入瓜UI'Ixssuem um 1tmto de lY,rパAりハハ，ーーー．工／一」  ー, 	 工ーーーーー一 ““工 F"w u Imrucia comum:Kant 
lranscenaencia e,agora. no somentAn nrnif,tハョA","" -'一一一 ‘ ー  一ーーー…ー～ v fJiUJしLU uvIIl unao, mas tambem o esboco do 
ser, o ser-eu-mesmo. Bjqg amr'rn元、  - り 1;1、ハ,,4一」一一一一  ー一ー一ー  ーlいvv皿」どci cnjoe a llberclRiiehm,cr戸hAA"+hl ーー  エ‘一一．  ー  ーIーーーー ‘‘ー～"“し uauさしcu 二naI ao aeterminjsmo 
Diologico, e somente a teoria do ser'nn.111"1，ョハハハ，”八一一一ー一」 A ー 	ーーーーーー ’ーー““、ノ。しi-uu-jjjuj(lo como transcendencia 6 verdadeiramente 
consequente e efetiva, e, ao mesmo tempo, somente ela pode ser desenvolvida 
consequentemente em relaao a existncia humana. 

O Dasein tem o a como seu fundamento e a Binswan
g
er no importa uma 

2flaIice rl , ,,.、危__.---- -ハ”。ハ；一‘一一  一一一工  ーーuし vwcuじIas' conscientes ou inconscientes, mas a descri9ao do mundo, do 

munao do homem sadio e do homem doente segundo as dimens6es do Umwelt do 
MめタeたednFルP"1』mみ82 ． ハハーーーーー」  ーーーーレ uUIJ‘ぢビI'we'I o espa9o, o tempo e a comunicaao 
ーーー一  A es

p
acialidade e a tem

p
oralidade ndo sao da ordem da re

p
resenta9ao e o- - 

appuri ua comun1ca ao nada tem a ver com as t6cnicas da comunica ao - as 
q
uais 

sao utilizadas 
j
ustamente ali onde fracassa a comunica ao. A Daseinsanalyse ndo 6 

uma analise de ess6ncias categoriais nem mesmo materiais, no sentido husserliano, 
mas uma analise do existente, de seus modos e de suas fonnas 

Poder-se-ia, inda falar numa fenomenologia? Talvez, desde que no a 

compreendamos mais como uma fenomenologia da consciencia, mas como uma 

fenomenologia do Dasein como ser-no-mundo Existncia, Dasein, ser-no-mundo 

nao possuem um sentido trivial. Ser-no-mundo significa figurar no mundo como um 

ente entre outros, de tal modo que nos comportamos relativamente aos demais entes 

no mundo os quais se desenrolam eles prprios no mundo. Ser-no-mundo 6 habitar e 
habitar 6 ser-em e sob o horizonte de um mundo ao qual ns temos abertura e 
portanto, do mesmo modo que esta abertura, n6s somos o al, que a revela como 
iluminado. 

$10 Umwelt - o mundo ao redor - 6 o mundo biolgico, o ambiente, O Miiwelre o mundo dos semelhantes, dos 
seres do mesmo tipo. O Eigenwelt6 o mundo prpro, n言o no sentido de IJexkiill, mas no sentido de mundo do 
relacionamento consigo mesmo,6 o "idios kosmos" de Hercito ( Cfe. BINS WANGER, L. EW, p. 329). 

$2 Assim um dos seguidores de Bmswanger, Aaron Mishara poder自  afirmar que "Le dlirant ne vit dan 
l'environnement ( die lJmwelt), ni dans tin monde partag ( der Mitwelt) mais dana son monde a lui ( seine 
Eigenwelt), son idios cosmos".( MISHARA, 1986, p. 183). 



9. TEMPO E ESPACα 

Com Sonho e existncia Binswanger aportava a teoria do espao da biografia 
interna (In eSpaCo hst6ガcn intl.m、。fn,,iハハ  ーーーーー，  ー’ ーーー11…yv“」。‘v」」しU 」IIu aPsI(llllco' com sua plenitude ou vazio, sua ida e seu 
re

g
resso, a a

p
roxima 豆o e a dist ncia, seu a

p
roximar-se e seu afastar-se. Ali era 

inau
g

ura
do, por um vi6s heidPoopri。”ハ  ハ  ；ー‘一一一  一  一 	 1 

temporalidaJe 

Em O problema do e醜pao em psic卑'atoiりgla(1933)83 6伽tado com maior 
aten 豆o o terna da espacializaao, um derivado da prpria apreensao heideggeriana no 
conceito de mundo, O Dasein no est no mundo como um vaso dentro de um arm自rio 
ou seja, para o Dasein o espao no d da ordem categoriaj, mas o ser-em 6 um 

existencial. A perspectiva em que o espa9o 6 apreendido 6 ontol6gica: o Dasein no 

tem um espao, mas ele mesmo 6 espacial. Nesto texto temos o exemplo de como se 

realiza uma anlise dos diferentes modos de organiza9谷o espacial do Dasein. O 
espa9o e visto como uma dimensao atravs da qual n6s podemos perceber e 

compreender a nossa maneira de ser no mundo, ou seja, o espao revela como 6 o 

Dasein. O Dasein no6 uma interioridade espiritual da qual se deveria derivar a 

secundidade de um tornar-se espacial. Ele tem seu prprio ser-no-espao, o qual 

somente 6 possivel sobre o fundamento do ser-no-mundo em geral. Assim como o ser- 
no-mundo n豆o 6 uma propriedade espiritual, do mesmo modo no se pode afirmar a 

espacialidacle do homem como caracteristicamente corporal 

O tempo forma o horizonte transcendental da analltica existencial da questo do 

ser, e no que diz a temporalidacie, ela 6 retomada como uma questo central na medida 

em que a transcendncia est enraizada no tempo, "dans son d panomissement en avenir, 
avoir avoir6 t et present" 4 

As estruturas do espao e do tempo possuem uma correspondncia nas estruturas 

da linguagem, ao nvel da forma interior ou imanente a linguagem. E ao nvel do 

esquema sub-lingustico, do esquema sub-espacial e do esquema sub-temporal, portanto 

83 Este texto pode ser encontrado em BINSWANGER, L. Artculos, pp. 342-389, onde Binswanger aborth o 
"espao do mundo natural", o "espao humorado", o "espao esttico", o "espao tcnico", o "espao histrico" e 
algumas outras formas espaciais. 

54 BINSWANGER, L. Discours, p.56 
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nos estados construtivos da linguagem, que o Dasein se descobre e onde a analise do 

Dasein est estabelecida no conhecimento de seu objeto 

10. UM MODELO CLNICO: 

No estudo antrop16gjco・clipjc0 Ellen West, um de seus estudos cllnicos sobre a 
es

quizotrema
, podemos encontrar um mo

delo do trabalho de Binswan
g
er. Na parte 

iniciai na uma a
p
resenta9まo da paciente, em seus as

p
ectos histricos. Esta parte

1 	 - 

alviulua em itens 
que tratam da hereditariedade, da bi

og
rafia, ao curso da

I I 
c[uermjaaae e sobre a estadia da paciente no sanatrio Kreuzli

ng
en, no 

p
erodo de

l i _I t. 	 . 	 - - ii ae revereiro a 30 de maro de 19
. ., para concluir-se com o relato da morte desta 

mavl aua1ujaj. 

Binswanger elabora esta primeira parte tendo como ponto de partida e fontes 

certos documentos e testemunhos auto-biogrficos fidedignos, que auxiliam na 
constru きo de um conhecimento histrico - a biografia interna e externa - desta 

mdivfavor鴛dade,anl蕊sta formstencial.器篇ai. Ellen West, era particulque ali se dispunha de uma！農l 

鷲enuncsisi, so鴛農篇Sご器器讐器inte器  

E 良  base deste material que foi estudado e elaborado um caso clnico como o 

paradigma da analise 85 A Ellen West de Binswanger designa a totalidade de uma 

figura hist6rica ou uma personagem e na reda9ao de um caso cllnico, nos moldes 

analtico-existenciais・  tem-se implicada a reconstru 言o, a formaao de uma imagem 

que se aproxime de uma individualidade humana, no traar de um quadro mais ou 

menos vivo dela. 

35Uma anlise existencial, dentro daqueles parmetros elaborados por Binswanger e mais visiveis neste caso, exige 
de antemAo o arrolamento de um conjunto que contenha o mximo possivel de informa es sobre o paciente. O 
caso Ellen West 6 , particularinente, favorvel neste aspecto, pois a quantidade de material disponivel permitia um 
vasto conhecimento puramente histrico, o qual permitiu tambm a reconstru 言o de uma individualidade humana, 
sendo que a totalidade de dados e fatos conhecidos acerca desta individualidade recebe um nome prprio. 
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Necte elllDenho Rinく、xm,,n -ー，1"；ーL一一一一 一  ーー  ー“γしl“ハろ  i'iiiswan
ger surnintia a necessidade de o analista es

quecer seus 
propnos juzos para n豆o ser influenciado por eles e conseguir concentrar toda sua 

aten9ao nas formas de existncia, ou formas existenciais, com que vive no mundo 
est indit1i,41l司,,1Q,.4, 86 1"；一，. I一ー A 一  ~v"' LLwvI4u.auu4"C ll2rfle11Iりr Ao ＋ン、””，一一一ー」一一」ーー  ・  ・  一」  一  

Neste raCo hIi exemnlnc A",n"a ”一一‘一」一1一一．  一ー～ v'~vl皿し  wu1pius em que, metodologicamente, Binswanger trmarte 

conceito de mundo para que seja posslvel ler, na biografia de Ellen West. nor 
exemnIn, iil, fi+ nrfy,nrep”，  。11。，言』．、こ一c一一L1 ー  “ー…tー’ 一“ l"'v 

P
IcしUじじ  em sua vicia infantil

, q
uando esta aos nove meses de 

iaaae, recha9ou o leite e teve que ser alimentada de outro modo. A articulaco 

conceptual permite o vislumbre, ja na infncia precoce, de algo que persiste nor toda 
a vicia da personagem, um "comportamento sensorial" que n乞o estava situado 

somente num plano reflexo, como o poderia ler um biologista, p.ex., mas um 

comportamento para o mundo. A comunicaao sensorial pode ser vivida no plano de 
uma uni谷o ou no plano de uma separa 乞o do Umwelt. Na precoce recusa de leite 
manifesta-se uma linha de demarca9乞o, uma ruptura entre o Eigenwelt corporal e o 

Umwelt, no sentido de que aquele adota uma posi9ao contrria a este 
"n,ー  I. 
一』“''""“しa」」」し1llC U. じssa onns1 含c n n I ノ”TU)D if ，、ハAa“一  ‘一一ー一一ー  」  ・， 	一 	‘ 	’ 	ーー  ー ’'''’ーー rv、’v‘よ‘' 

‘、Jl~Jし  piuuuziuo uma resisteneis in AJ1I-woみ I'II La't1 
pessoas que tentavam opor-se a idiossincrasia de Ellen. F' 
todo caso, a primeira 麗c1amc斉n v,rb1ー需品ご二’ 二〔ご  
feinoc notki分  At .. L.. 	..～、え一」一二二ニー一，二 ”プ …A~'' 1~“、工a c LUUd urna aecIsnm'n 'iA nl,A rr' .ハ  A右～．一Is. 
''” 」 	・  ． 	. 	． 	 ’ 	 レーーーーーー  ーー  ー…’’『v'’・  

'JJル  'uuuu Uc L)4SSUIUS nan e lllll flinhri ii ，、6ぐc,h”ハ。” 1コ~．一  
JuiZo negativo no oual renndi2 lml -JuiZo negativo no oual renndi2 lml 戸 - I--l-juzo negativo no aual reniidh nm 	ニごにこ二  
reconhecido pelo Mitwelt mnstr nni cii。に，;i島、二二に、二ご  
havia sofrido um rude g olne nu nari 	 にこ  
antropol 6gicos, ciue a 面nstrn命n dPl云『房需二に57ご  
」 	 電  ・ 	 ．  一 	 一 	 一ーーー  ーーーOー’'’『ーー  レv 
" 'JしiIvu1 Vm cuw. aesae muitn nl・e'・nr戸m戸”t戸  A,,, hl，ハ~ー  
nflnsiean colll o AA;i-..-,h Arnl,trぷrハ、1。＋a，“ここ二二二二r つI、～'Y“、’vv"'v .LVAii YVCU. ti contraprova temos nos luizos flue 
O MzIw-It fnt・Ti,n (P'l,, ，、，．ハて,～、h'",一  一一一L二」一一  

86 J)pois de tudo, 'a individualidade 6 o que 6 seu mundo, no sentido de seu prprio mundo' diz Bmswanger 
citando a Fenomenologia do espirito de Hegel. Este6 o eixo central de seu mtodo de anlise. Mundo significa no 
somente o meio em que vive um Dasein ・  ou seja, o "que"- mas simultaneaniente o "como" e o "quem" de seu 
existir as formas do como e do quem 一 do ser-em e do ser mesmo 一 que caraterizam o mundo do momento. Mundo 
designa, simultaneamente, o Umwelt, oMitweir e o Eigenwelt. No constituindo a fuso destes trs mundos em um 
め， mas 6 uma forma 山  expressar a maneira geral cnn que se forma o mundo nestas trs zonas "mundiais" "Neste 
ponto, a existncia, descrita e analisada fenomenologicamente, vem a ocupar o lugar da figura histrica, construda 
abase de impresses e juizos: assim. nos d a contextura, a Gestalt. Porm, como esta n5o permanece constante no 
correr de toda a vida, sen5o que sofre varia6es, a an自lise existencial no pode avanar de uma maneira puramente 
sistem自tica, mas tem de ater-se estritamente a dados da biografia." (BINSWANGER, L. EW, p. 324). 

87BINSWNGER, L. EW, p.326. 
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Binswanger fala de uma resistencla ao I万1lwR左 ennA肩h”っ1‘ ハ ”~1一一 A ーーーー一ー……“'～、ノI“ γγ《ニ“ c tu ivarwen, a um limite. Aaui 
o ii

g
enweit nao se a

p
roxima de um modo confiante ao UP31aA1# 

lt ean A/IMm 'f - - 。  ーーーーー “v 、ノ tie rn‘ン“ し au ルui weit cara 
aelxar-se alimentar e complementar pelos outros, senao que se separa deles. E no 

lugar uesta trecha brota o sentimento de que tudo est vazio, tal como a menina 
veroalizara. O lugar que ela passa a ocu1ar 6 rL um degn石nP ハhof”、。一え一  「ーーーーーーー1Iノ“‘ レ、～ U.tII Ucさ4jltjじ oostma9aα 

"O que chamamos desafio e obstinacan slgm丘ca §9mpre l費,que a eMs槍ncla abo血a a slt -sempre isto, que a existncia aborda a situaco concreti nn 
em sua "abertura ao mundo", com seu sentidn miifr+ 
e(1誉ico, mas em um sentido fixado de uma ve7 nr; mpre 

鯉
r‘とontade prpria") e fechado contra ou em nnmci'a諾5 

IJmwelt e ao Mltwelt Em Vez de"dol五1話ご『読姦Iこ『器  
seja, em vez de abarc -la em todas sua rela6es significativas 
e ae amaaurecer sua decisao com base nesta viso, a situac乞o 
se impoe arrasadoramente e neste caso a existencia se 'v 
uespojaaa de sua autentica autonomiai.)Comn 
consequncia, o eu do ser-no-mundo toma長了  n 這  
atitude desafiadora e caprichosa, nao um eu independente. 
autentico e livre, mas um eu determinado, se bem aue 
negativamente, pelo Mitwelt; um eu dependente, inautentico 
e escravo" em uma palavra, um eu violento-provocativo 

11. DIRETRJZES METODOL（》GICAS 

Pm Api1it, 	ellマjcn IP rIrn j"noく4、 89 ＋ー一一．．一一：ーー  ェ  ー一…ーーー…wル‘"'e p:uo:erapia(1JD4) ー  temos uma idia das diretrizes 

metodolgicas presentes numa situaao restrita, o contexto psicoterapeutico, mas que 

devem e podem ser redimensionadas na compreensao do mdtodo de Binswanger 
Primeira linha diretriz: 
t'...uma psicoterapia sob uma base analitico-existencial 

explora a histria da vida do paciente a ser tratado~ como o faz 
qualquer outro metodo psicoterapeutico, mesmo se ele procede 
ue uma. maneira absolutamente prpria~ mas as singularidades 
patologicas sao vistas sempre num quadro mais amplo. Nod 
apenas a histria da vida e das singularidade, mas esta histria 
ua viaa e aa Smgularidade d vista enquanto flexo da estrutura.L..J....1 1 _ -- 
wtw ao ser-no-mundo." 

881d ibid p 326 
89 Este texto pode ser encontrado em BINS WANGER, L. Artculos, pp. 458-461 ; Discours, pp. 115-121 



Segunda linha diretriz 

麟襲麟蕪  

Terceira linha diretriz 

麟議麟  

Quarta linha diretriz 

議舞曹  

Quinta linha diretriz 

麟麟難  

ser-no-mundomomentos em綴nto, o indiv duo chega a descobrir que he como que desliza para fora de seu mundo 

器器轟器器諾農co ou psictico. Ele romper-no.-mundo."9 

92 

9 BINSWANGE, L Discours, p. 145 ss. 
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繊麟麟議 

舞難麟 

麟篇薫薫議薫  

91 BINSWANGEP, L. Trs Formas..., pl1 



CAPITULO TERCEIRO 

ALGUMAS CONSEQむ重NCIAS : A COLMATAGEM 

O que Binswanger percebe 6 a possibilidade de acolher na psiquiatria uma 

anlise da subjetividade que nao esteja restrita unicamente ao ponto de vista 

psicol6gico e/ou fenomenol6gico, mas que permita a conexo filos6fica ou 

ontol6gica com a questo do sentido do ser, e a interpreta9o do tempo como 

horizonte possivel de toda compreenso 

A formaao de nosso autor, tradicional, arraiga-se fundamentalmente na 

biologia, e a considera9o da doen9a mental como uma doen9a org合nica. De outro 

lado, ha o interesse filos6fico pelo criticismo kantiano e pela fenomenologia de 

Husserl, onde o ser do homem define-se essencialmente por categorias da razao ou 

por uma estrutura a priori, transcendental. A physis existencial da medicina op6e-se, 

diametralmente, a meta-physis eiddtica da filosofia. Ao mundo de uma razo prtica, 

onde toda a atividade consiste na pesquisa empirica e na aplica9ao de tcnicas 

materiais a um corpo mecanico, op6e-se o mundo de uma razao pura, que se 

interroga sobre sua essencia e suas estruturas. 

A produao binswangeriana nasce desta tens乞o que se cristaliza em seu 

percursoe no impossvel reencontro de tematicas estrangeiras. E um campo clivado 

onde a psicanlise surge como possibilidade de resolu9谷o do antagonismo 

aparentemente irredutivel entre o corpo da medicina e o espirito da filosofia 

94 

1. SER E TEMPO E A FENOMENOLOGIA IIERMENEUTICA: 

O prof.Dr.Ernildo Stein ao escrever a respeito daquilo que importava a 

Heidegger aponta-nos para a delimita9ao da tarefa filos6fica, a redu o do campo 
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filos6fico na medida em que a filosofia se quer como um saber com problem自tica 

propna. 

"Trata-se da opera o do "encurtamento 
hermenutico" que tem, por resultado, o "mundo 
hermeneutico" em que se realizar a hermenutica da 
facticidade. Heidegger libera a Filosofia de Deus e do Mundo 
(natural), temas introduzidos pela Filosofia da representa o 
e da subjetividade em fun をo do sistema".' 

A partir de pontos cardeais, a ontologia, a fenomenologia, a antropologia e a 

filosofia transcendental (Kant e o neokantismo), Heidegger tem 

1. como inten 乞o programatica a ontologia fundamental; 

2. como pretenso, a validade transcendental; 

3. a realizaao de seu programa acontecendo fenomenol6gica e existencial- 

antropologicamente; 

4. como objetivo a destrui9乞o da ontologia da coisa, da ontologia do puramente 

existente de extra9o greco-crist-moderna, apresentando a ontologia fundamental 

como crtica desta ontologia. 

Ao pretender a validade transcendental, Heidegger retoma Kant no seio do 

neokantismo, e assume a fenomenologia para romper com Husserl. Contra a 

antropologia introduz sua analtica existencial, (o evidente - "os juizos secretos da 

razo comum"( Kant) - deve permanecer o tema explicito da analitica, o oficio dos 

fil6sofos; em suma, no se pode recorrer, como argumento, ao evidente) recusando o 

impulso e o ordenamento da biologia, da psicologia, da antropologia e da etnologia 

Ao ser publicado nos Anais de Investigaao Fenomenol6gica (Jahrbuch fr 

Phanomenologische Forschung), Ser e tempo (1927) marca o incio de uma longa e 

penetrante influncia no a mbito da filosofia e das ciencias humanas de nossa 6 poca. 

O prprio Heidegger tamb6m admitia ter produzido um estranho tratado, previsto em 

duas partes e que fora publicado incompleto, contendo apenas duas das trs se6es 

programadas da primeira parte, em desacordo com o plano delineado em sua 

introdu 乞o 

1 STEiN, 1988.1). 09 



"E incompleto permaneceu, sem que a segunda parte 
da obra e muito menos a terceira se9o da primeira parte, 
com o titulo inverso de Tempo e Ser, tivessem vindo a lume 
Contudo o mais estranho foi que, voltando ao problema-mor 
da tradi9ao filos6fica, rejeitado ou neutralizado pelas 
correntes modernas, esse fragmento de uma obra segmentada 
revolveu a especulaao metafisica a que aparentava 
retnrn分f・ 2 

As duas se96es que foram publicadas" Analtica do Dasein e Dasein e 

temporalidade 一  compe o perfil de algo a ser atingido por uma investiga o 

inacabada, uma ontologia3 fundamental cujo objeto imediato 6 o homem, 

considerado do ponto de vista de seu ser. A ontologia fundamental, por sua vez, est 

assentada numa analitica existencial do Dasein , ou seja, com a analitica existencial 

Heidegger pretende mostrar quais sao as estruturas que fazem posslvel a 

compreensao4 , que tornam possivel nao somente o conhecimento mas o prprio 

2NUNES, 1992, p. 09 

3 A palavra "antologia" tomou-se uma palavra moderna e entrou mima esfera de uso mais generalizado no fim do 
s6culo passado, quando Husserl, por exemplo, fala em "ontologias regionais". Ontologias regionais seriam as 
teorias dos diversos entes: o ente esttico, o jurdico, o histrico, o literrio, etc.E uma grande discusso que se 
desenvolve com a tradi 芭o clssica, mas o sentido de "ontologia" passa a ser esse de estudo das diversas regies do 
ser, que s言o diversos entes que constituiam as diversas filosofias: filosofia da arte, da religio, do direito, etc. 

O termo "ontologia" passa ento, no s6culo XX, a designar n5o uma teoria do ser seimplesinente com o sentido 
que se criou desde o Renascimento e a modernidade: ele designa o estudo de umcerto corte da realidade de um 
ponto de vista filos6fico・ A antologia est profI皿damente ligada a idia de realismo. Poderamos dizer que 
Heidegger, quando fala em ontologia fundamental, produz uma distin 言o clara no uso da palavra "ontologia": ele 
dir que as ontologias regionais, as diversas regies do ser, ou at o estudo do ser enquanto tal, de uma certa 
maneira ( como era a ontologia no sentido clssico), devem ser precedidadas de uma ontologia fundamental que, 
estranhamente, se chama fundamental e quer criticar e quer criticar o fundamento, e estranhamente, se chama 
ontologia e quer ser fenomenolgica. Enquanto ek critica o fundamento eia quer ser hermenutica, e enquanto 
critica a palavra "ontologia"ela quer ser fenomenologia. No fundo, antologia fundamental no6 mais nada do que 
fenomenologia hermenutica." STEiN, Ernildo. Racionalidade e existnc畑ー “ma introdu od川osqβ瓦p. 77,78. 

' Ser e tempo abre-se com a convoc球o a repetio explcita, ou seja, ontolgica da questo do ser. A 
compreenso 6 , pois , o fio condutor a do que ser realizado a partir desta convoca 言o. Em todo o nosso sentir, 
perceber, pensar, rememorar , prever e lidar com os entes j貞  estamos comprometidos com uma compreenso prvia 
do que 6 o sentido do ser. Os entes nos aparecem como algo no seio desta pr-compreenso, a saber, desta 
compreens哀o pr-ontolgca. Esta compreens石o, portanto, no 6 escolhida: somos nela jogados e nos constituimos 
como homens no seio de uma tradio que nos marca, produz, limita e delimita o campo das nossas experincias, o 
horizonte de nossos encontros e desencontros. Quando Heidegger nos escreve que o Dasein 6 "compreender", ele 
est a nos oferecer um ponto de partida para uma leitura, um desvelamento daquilo que a palavra aprisionou, o 
"segredo" , a "senha" para abrir-se o livro, o que acima ja apontamos. No h compreender onde jh no esteja a 
compreens5o. Esse fato de vivermos sempre muna compreens吾o do ser e o sentido do ser estar, ao mesmo tempo, 
envolto em obscuridades demonstra a necessidade de principio de se repetir a questo sobre o sentido do ser". (Ser 
e tempo, p. 30). 

O Daseine um ente que no est simplesmente dado entre outros, mas ele se caracteriza onticamente pelo fato que 
ele, em seu ser, sendo, estar em jogo seu prprio ser. Pertence, pois a constitui9ao do ser do Dasein ,6 -lhe inerente 
ao seu ser uma rela o de ser ao seu ser. O Dasein compreende-se sempre, de alguma maneira e mais ou menos 
explicitamente, em seu ser.E caracterstico deste ente que, com seu ser e por seu ser, este se the abra e revele. A 

96 



97 

encontro dos entes como entes, pois s6 ha ser a partir da compreenso de ser. A 

compreens乞o primordial de ser d o que "gera" o ser. Com  a analitica existencial do 
Dasein Heidegger ir nos mostrar que h um ente que possui a compreensao de ser, e 

na questo sobre o sentido do ser, o primeiro a ser interrogado d o ente que tem o 

carter do Dasein.5 

Possuir compreensao de ser significa relacionar-se consigo prprio e 

relacionar-se com outros entes, o que caracteriza a existncia. O modo especial 

como se realiza este ente est sempre em jogo, o seu ser est sempre em jogo, ele 

tem que se construirem suas escolhas e possibilidades. A analitica existencial ira 

descrever, fenomenologicamente, a existencia desse ente que ns mesmo somos 

O mtodo de Ser e tempo 6 o da fenomenologia, entendida como 

hermenutica. Trata-se de interpretar o que se mostra de forma a trazer a luz o que 

est presente mas dissimulado e oculto na experiencia, O que se tem presente neste 

procedimento fenomenol6gico6 , de certo modo, uma violncia, ja que o seu objetivo 

no 6 apenas o de descrever o visvel, mas o de desentranhar o sentido do ser nos 

fenmenos que se do a ver espontaneamente. 

O conceito fenomenol6gico de fenmeno traz, como trao geral, a necessidade 

de uma exibi9ao direta, e os fenmenos como necessariamente mostrados. 

O que Heidegger explicita6 a distin9ao entre aquilo que 6 fen6meno para a 

filosofia e aquilo que 6 fen6meno para a ciencia. O fenmeno, para a primeira, no 

est se mostrando e deve ser mostrado, elevado a forma de fenmeno justamente por 

no estar se mostrando. Isto que est oculto, que n貸o se mostra, pertence ao ente, aos 

compreens言o do ser 6 , ela mesma, uma determina9きo do ser do Dasein. O carter 6 ntico prprio ao Dasein est自  em 
ser ele mesmo ontol6gico, o que o distingue. Ao reservar o tenio ontologia para designar a pergunta explicita e 
terica do sentido do ente, estabelece-se um limite. Se o privil6gio 6 ntico que distingue o Dasein est em ele ser 
ontolgico, isto no significa que ele tenha j' elaborada um ontologia. O ser ontolgico do Dasein deve, pois, 
significar pr-ontolgico. O que no significa, porm,, ser somente onticamente, mas ser no modo de um 
compreender o ser. Logo no incio de Ser e tempo podemos encontrar a seguinte afirma o heideggeriana: "O 
Dasein 6 um ser que no somente existe entre os demais seres. Antes disso, caracteriza-se como um ser que em seu 
Ser ocupa-se deste Ser mesmo". 

5 No # 5 dc Ser e tempo, ao apontar os problemas que surgem ao fazer a pergunta que interroga pelo ser, mostrou- 
se no somente que 6 central fixar o ente que deve funcionar como o primeiro ao qual perguntar, mas tambdm que 
se requer um expresso apropriar-se e assegurar-se a reta forma deste ente. No #4 , Heidegger nos mostra que o 
Dasein 6 este ente e aponta os seus primados - ntico, ontol6gico e 6 ntico-ontol6gico - para afirmar que a 
ontologia fundamenta! 6 constituida pela analitica do Dasein , e que o Dasern funciona como este ente ao qua! h 
de se fazer a pergunta sobre o seu ser com fundamental anterioridade. 
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fen6menos em sentido comum. Este modo de pertinencia deve ser qualificado como 

pertinencja aos entes, ou seja, seu sentido e seu fundamento 

O sentido dos entes 6 a perspectiva a partir da qual 6 compreendido um objeto 

o norizonte conceptual amplo a partir do qual 6 compreendido o fenmeno, numa 

acep9ao vulgar. Ser e tempo tem como tarefa exibir o sentido dos entes. Cada ciencia 

possui um conjunto de conceitos fundamentais; assim, os entes investigados Delo 

risico, por exemplo, tem o seu sentido: um conjunto de conceitos, um horizonte de 

compreensao a partir do qual 6 compreendido o ente "fisico", objeto para a fisica 
enquanto ciencia. 

O fundamento dos entes e a slla cnndin買ndA,～、。。‘k;1;A一』一  一ーーニ1一一ー戸  -―一ー一ー一一～ー。ーーし aowェしuiiuiyau ue possirn!iaaae, aquilo que faz 

possivel o ente enquanto determinado, aquilo que faz posslvel o prprio mostrar-se 

dos entes; aquilo que toma possivel, que tal se mostre como tal 

A fenomenologia 6 o fazer ver em si mesmo aquilo que em geral no est se 
mostrando, o objeto naquilo que 6 seu sentido e fundamento. Os fenmenos, para a 

fenomenologia so aquilo que exige atividade por parte do filosofo. O que est se 
mostrando sao os objetos, e no aquilo que e prvio, a priori. Aquilo com o qual 

operamos e no temos tematizado, que nao 6 auto-tematizado, mas permite a 

explicitaao, que ja est pressuposto, mas exige o trabalho de explicita 言o (o 
trabalho filos6fico). A fenomenologia consiste em tornar manifesto aquilo que est 
oculto nos fenmenos, seu sentido e seu fundamento 

Heidegger, ir distinguir fen6meno e manfestaぐao; naquilo que se manifesta 

h algo que se oculta, um segundo que se manifesta atravs de um primeiro e vice- 

versa. O fenmeno, para a filosofia, est oculto. Neste sentido, encobrimento 6 o 

contrrio de fenmeno. Enquanto que o primeiro, o fen6meno, 6 um modo de 

encontro, o encobrimento 6 o seu contrrio mas tamb6m um modo de encontro ou de 

relacionamento possivel com algo. A fenomenologia, enquanto tarefa de fazer ver o 

fen6meno que, em geral est no encobrimento, tem como tarefa analisar que tipos de 
encobrimento so possiveis. Os tipos de encobrimento possveis so 

1. Encobrimento total: algo pode estar encoberto no sentido de jamais ter sido 

descoberto. No existe saber, nem saber a este respeito 
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2. Soterramento一  enhllh。1”一”＋ハ  ー1～一  ーーー‘…一一“、ろ  cutulnamento' algo nne i' f二、‘ ＋ノーー‘ニー一 1 
一  一 	 ．  , ．  一 	

’ 	 ーーー一一ー
‘ー～  ai

らv q
uじ  

ja lol tematizado, vis加‘ ConCeltuah7adn n - - rA十八,一、．，一一一一．  . '~ zw%,.ALuwILauu, mas reuu-n《）ii 	de enrハhri”ー”‘一  ーー一  ーーーー一～"'～、ノ。uluUu encoorimento, uue node ser・
乙・I・ i otai, completo; 

2.2. Parcial: aquilo que foi previamente descoberto continua a se mostraiaparncia - tal como no . Pode se tomar mais extremo quando posto na formaこ  uesrl
guraao (constru 6es te6ricas 

que exibiram algo essenc
ial, mas 

que foram 
colocaaos em ou

tras articula6es filos6ficas cu
jo arcabou9o, distinto, transformoua 

em ai
go tnvial. A trivializa ao de alg

o q
ue foi originario transforma-o em a

lgo uue 
nao exibe mais a

qu
il

o que 6 de originr
io. 

H, tamb6m, modos de encobrimento que podem ser 

1. Contingentes: casuais; 

2. Necessarios: algo retoma ao encobrimen
to p

recisamen
te porque a 

inves
tigaao foi adequada, originria, O principal inimigo da fenomeno

logja 6 a 
p
ro

p
ria renomenologia (exibir o fen6meno como 6 em si, radical e originarjamene) 

ja que lia uma tendencia necessaria de retomo ao encobrimento. A fenomenolotha 
tem q 'e 1ii+ar cnngim、 1、rA --ri 。 	 、ノ  ー‘』‘り、～ I“叫1しuiiigo propria. 

Em Heideao'r a Droduc券n -I-l",， ‘ー．一 r一一 一 	ーーー一ー‘ーーbbv'" Jl,uucai ue um giro: a fenomenolo戸a 6 ontolo庫a: os 
renomenos para a fenomenologia, isto e o que a tradi9まo chamava de Ser 

Ffl1nantn nip+4- A,, d分行lnqn石。 A 』h 一一1一  - 
ー 	

ー111'~ "~"'uU ua "osuria e aa ontologia, o m6todo fenomenol6gco, em 
rieluegger, possui trs momentos estruturais 

1. Reduao fenomenologica - a qual no pode mais ser confundida com a 

recluao tiusserliana. Em Heidegger, tem-se como pressuposto a consideracao da 

aijerenぐa ontolgica, a reconduao e recoloca 乞o do ver fenomenologico e da 
compreens言o do ser - a distin 言o entre o ser e o ente. Somente porque ja 

compreendemos algo do fundo que podemos clivar e separar este algo. No temos 

coincidencia com o ser. A compreensao do ser e sempre a partir do ente. Esta 
separa 乞o 6 sempre ela estrutura do conhecimento 

Da compreens言o determinada do ente para a compreensao do ser deste ente. a 
apreensまo da diferena ontologica 6 o ponto de partida para esta reduao; uma 

consideraao dos entes na qual eles s乞o passados para o segundo plano 
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2. Constru 乞o fenomenol6gica - dado o primeiro passo redutivo,6 preciso 

levar-se at as determina6es ontol6gicas: criar conceitos para isto que ele chama de 

Ser. Temos, pois um projeto conceptual em dire9ao ao Ser e a s estruturas 

ontol6gicas do ente. Este6 um projeto livre (isto pode ou no se dar,6 uma 

possibilidade, um risco sem garantias). 

3. Destrui9o fenomenol6gica - a desmontagem dos conceitos recebidos da 

tradi9谷o, conduzindo-os em dire9o a fonte de que surgiram, desmontagem em 

dire9言o ao seu significado bsico. Retirar aquelas significa6es e conota6es que 

foram se agregando aos conceitos origin自rios por fora da tradi9o. Apropria o 

daquilo que de fenomenol6gico foi encoberto pela tradi9o. Exibi9ao das fontes. 

Embate com conceitos da histria da ontologia. 

A fenomenologia, enquanto hermenutica,6 um fazer ver, linguistico, os 

fenmenos como sao em si mesmos, naquilo que est oculto: o Ser (o sentido e o 

fundamento). Hemienutica como um logos do ser, ontologia, e a exibi9乞o do 

sentido do ser (tarefa fenomenol6gica), que requer uma destrui9o da histria da 

ontologia. Esta exibi9o6 e ser sempre uma interpreta 乞o. A ontologia se realiza 

como analitica da compreens乞o de ser, ou seja, uma analitica das condi96es de 

possibilidade desta compreenso. A pergunta 6 pelas estruturas que fazem possivel 

esta compreensao de ser e que tornam possiveis nao s6 o conhecimento 

(epistemologia), mas o encontro dos entes como entes (ontologia). Assim,6 a 

compreenso do ser o caracterstico da existncia. 

O passo prvio sera dado pela analitica existencial, atravs da descri9o das 

estruturas existenciais do Dasein, que no so categorias, pois o Dasein no possui o 

mesmo modo de ser das coisas. 

Heidegger busca realizar este desentranharnento a partir de duas dire6es de 

pesquisa. Na primeira o que 6 proposto 6 uma destrui9o da histria da metafisica, a 

destrui9o dos sistemas filos6ficos ocidentais para um resgate das experincias 

originais, as compreens6es do sentido do ser que presidiram a construao destes 

sistemas mas que acabaram ficando escondidas sob a massa conceptual e 

especulativa. 
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Assim, pode-se perceber o desejo de prestar contas de uma importante 

intui9言o, aquela de que as nossas possibilidades contemporneas de encontros foram 

sendo constitudas a partir de uma tradi9ao - a qual pertencemos mesmo que a 

ignoremos, ou seja, pertencemos a esta tradi9まo pr -reflexivamente - e que a 

destrui9o da hist6ria da metaflsica nos levaria a uma elucida o de nossa 

proveniencia (uma linha de investiga 言o que, no entanto, no chegou a ser 

desenvolvida em Ser e tempo). Dentro desta primeira dire o de pesquisa, a qual est 

presente eni Ser e tempo, o que parece importar 6 o resgate, naquilo que os fil6sofos 

deixaram como testemunho de seu pensamento, do sentido do ser tal como se 

impunha a eles.6 

A segunda dire 乞o 6 a de uma fenomenologia dos modos cotidianos de existir, 

ou seja, Heidegger parte da indiferenぐa quotidiana buscando saber como se mostram 

os entes na cotidianidade, antes de qualquer teoriza 言o explcita. E no 

prosseguimento desta investigaao, quando Heidegger prepara um terreno adequado 

para ela, que o Fil6sofo elabora sua'analitica existencial, explicitando os existenciais 

que diferenciam o Dasein dos demais entes7 

No caso de Binswanger, o que 6 tomado como norma e guia fenomenol 6gicos 

6o principio, uma renuncia d rage de vouloir concluir, de tirar conclus6es, formar 

uni juzo, de refletir sobre qualquer coisa em lugar de deixar falar a coisa mesma, de 

exprimir uma coisa como ela 6 . Uma renncia dificilmente atingvel, jh que toda 

formaao intelectual e cientfica apontaria exatamente para uma dire豆o oposta: a 

formaao de opini6es e julgamentos, a elabora 乞o de reflexes sobre o objeto da 

psiquiatria. 

立  no exprimir uma coisa como ela' , no como ela d que se esconde um 

problema ontol6gico e fenomenol6gico, pois sobre o ser-como de uma coisa somente 

obtemos indcios a partir do projeto-de-mundo que dirige nossa compreensao das 

coisas, a cada vez. 

6 Talcomo o expe FIGUETREDO (1994) numa discuss言o que busca entrelaar a ifiosofia heideggeiana e a clnica 
psicanaltica 

7"Enquanto o Ser e tempo se resume em uma analtica existencial daquele ente (o homem) que se prope a 
pergunta sobre o sentido do ser, os escritos dc 1930 em diante abandonam a proposi9o originria; no se trata 
mais de anfihisar aquele ente que procura caminhos de acesso ao ser, mas sim o ser mesmo e sua auto・revela9o"( 
REALE & ANTISERJ, 1991, p. 582). 
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A tese ontol6gica da constitui9o ou estrutura fundamental do Dasein como 
ser-no-mundo nao 6 tomada por Binswanger como uma exposi9ao sumria ou um 

難簿熱誉

e a extenso de importanteskantiana das condies dea doutrina husserijana da 

O psiquiatra-fil6sofo nao se detm no estabelecimento de conexes e 

desenvolvimentos - esta6 uma de suas lacunas - mas trabalha com a equivalencia 

entre ser-no-mundo e transcendncia, ou seja, somente as formas a priori ou 

transcendentajs do espirito humano fazem da experiencia isto que ela d ; do mesmo 

modo somente a forma do projeto de mundo cria a possibilidade para que o evento 
seja vivido. 

Ser-no-mundo eBinswanger, somentedo projeto de mundo蕪onteio熱ma acepo antropo!obre como uma coisdqualquer ente, seja燕  
homens, seja ele as coisas 

Transcendncia ou transcender - Uberstieg -, por sua vez coloca em jogo o 

que transcende e o que 6 transcendido. Ao que se transcende chama-se mundo, ao 

que 6 transcendido o ente e, precisamente, aquele ente que existe como ser-ai.i Como 
transcendencia constitui-se nao somente o mundo - como mero crepsculo de mundo 

ou como conhecimento objetivante - mas tamb6m o ipse, o eu-mesmo 

"A transcendencia, diz Heidegger, designa uma 
constitui9ao tunclamental deste existente que 6 o Dasein do 
nomem, antenor a一  todo e qualquer comportamento. Elad a 
esirunira essencal da subjetividade. Ao transcender, o 
Liasein ousca cnegar thante de todo existente que ele mesmo 
e. isto em aire9ao a que o Dasein transcende ns chamamos 
o munuo, e a transcendencia ns podemos definir como ser- 
~‘、  ‘．一．ー一」一  ’'o uu-IIIu11uo. 

O homem 6 projeto e as coisas do mundo s言o, originarianiente, utensilios em 
funao do projetar humano. Para Binswanger a teoria do ser-no-mundo como 

8 AMADO, Georges. L 'tre et lapsychanaかse,p. lo 
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transcendncia 6 uma esp6cie de rem6dio para uma ferida, da qual sofre a psicologia 

assentada naquelas teorias que separam o mundo em sujeitos e objetos, reduzindo a 

existncia humana a um sujeito, truncado em seu mundo, no qual ocorrem processos, 

acontecimentos e fun6es. Sujeito que possui todas as propriedades possiveis ou que 

efetua todos os atos possiveis; sujeito do qual nada se pode dizer, a nきo ser construir 

teoncamente como ele pode encontrar-se com um objeto, comunicar-se e entender- 

se com outros sujeitos - o que constitui o problema para a teoria do conhecimento 

Ser-no-mundo como transcendncia permite-lhe remontar a um mais-alm 良  

clivagem sujeito\objeto do conhecimento, suprimindo o abismo entre eu\mundo e 

esclarecendo a estrutura da subjetividade como transcendencia, o que lhe permite a 

abertura para o caminho antropol6gico e para a possibilidade do estudo cientfico do 

homem e de seus modos de ser particulares. 

Ao inv6s de uma clivagem do ser em um sujeito - que pode ser designado sob 

mltiplos termos : pessoa, homem, etc. ー  e um objeto - mundo ambiente, p.ex. - surge 

uma unidade, a unidade do Dasein e do mundo, assegurada pela transcendncia. 

Transcender significa algo de mais originrio que o conhecer ou que a 

intencionalidade, pois o mundo, num sentido analitico e existencial9 , se nos revela, 

abre-se primordialmente, e antes de tudo, na Stimmung1O .O A determinaao do ser-no- 

mundo como transcendncia permite a capta o e a investigaao das psicoses a 

9 Ou seja, "mundo" significa aquilo por sobre o qual o Dasein se eleva e se projeta, a forma e o modo em que o 
ente the 6 acessivel. Mundo, alm do sentido transcendentaol, possui um sentido objetivo e que the permitem falar 
de numa 'resistncia obtusa do mundo', de perigos e sedu6es do mundo, o qual ele entende como Mitwelt, o 
mundo-comum. Binswanger fala tambm do lJmwelt - mundo ambiente - e do Eigenwelt - mundo prprio - como 
regies particulares dos entes existentes no mundo objetivo e n甘o como projetos de mundo transcendentais. ( 
BINSWANGER, L. Discours , p. 55, Nota 1). 

1o Stimmung. Gestimmrsein aparece traduzido em francs como humeur, disposition (d 'humeur) Este termo 
designa o "ambiente" e a tonalidade afetiva da situa きo;6 um correlato de disposi 言o, tonalidade afetiva, acordo 
afetivo e humor, aniosfera ou clima, condi9o de se encontrar em um lugar determinado. Para Binswanger designa, 
em geral, um estado psiquico 6 ntico existencial ou empirico, em oposio'Gestimmtheit que 6 uma no95o 
correspondente na estretura ontol6gica e est relacionado com a Beflndlichkeit: "O sentimento de situa9言o6 uma 
das estruturas existenciais em que o ser do "a" do Dasein se sustenta. De maneira igualmente originria, a 
compreensao tambm constitui esse ser. Todo sentimento de situa o sempre possui a sua compreenso, mesmo 
quando a reprime. Toda compreens豆o est sempre sintonizada com o estado de alma. Interpretando a compreenso 
como um existencial fundamental, mostra-se que esse fenmeno d concebido como modo fundamental面 serあ  
Dasein. Em contrapartida, a "compreens5o" no sentido de um modo possivel de conhecimento entre outros, que se 
distingue, por exemplo, do "esclarecimento", deve ser interpretada juntamente com este como um derivado 
existencial da compreensきo primria, que tambm constitui o ser do a do Dasein."( Ser e tempo ,p. 198, inicio do 
#31(O Dasein como compreensao), e no#29 temos o Dasein como disposio ou sentimento de situa o. 

MALDINEY (1986, p. 23) escreve: "la Stimmung s'y emancipe de tout objet particulier pour devenir Ia 
climatique du monde entier". 
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partir da estrutura do ser-no-mundo e ver nelas determinadas modifica6es do 

transcendente, ou flex6es11 determinadas do transcender. As doenas do espfrito no 

so encaradas de um ponto de vista mdico-clnico como doenas do c6rebro, mas nas 

doenas mentais aparecem flexes da estrutura fundamental ou essencial dos 

componentes ou membros estruturais do ser-no-mundo como transcendncia. No ha 

aqui uma deficiencia humana, mas uma alteraao no humano12 

Em 1929 Richard Hoemgswald, um psiquiatra que tomou-se professor de 

filosofia, publicara um artigo intitulado Filosofia e psiquiatria, principiando suas 

pesquisas por afirmar que os doentes psiqui自tricos "viviam em um outro mundo".13 

Esta 6 uma id6ia-chave retomada por Binswanger14 

O ex de ex-istir no tem o sentido de um fora, uma exterioridade, mas de 

transcendncia. Maldiney (199 1,p.41)escreve: "Nenhum evento 6 possivel num 

mundo de pura in-sist6ncia (in-sistance) sem ex-istncia(ex-istence)" e Valdinoci 

(1991, p.124) nos informa que Binswanger pensava que o louco no esta num outro 

mundo, mas que "o louco d exciusivamente do mundo". 

11 "Je viens d'6voquer cette notion, en passant, de flexion de l'existence, de Abwandlung de l'existence que l'on 
rencontre dans les syndromes psychiatriques et qui devraient prendre le pas, dit 良  peu prs Binswanger, sur Ia 
notion traditionnellementclinique des Abeichungen, des d6viations par rapport 自  une forme" (SCHOTTE, 1986, p. 
76.) 

Binswanger substitui a termo "norma"da expresso "desvio da norma", por "forma' do ser-no-mundo. Ele levar 
em considre o as vers6es ou flexes clinicas das flexes patol6gicas tendo como forma os modos de 
movimenta o da existncia em geral, nas estruturas existenciais. "...La psychiatric phnomenologique inscrit a son 
programme Ia conqu&e de l'absolu humanis avec l'6tablissementde l'essence d l'homme et de sa flexion 
pathologique" ( VALDINOCI, 1986, p. 141.) 

'2 A dire9o sistemtica para a expresso analtica existencial prticad aquela relativa ao conhecimento da estrutura ou 
conslita o fundamental da existncia, ou画＆ eia no tan que haver-se ou叩erar com um conceito vago como o山  
"vida", mas com a polifac&ica e fundamentalmente livre estrutura da existncia como ser-no-mundo. 

Ou seja, na estrutura面ser-no-mundo, ns encontramos uma norma a partir da qual pode se estabelecer, cientificamente, 
e de modo exato, os desvios desta norma" (BINSWNGER, L. "Sur la direction..." in: 1)/scours, p.176). 	A 
partir da, tendo como forma, ou mesmo como norma e modelo, o Dasein como ser-no-mundo, tal como explicitado 
pela analitica existencial, um Dasein que corresponde ao "homem 一  real", "normal numa acep9o psiqui自trica ou 
mesmo comum. Sua pretenso aquela de descrever, feomenologicamente, as flexes desta estrutura fundamental. 
Ou seja, e a partir da analtica existencial que ocorre a demarca o do "homem real", donde ser retirado o homem 
ahcnf1n. 

13 istod citado por KUHN, 1991, p. 55 

'4" "Ic n'y suis plus" rpte, sans comprendre cc qui Ku arrive, un homme qui perd pied dana un monde qu'il ne 
reconnalt plus comme monde parce qu'il ne s'y reconnait plus comme soi - menac6 qu'il est de la prsence d'un 
autre, 6 trager, dans ses propres altres. II a cess6 en mme temps d'tre au monde et 言  sai. C'est qui signifie Ia 
rponse d'un schizophrne 良  la question "o?": "Oue tes-vous? ・  lei, dana cette salle. Mais pour moi "ici"9 a ne 
veut rien dire". (MALDINEY, 1991, p. 31) 
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Nas formas de ser-no-mundo psicticas podemos encontrar flexes da 

forma o e configura o de mundo ou mundanizaao, no sentido do salto (na fuga 

de id6ias ordenadas) ou do torvelinho ou turbilhao (na fuga de idias desordenadas) 

Binswanger fala em ver-weltlichung'5 do Dasein,desmundaniza o do Dasein, por 

exemplo, no seu encolhimento com estreitamento e transforma o do mundo num 

pntano. Esta desmundanjza 乞o poderia ser descrita de tal modo que, em lugar da 

liberdade de deixar vir o mundo, aparece a no-liberdade do ser dominado por um 

determinado projeto de mundo. 

Em lugar da liberdade da formaao, da mundanizaao et6rea'6 - como ocorre 

com Ellen West - aparece a falta de liberdade no ter que fundir-se no estreito mundo 

da sepultura ou do pantano. Mundo, assim, significa o como do ser-no-mundo e do 

comportamento relativamente ao mundo, o que permite a comprova o da 

transforma o do mundo etreo em um mundo cavernoso, na transformaao do 

Dasein sob a forma de um pssaro que se eleva, em jbilo, em um Dasein na forma 

de um verme que penetra lentamente na terra 

2. SONHO E EXIST血NCIA 

Em 1928, Binswanger publica uma monografia cujo ttulo 6 Wandlungen in 

der Auffassung und Deutung des Traumes von den Griechen bis zur Gegenwart 

(Varia6es na apreens谷o e interpreta o do sonho desde os gregos at nossos dias), 

onde realiza um estudo histrico e crtico-metodol6gico, cujo objetivo parecia ser o 

de complementar a Histria da literatura cient (fica sobre o sonho, escrita por Freud 

na introduao de sua Interpretado dos Sonhos~Die Traumdeutung ( 1900). 

15 Husserl, escreve Binswanger , em sua pesquisas sobre a subjetidade transcendental, havia falado de 
Mundanisierung=Weitlichung. ( BINSWANGER, L. Discours, p. 57, nota 1.). 

16 Binswanger afirmava r que os mundos em que se move esta existncia s言o o mundo sobre a terra, o mundo do ar 
e o mundo dentro e sob a terra, sendo que o movimento existencial correspondente a cada um destes mundos 6 o 
caminhar pela terra, o voar pelos ares e serpentear(como um rptil),por sob a terra e que a cada um destes 
movimentos corresponde uma forma especfica de temporaliza9言o ( Zeitgung,) e de espacializa 百o, uma 
consistncia material concreta, um colorido e uma ilimiina5o especiais, e cada um representa uma totalidade 
contextual ( Bewandinis, refere-se, de uma maneira geral, 自  rela 豆o, ao contexto a que pertence uma coisa, a sua 
dependencia de todas as possibilidades de uma situaao. Finalit na tradu o francesa). 
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No entantn, este i-ri ajiir. ,i 	r "A八一一ー一“一一」  -’ーー “ー“""～し  i-uiさwanger, nao constitui, como o de Freud. um 
rnventrio que esteja a base de uma nova forma de cientificidade. Binswanger est a 
escuta de como o homem se concebe em sua relaao com o sonho, para perceber 
uma continua modifica 豆o na apreens豆o do sonho, at chegar-se ao termo moderno 
em que se op6e o subjetivo e o objetivo, o interior e o exterior 

q，”ムI、ノ，一ー」一‘ -一一一」 11 , 	一  
oonno e ex,stncja"6 um aprofundamento e esclarecimento da obra anterior 

e neie os termos sonho e existncia mostram-se, por vezes, fundidos, e outras como 
flo l ar1fl 11ic!. IS+ 4-.....L....lt._ tP人“一八  人  Aー‘一  」一  I～ーー～ー」一J‘、ン  i'auumo teorico e ti-uto de um drama pessoal e da tenttivs t1 
suplanta-lo, de animar " -'111-----t , cPll,"""AI、一，ーー  - ーーー  

ーー

’ー一ー’ーーー叫 Ut VWLL

ニIIw seu munao que desmoronava com a morte truica 
ae um tuIfo. 

"Temos que ter presente, sobretudo, o que significa ser homem".E com uma 
frase de Kierkegaard "e Biis'-a----- 	ハ tー＋八，ーーエー  」  一  ー―ーーー一ーこ’ー… り“、J“且Iいvvau じi inicia o texto, uma demonstrac含n thi nei'm 

uaselnsanalyse no campo previamente explorado, com uma intensidade ainda 

maor, pela psicanlise freudiana. A Daseinsanalyse no pretende se apresentar 

como uma psicanlise revestida de uma nova linguagem, mas sua pretenso6 ir al6m 
da psicanlise. Aqui 6 descrito o carter essencial fenomenologico一antropoio c0 da 
ascenso e da queda, assim como as estruturas destas duas dire96es existenciais de 

sentido, como correspondentes a estruturas do mundo,a luz do espao afetivo ou 
sintnico 一  Gestimmter raum 一 dentro do 合  mbito ou da disposi9do de 含  nimo vital" 
tanto na viglia como no sonho - e tambm dentro do 合  mbito cultural dos gregos 

生m ntnhiinia Darte l×ldeらlRr~cP omli ＋ハA。て“一  』一．- で一ーー一一““ γ“』‘、Jpvu iaiw-sじ  aqui, touavia, ae uma 
viaa cadente e ascen正とnte nn cel而dハ  Aハ  - - ー，ー  エ  

，一
一ー了ー  ー  ”ー～4～、““レ・ “v さじ1IL1UU uo uecurso ao 

malvlaiin lSOIadO一 sen斉nll ....,.it. 	八  ー，一  一一  Ihl二」」一 1 ー了……v -……v 7FWL%J,Jし  iiau iiiじiiiur uaquuio que na telicidade 
SODら na desgraa cai. a mca a&1"fliコ  Pntr司。I、。A。。．ーーーー  ーーー口ーー了ーーA'"'"Y“・ “wiuiva,cuuじIaじaQaS por um 
aesuno comum ou l,re deter - i-- n dハ  n ih 'iてlf 1,，パ  ー “一一  一ニーーニーーーーで“一、～ p1レ、  ii iuiiiauu・  、ノ lncuviauo, a raca. o 
aesnno.. a dtvini1a-i 	 "", ，弘‘一一  7 1 11111'v 1MW レ““し‘ayauUさ  aqui em um unico 
espaCO, e.Senl ,1.i ,i,1.. ht --t- m -i - .”。f,.,,+h，一一  -一ー  -＝一一一 ご r"y", v , .1、JIII 4uy IUa・  V W.[iしu mais Instrutivo e descritivo o 
iaw ue que tamtem nesta esfera da exisMncir t買t'd ifcriij* 
ua nossa,a nra- a COlll +ln1fi 	。  。。f,1 -”ー、．ーー  .__1 ーー一二“γー’'.J'+-IY (4 、  , JIjj Ltl.11叫じwiivaue a estrutura narci司  
ontologica da ascensまo e da queda".'8 

'7 Este texto contm as primeiras marcas da leitura de Ser e tempo. Dc um lado, temos na produ 言o de Bmswanger 
uma linha山 fora, uma vertente que, continuamente, busca um horizonte antropolgico(o temtico) e de outro, 
aquela vertente metodol6gica. As edi戸es deste texto por ns utilizadas foram B1NSWANGER, L. Articulos, pp. 
67-88; IntroductIon, , pp. 199-226. 

1 8 BINSWANGER, Artculos, p. 80 
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O m6todo iiti1i7a1i ?fr BingwnnoPr nor。りkー』一ー一一一 1 

	

ー  一1。 	-ー  一1。 	ーーー一‘‘一ー、～  p、 i im1さwdnger para abordar o sonho nao 6 mesmo de- 	_la 
rreua一ー．とflflhI2flft "1e est- e-- -i -,，。ハ～、ー  - 一 1、, - ’一  1444LILJ 1uしじさしciraCiona ( Sonho一 Rinにum ll oP,.fハ”、。ハーー～1一，一1.1 ーー……v~l皿且v'L)'IISW4I1gr toma-o na 剖obalidade e 
nao envereda pelos aspectos semnticos m分R hiicr.o 。，,kL"L一ー一ー  
ー  ．  

iilnswan
ger analisa as articula6es es

p
ao- tem

p
orais, os auto-movimentos das 

imagens, pois estas, segundo Wilhelm Szilasi, le premier ressac de la transcendence 

A imagem de uma ave de rapina que se precipita sobre sua presa, para sacudi 
ia e extermin

-la 6 conhecida desde a antiguidade. Porm, en
q
uan

to que o homem 

uuai tem que construir-se e dar conta de seu mundo no fundo de sua alma, depois de 

riaver reito a si mesmo um deus e senhor da vida e da morte, e o mundo exterior 

aomlnaclo por fcrr'Qc nao egが----i - -A～、”A"“ー一一 ‘I一． 	一  ーーーーーー …Y“。 I1u.t.,しさpiiivais 一 economicas e t6cnicas ・ ndo pode prestar-lhe 

apoio, o flomem da antiguidade no conhece, nem na viglia nem no sonho essa 

solid言o primitiva encontrada no homem moderno 

Binswanger analisa a imagem no em seus efeitos, mas no seu ato constitutivo 

Estas imagens sao todas de movimentos, de deslocamentos. Os sonhos dos 

melanc6licos sao sonhos de quedas, de trope9os, de afundamento, de 

assombramento. Os sonhos dos manacos sao sonhos de ascensdo obliqua, de 

flutua o, de vo.. romnengin thAoc 。。ーー一一一一一  

resistncias num mundo sem fonnas. O sonho nao e um feixe de imagens atadas pelo 

des可o, mas 6 mundo.. forma (IA g Ar..nn_r,iuii,-1ハハーー1..一 L,！一  

A reflex議o de Binswanger, marcada por dimens6es existenciais que se 

manifestam nas estuturas espao temporais, das quais ele procura fazer uma 

descri9ao fenomenologica, descobre na metfora podtica da queda, expressa por 

Mrike, ou no evento onrico de Gottfried Keller, a forma de seu prpri 

'9KUHN & MALDJNEY (1971, p. 10) notam que a quest言o do fundamento governa a produ 豆o intelectual tanto 
de Freud como de Binswanger. Os esforos de ambos possuem um certo paralelo histrico; enquanto Freud 
escrevia sua "Metapsicologia" Binswanger atinha-se aos problemas da psicologia geral. Os dois projetos acabaram 
inconclusos, justamente por aquilo que permanece ao fundo da psiquiatria e da psicologia no ser um estado de 
coisas ou um ente, nem um objeto, mas um existente que coloca suas prprias medidas, que movimenta e desloca as 
questes. Para os dois, o homem 6 um ser que se significa mesmo ali onde se esconde ou parece ausente de si. 
Assim o interesse maior presente nos dois pela linguagem, pelos problemas org合ncos da linguagem, pelos 
problemas lingusticos. A fala em funcionamento, que ela seja direita ou obliqua, coerente ou dissociada, deslocada, 
condensada, ligada ou livre, ela 6 a mais reveladora das estruturas da existencia que todos os dados imediatos da 
conscincia. E 6 justamente porque 6 uma linguagem, sem言ntica em Freud e estilstica em Binswangcr , que o 
sonho exprime a existncia,6 uma forma dela. 
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ligando estas experiencias aos estudos que ele havia feito sobre os sonhos, desde a 

antiguidade at6 Freud: 

"Quando vemos que tanto na poesia moderna como na 
antiga, nos sonhos e mitos de todos os tempos e de todos os 
homens, sempre voltam a aparecer a aguia e o falcao, como 
personifica o de nossa existencia, que quer ascender e 
deseja elevar-se, que pode, porm, tambdm cair, isso somente 
mostra que um trao essencial de nossa existncia 6 sua 
defini9乞o como algo que se eleva e que cai. E este trao 
fundamental nao deve ser confundido com uma vontade 
deliberada de elevar-se, nem com o temor consciente da 
queda, que somente s乞o reflexos ou refra6es deste trao 
fundamental na conscincia. No, o elevar-se e a meta 
concreta do elevar-se s豆o considerados aqui essencialmente 
irreflexivos."20 

Nas alegorias lingusticas, na 
poesia, nas metforas, nos mitos, nas imagens da 

viva aes
perta ou do sonho, 6 tomado a mao um trao essencial e especial, 

prorun(jamente entrevado na estrutura ontol6gica do ser humano, o poder ser
1 

u:r管iao 
para cima e 

para baixo. Desta estrutura ontol6gica nutre-se a li
nguagem21 , 

assim como a for9a da imaginaao do poeta e o sonho. A ascensao e a queda, a 

器器em tenentre慧鴛ntivos dos verbcompe a ten器ir e cair - Stede chegar-se器篇蕊  
anlise no somente de estruturas espaciais e temporais, mas dos auto-movimentos 

da existncia que se deixam apreender em se produzindo como temporalizaao e 
como espacializaao. 

Mediante a ascens言o e a queda, subir e descer mostram-se movimentos que se 

operam em nos perpetuamente segundo uma dire9ao de sentido que pode exprimir-se 

em todas os registros regionais da existncia. Steigen und Fallen 6 o exemplo ali 
apresentado desta dire9言o de sentido, expressa diretamente sob a forma verbal, a 

chave para diversos outros exemplos e a fundamental de todas as estruturas 
horizontais. 

20 BlNSWINGER, L. Artculos, p.71 

議識gagabri."( HE轟la maison de 1' tre. Dans son abri,)GER,M. Letrre sur I 'humanism, p鷺l homme. Les penseur et les potes son Les gardiensde 
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Em certas 
p
assa

gens cr ticas de Binswan
g
er, nas 

q
uais atm-se 

especincamente ao legado freudiano, mostra-se que a u nica direao de sentido 
presente na obra de Freud e a

q
uela do desejo e das forma 6es de com

p
romisso nos 

sintomas, entre a 
promessa e a ilus

ao. Binswan
ger arrisca-se mesmo a falar de- 	 - - 

aire
9ao ae sentido estt

ica ou religiosa, disto que designa regi6es de amplifica do e 
nao estruturas verbalizadas da espacializaao e temporal iza9o 

Todas estas dire96es, no entanto, devem ser formuladas de uma maneira verbal 

鷺薫喜鷲夢ジ鴛 

鳶燕i喜 tomamn onge fioexistenciais, aoGestaltungen. 器器器鴛ごご 

蕊灘o Sobre a fenomenologiamano exige-lhe, de sada, tinretorno aos gregos na busca熱熊  
helenismo: 

"podemos compreender, com o humanismo moderno 

器a nistona esdo de formas農昌dosas le器os es a construo de umturais do homem abrem-se 
em ioaos os sentidos, no aprofundamento deste mundo de 
甲rrnas nao se trata mais que da 'compreensao e elabora o 
黒SI黒習mem espiritual na estrutura fundamental de sua しささC11じ」a 

Binswanger busca formas, come9ando pelo modo como os gregos 

compreendiam os sonhos. O atingido mostra-nos uma interse9言o. Ele procura captar 
algo invisivel, algo da plenitude humana que no pode ser apreendido apenas num 

momento histrico e especifico, O universo no qual ele busca penetrar 6 aquele 

penetrado por Freud. Mas o modo como Freud penetra o tema 6 produto de toda uma 

22 BINSWANGER, L. Introduction, p.213 
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histria, ja se encontra num momento posterior a constru9ao histrica de uma 
Subjetividade no interwr ,o Iー一11一一一  

divis嘉器
retoma o tema em Heidegger, ao buscar um unitos e objetos. Esta diviso, onde eIa se d, ele a con器pr vio aperceber 

e expiicitar, pelo movimento que se produziu com a modernidade - onde os deuses 
acaoaram por ser expulsos e onde se introduz uma nova modalidade de relaao com 
os aeuses, alem da invasao da alma e do estupro - a indiferen9

a 23 
- e naquele lugar 

onae as determina 6es e a causalidade eram pr prios a uma inten9ao ou influencia 
wvina. tste lugar 6 sustentado pela subjetividade, e todo o peso, responsabilidade 
cuipa e motivaao recai sobre o indivduo 

O segundn (Iflfrii1o ,ie' ('n"Ln - つv .つv，。f月ー，ー  - 1一一七  ーーー 11一一v “し  ,juyjno e exisrencia e basicamente dedicado 良  coisa 
rera, sc hntmcm ,Ia Illl +ioiiiiniA ハ”』ハー  -.ー L一二  ー  -ー  。ー  , ーー ‘…‘ェー～ーl“どuIuaue・  oncie nao havia a percep9ao de um mundo interior 

e um mundo exterior, a idia de uma subjetividade e de uma objetividade, ou a busca 

ua Verdade no interno da subjetividad ou no externo da objetividade. Para eles. o 
sujeito da imagem onrica, o sujeito do acontecimento c6smico e o sujeito da 
mamte StcC歌） Cmtural er,,nllm, 。人．。』““ーエ」ーウ  ー―ー一ー“-'Y" %.'LLLLua1 し  iatii um cn】 a t1inlldv ,1, r7 	Pe戸1le ー”‘。““一  - ーーー  ."“…“"auし’Lじ  us e seus emissarios. A imagem 
onirica, o acontecimento externo e o significado cultural eram um s6 

Quando Pen6lope, na Odissja, sonha com uma 自  guia que se precipita sobre os 
gansos e mata a todos, nem os poetas nem seus leitores pensam em processo 

subjetivos da alma da sonhante, pois o sonho refere-se a um acontecimento, a morte 

dos pretendentes de Penlope pela mo do marido, Ulisses. H uma passagem na 

compreensao do sonho, desde os gregos at6 os modernos onde, para os u ltimos, o 

lugar da divindade 6 substitudo pela subjetividade 

Enquanto que a antiga teoria dos deuses e a filosofia dos gregos somente 

conneciam uma ordem harm6nica no cosmos, gradativamene estas concep6es 

roram sendo substituidas por outras nas quais, por exemplo, a ordem 6 substituIda 

por uma fora natural e passivel de explicitaao, ainda que secreta e misteriosa. Ou 

seja, os misteriosos designios e desejos das divindades, a divina providncia 

medieval, etc, foram sendo, gradualmente, suplantados pelos misteriosos designios 

乃 Conforme CALASSO, Roberto, AsN如cias de Cadmo e Harmonia , p. 73 



da natureza, representaao que ainda perdura em nossas teorias cientficas e 

filos6ficas. 

O desmoronamento do mundo antigo e de suas concep96es pode ser 

encontrado, cita Binswanger, nas palavras de Petrnio, confidente de Nero, que 

declarava ironicamente que no era nem o sagrado nem o despostismo dos deuses 

que mandava os sonhos desde o c6u, mas cada um os criava para si, ou no latim: 

Somnia, quae mentes瓶んnt vo危anribus umbris, non delubra deum, nec ab aerhere 

numina mittunt sed sibi quisquefacit. Petrmo antecipara a parte mais importante da 

interpreta o dos sonhos nos tempos modernos 一 sed sibi quisquefacit: 

"Aqui, os mundos antigo e moderno se separam, nきo 
somente na histria da problemtica do sonho, mas na 
Hist6ria mesma: a hybris da individualiza9o, da onipotncia 
e da identifica o do indivduo humano com os deuses chega 
ao pice. E eis aqui o momento em que, contrastando com 
esse orgulho monstruoso do homem diante do Todo, ns 
projetamos um olhar sobre este mundo de formas dos gregos, 
'no qual as leis naturais do homem abrem-se em todos os 
sentidos' e ns o faremos tendo como apoio o problema, em 
particular, do sonho e da existncia".24 

O que d , pois, o quisque de Petrnio? Uma inc6gnita totalmente 

indeterminada, oculta por trs do sonho. Os representantes da teoria pura do quisque, 

da subjetividade, esquecem que s6 tem a verdade pela metade, como o homem que 

conduz seu carro aonde quiser, esquecendo que sob suas rodas gira, 

imperceptivelmente o globo,d a compara o de Binswanger 

A simetria, a proporo, o cosmos, aphysis so suportes para designar a figura 

do anthropos, reflexo de seu e/dos. Subverter a verso e maneira, o jeito do universo 

dos modernos: eis a questo! A lista das metaforas ◇  grande. Como um alfabeto 

originario elas posicionam a linguagem, reduzem a idealiza o verbal e conceitual 

que Husserl j. apontara. Binswanger, no entanto, toma outro caminho que o de 

Husserl ao dar crdito s palavras. Elas so sentido, e no apenas transmissao de 

sentido. H uma prxis metafrica que trabalha a cultura no corpo 

24 BINSWANc3ER, L. Jiitroducgion, p.2 17 
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O sonho 6 uma forma de ser-no-mundo, ou seja, assim como para aquele que 

est desperto no h um ponto onde o mundo come9a, mas ele sempre ja esteve ai, 

tamb6m o mesmo ocorre com o sonho. No h um ponto em que se passa da viglia 

para o sonho ou vice-versa, mas para o sonhante ja sempre se est ai. O recurso s 

imagens de afundamento e da queda, para exprimir o acontecimento existencial de 

uma desordem sem fundo - como aquela que o prprio Binswanger vive25 - n言o6 

uma metafora gratuita, une faon de parler, mas sigrnficani vias bloqueadas, em 

xeque: flexes da existncia. 

O campo da metfora 6 o campo da linguagem, nossa ptria comum. Ela se 

sustenta sobre o poder que a linguagem possui de configurar um mundo segundo 

certas dire96es de sentido que valem para todas as regi6es da experiencia. A 

met自fora n言o 6 uma analogia, mas ela est fundada sobre a essncia da queda. Esta 

essencia 6 uma estutura existencial, uma possibilidade de ser no mundo. 

No caso da metfora existencial, hE uma passagem de uma regi谷o a outra da 

existncia, uma mudana que d garantida por isto que mantm-se em todas as 

regi6es, um existencial que 6 a verdadeira essncia humana. No entanto, essa 

essncia que 6 analisada no 6 nem material nem categoria!, num sentido 

husserliano, mas ela 6 mostrada pela anlise do Dasein, de suas formas e de seus 

modos. A condi9ao de possibilidade da metfora, deste transporte de uma regi乞o da 

experiencia para outra,6 a necessidade de ter-se percebido ou sentido nelas alguma 

coisa de comum. 

Quando sofremos uma decep 谷o brutal que nos precipita do alto ceu em que 

nos encontramos, caimos. Mas isto no refere-se ao plano fisico ou qualquer que lhe 

seja anlogo. A essencia desta decep9豆o e deste espanto consiste em que a harmonia 

25 FDIDA (1986, p. 31) escreve: "En 1926 paraIt "Semn und Zeit" de Martin Heidegger. Binswanger comprend 
tout de suite l'importance extraordinaire de ce livre, auquel il initie son ifis amn et Emil Staiger, en lisant avec eux 
le chapitre sur Descartes. La mme anne Binswanger per un fils de huit ans d'une mningite tuberculeuse et trois 
ans plus tard, en 1929, son ifis amn meurt tragiquement. Ace deuil s可oute Ia dcepioa de se retrouver en proie au 
mrne ordre d'evnements tragiques qui l'avaient, dix axis auparavant, d6trinin a se vouer a la recherche 
scienlifique. L'exprience subie 6 tait ainsi reie douloureusement 良  sa pense, ce qui I'obligeait soit' "1 xstir", 
soit a disparaitre". Com esta perda, Binswanger prova no luto que sua existncia no poderia edificar-se a partir de 
um Daseinjかd,de uma forma acabada de ser, que a cada volta ele se elevava e caia, como nos sonhos. 

Da existncia brota algo como um pesadelo. A ascens言o e a queda tem lugar, simultaneamente, em todas as regi6es 
da existncia. A necessidade de explicar isto que pra, de se explicar com sua existncia na qual alguma coisa 
trava, conduzem-no a aprofundar as, anteriores a toda vontade prうpria, comuns tantoa existncia como ao sonho 
formas pr-reflexivas. 
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義夢ento convinha nossa existncia recebeu umncontremos novamente uma firme sustentaoira-se na direo de sentido do afundamento ミ 

釦 Oemcomo funfundamento蕪器器cia defronta-sem comtria". E, sem dvid器o debas t慧vidasmo 

e a viem rei蕪蕪蕪蕪鮮
)e n

eeste fundamentoe do fundamento. 窟農  

O come9o da fun9ao vital, e em conse
q
uncia do sonho, e o final da viglia, da 

oio
graria intenor, est o no infinito. N s no sabemos onde come

9am vida e sonho 
por isso no transcurso 

de nossa vida recorda-se a n s, continuamen
te, que o "ser 

lnalvlauo'- e superior s foras humanas no mais alto Sentido".26 

面s Tomamos estetransio, ao nvel器器referncia por ser ele o marco de uma gradativao, da fenomenologia ontologia, e ao nvel 

antropol6gico, da conscincia transcendental ao Dasein e a transcendncia como ser- 

鷺鰻蕪Heidegger mostra-se justamente no fato de que cgue dar conta s exigncias da fenomenologiaporm, no plano da viso do fato isolado ao 

器ncial,cterstl慧por exemplo,encial antropol島鴛ニumasena欝ご器蕊器豊  
inter

p
reta o hist rico vital dos sonhos, no modo de acesso a histria vital que

Heidegger lh
e permite. 

no se篇e encontramos presente a distino de Herclito27o ,op entre sonho e viglia,de uma diferenciao entre penetrar no mundo prprio e penetrar no 

mundo comum. De certo modo, a prpria polaridade estabelecida pelo titulo - sonho 

26BNSWJNGER, L. Artculos, p.88 

27No artigo que sucedeu Sonho e existncia, escrito em 1934 一 O conceito de homem segundo Hercliro( 
B1NSWANGER, L. Artculos, pp. 89-116), Binswanger evoca o espirito de Herdito a partir de fragmentos de 
frases e pensamentos que chegaram at o sculo XX, considerando os gregos como aqueles que descobriram as leis 
gerais e essenciais do homem, detectando nos ciclos antropolgicos de Hercito o precursor e o imortal entre 
aqueles descobridores. 
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e existnc
ia - 	 a redimensjonamento analtico-existencial da velha distin o

naturalista interior e exterior. 

義鷺薫驚夢熱 

鳶夢
do como continuador e revelador dos antigos gregos no
o que seja o homem, o ser-humano, que leva-o mais auiatria que possa, por seu mtodo, manter e restaurar o 

Recusando as idias de homem nas 
q
uais se alienaram, tematizados em 

ob
j
etos, a existencia do homem doente e o 

pensamento do homem m6dico, ou seja, 
eie articula a liberdade do psiquiatra e a liberdade do doente, sendo a liberdade o
1' 1 	 - - 	 - 

runaamento da existncia na medida em que nela e por ela emerge o fundo 

A possibilidade de uma psiquiatria autntica deveria repousar sobre o 

recoithecimento do psiquiatra do sentido de sua liberdade, no sendo posslvel 

compreender-se o ser do psiquiatra sem a compreens豆o da transcendncia como 
liberdade em vista do fundo. Era a isto que Heidegger iria se referir no discurso 
comemorativo ao aniversrio de Binswan

g
er como o "dilogo de Binswan

g
er com

Ser e tempo ' 

O trabalho de Binswanger possui um crescendo em que o que ele produz no 

護薫鷺mesmo que a designemos de uma forma amplao ser-homem - o Mensv/isejn - como liberdade,em fundamentalmente Dasein, ser-a cujo serpossibilidade de ser. 

Isto exige todo um arranjo metodol6gico no qual seja posslvel uma anlise do 

Dasein cuja estrutura tenha seu campo dimensionado pela existenzialen Analitik des 

綴de Heidegger.e Isto seco temporal, espacial器器器農篇器器器に  
uma anlise intencional husserliana. 
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As estruturas do ser-no・mundo, cujo estilo comanda a cada vez a forma e o 

sentido de todos os encontros do homem no mundo com os demais, com as coisas e 

consigo mesmo, articulam a existncia real desde o sentimento mais elementar at o 

pensamento mais abstrato. H um mbito de trnsito que muitas vezes 6 dificil de ser 

acompanhado, pois h um deslocamento com uma facilidade vertiginosa entre idias 

abstratas e descri6es onde mesmo os menores detalhes s乞o fundamentais. H uma 

colmatagem a partir de essncias puras da fenomenologia para situa6es concretas 

O Dasein 6 a dimensao em que o registro do transcendental e do factual reunem-se, 

sendo a metfora o modo mais apropriado de expresso. 

Binswanger analisa situa6es e comportamentos existenciais, palavras e 

conjuntos de palavras enraizadas na linguagem cotidiana. Quando fala em 

espacialidade da existncia, podemos v -la expressa, em situa o, segundo certas 

polaridades como o adiante-atrs, prximo-distante, direito-esquerdo, acima-abaixo, 

etc., e com correlatos fenomenologicamente semelhantes como o claro-escuro etc 

Neste aspecto, o que Binswanger busca no 6 uma posi9豆o, matematlcamnte 

determinvel, mas uma anlise da situa o respectiva desta transcendncia que 6 a 

dimens哀o especifica do Dasein. 

Na dinmica da ascens谷o e da queda encontra-se a origem dos termos que 

referem o acima e o abaixo. Sua forma e seu sentido s谷o coincidentes na unidade da 

dire9o de sentido ou dire9ao significativa"a Bedeutungsrichtung 一 que constitui um 

campo de significaao orientado, no qual aquela no9ao husserliana de 

intencionalidade 6 suprimido e assumido na abertura de um sentido n豆o temtico, 

tornando impossvel a separa 議o, na experiencia da ascenso e da queda, ou naquela 

da amplia o e do retraimento da existncia, o conte立do significativo e a tonalidade 

climtica, do pathos inerente a situa o. 

As dimenses espaciais da existncia concorrem a cada instante na unidade de 

um comportamento, articulando-se em um sentido que pode ser autntico ou 

deficiente, sendo que sua distribui9ao constitui a propordo antropolgica, a q回  

permite ao homem, em sua autenticidade, ser em sua histria sua prpria 

possibilidade, e na sua ausencia o fracasso, a frustraao, a parada. 



Um homem 6 outra coisa que uma interse9哀o de configura6es essenciais e 

cujo seu modo de ser indicaria as interferncias. Ser um homem somente 6 passivel 

de compreenso se houver um salto no hiato entre essncias e situa6es existenciais. 

Este salto se enuncia assim:a essencia do homem d existncia. 

Quando busca reconstruir certos elementos na psiquiatria e na psicaniise, 

Binswanger lana um olhar sobre o modo como a clinica e a psicopatologia 

psiquitrica procuram transformar em virtude a necessidade de limita 言o a 

linguagem vulgar, coloquial, acumulando express6es e perifrases com o objetivo de 

caracterizar seus pacientes - no piano da clinica - e buscando uma figura 

fundamental, uma postura total, uma frmula ou de um humor fundamental que 

explique uma patologia - no plano da psicopatologia. Este 6 o ponto de partida, a 

clinica e a psicopatologia, que ele toma para buscar atingir uma compreenso 

analitico e existencial de certos fenmenos psicopatol6gicos. 

Assim, quando ele toma as palavras alems Verstiegenheit e Verschrobenheit 

ele sublinha o fato de as duas guardarem em comum um sentido veiculado pelo 

prefixo ver, ou seja, o sentido de algo alterado, invertido, deteriorado, ou mesmo 

transformado em seu contrrio. O que ele busca trazer a luz 6 o sentido 

antropolgico e compreenso de ser subjacente que vem a expressar-se nestas 

significa6es verbais. O sentido antropol6gico da Verstiegenheit pode ser 

interpretado a partir de uma dire9o sem含ntica fundamental da existncia, o subir - 

Steigen. 
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CA血IJLO QUARTO 

AD唾
SEINSANLFSEE AS FORJw 5 EXISTENCIAIS 

"O Dasein sempre se compreende a si mesmo a partir de sua existncia, de 
uma possibilidade prpria de ser ou n言o ser ele mesmo. Essas possibilidades s言o ou 
escolhidas pelo prprio Dasein ou um meio em que ele caiu ou jh sempre nasceu e 
cresceu. No modo de assumir-se ou perder-se, a existncia s6 decide a partir dc 
cada Dasein em si mesmo. A questo da existncia s6 poder' ser esclarecida pelo 
prprio existir." (HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p. 39.) 

"Quando a existncia n5o pode projetar-se sobre um plano de auto- 
desenvolvimento, quando se encontra desligada do futuro, o mundo em que vive 
funde-se na insignificncia, perde seu car言ter de pertin encia, de dependncia e de 
referncia."( BINSWANGER, L. EW, p. 366). 

1.0 DASEJN 

嚢麟護舞簿 

棄鷺難議  

O homem, Considerado erye para indicro fato de que器農
de ser o Dasein,如  sacha sempre em uma篇器 

舞舞舞無舞舞驚鷺警 
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nela, e em uma rela9乞o ativa com respeito a ela. O ser-ai no 6 unicamente o ente 

que coloca, ativamente, a pergunta acerca do sentido do ser, mas tamb6m o ente que 

no se deixa reduzir a no車o de Ser aceita pela filosofia ocidental que identifica o ser 

com a objetividade, com a simples presena. Os existenciais sao os modos de ser do 

Dasein, enquanto que as categorias4 s貸o os modos de ser das "coisas". Um 

existencial - Existenzial5 - uma forma de existir que o ser simplesmente existente 

no tem 6 . 

"Todas as exp1iDasein provm de suacaracteres ontol gicos d熟燃 da analtica dcial. Denominamosnciais, porque eles 

無露無無霧轟●無羅露  
3 AT,,.“ つ1‘一一一一  “，~ 

麟鷺難議麟 

麟麟鷲麟鷲鷲蕪麟 

薫響鷺鷺欝繊鷺麟鷺繁  

5 "-,--- 」  

cxistenciai remeadvindos da pre-senexistncia enquanto鷺鷺
Uecompe
explicativaso as estut繊homem a partir da existncia em seus desdobramentose tempo, p. 311). Os existenciais so as estuturaes dalos demais seres. 

嚢難鷺麟鷺  
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鷺nam ae diferno tde cat議da existencialidade Estes0, devem selios das determinaes ontolgicas dolsmodo de ser do Dasein, os quais,,7 

A essencia do estar al consiste em sua existncia. Os traos que aparecem 

como propnos a este ente nada tem a ver com os traos dos entes simplesmente 
existentes. Para Heidegger o ser-ai no 6 uma mera presena que possui o requisito 

ae poaer algo, mas o contrrio, constitui primeiramente um ser posslvel. O ser-a d 

sempre aquilo que pode ser. O essencial ser possivel do ser
-al implica as 

moaalldades do ter cuidado do mundo, do ter cuidado dos outros 

裏鷲簿熱滋熱 

鳶
o ente que se separa de seuquilo que Heidegger designaou do fracasso, a existncia燕競競 

惑o de ser do homem a existnciaetar. O Dasein existe como antecimesmo e no desafio de tornar-se a熱poder-serprprias poeta ser. 器  

al6m；鴛然』器：認鴛器篇然器ご鳶 

熱熱vel. A exist jcom o ir mai$S entre os muito蕪滋transcendnciaDeste modo, aiveis do homem, 

mas sua constitui9ao fundamental, O homem 6 projeto e as coisas do mundo so 
ongmariamente utenslios em fun 言o do projeto humano. Lacoste (1992, p. 62) v
que a existncia humana como um 

7 HEIDEGGER, M. Ser e tempo, p. 80 
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Se nos ativermos ao sentidn d（〕 tenno mnndn8 P”，ロ。iA。”一一ー  一  -ー  - ー  ーーーーー‘一ー～ "v‘、“AAハJ iuuiuu eml」  e1aegger, ele designa a 
no9ao ontol6郡co一eMs加nclal da mundanidade O mundo do ser-no-mundo no modo 
aa cotidianidade 6 , por exemplo, o mundo em que trabalha um trabalhador manual 

em que um trabalhador manual martela com seu martelo. Dentro de um mundo 

semelhante se do entes intramundanos, por6m se dao como teis ao manejo. O 
manejar utensilios 6 um modo de ser do Dasein 

Quem martela sabe usar o martelo, v ao redor, ve como e em que utilizar o 

martelo ao redor de si, sem que este ver ao redor diga respeito exciusivamente a 

percep9ao, mas ele sabe o que fazer e entra no fazer mesmo. Um utensilio, enquanto 

8 "Mundo" em"ser-no-mundo "n言o quer dizer um ente, nem uma regio ou por 言o do ente, muito menos o ente 
em seu conjunto. O homem 6 , enquanto ente. Ele est na abertura do ser ー  o qual 6 precisamente seu ser - e na qual, 
como proje5o, lana-se e se projeta a essencia do homem. O homem projeta-se "no", na abertura do ser. "Mundo" 
6o que a analitica existencial designa como a abertura do ser na qual o homem est projetado por sua essencia ( a 
existncia). 
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農器器鴛器器器enteo co器contexto deno seu ser m鴛ncias, que 

蕪難薄誉鴛熱  

Na medida em que o homem CoflStitutjvamente 6 projeto, o mundo 

ulrerentemente da acep9ao husser1jan, nao d originariarnente uma realidade a 

contemplar, mas um conjunto de instrumentos para o homem, um conjunto de 

utensllios, de coisas as quais utilizar, ao alcance no mundo, a s quais nao 
contemplar apenas e t乞o somente como presentes - sendo isso mesmo possivel. A 
existencia 6 poder-ser, projeto, transcendncia em rela9o ao mundo 

鳶nundo significa,titudes possveismundo, um ato鰻蕪rerter o mundo no proj

eeto dasndncia institui o projeto ou oi a prpria liberdade. 

ver血Todoverdadeiroご器慧黒器蕊讐に鴛二器漂誉  
encontra dependente das necessidades e limitado pelo conjunto de instrumentos 
constituidos pelo mundo. 

Ser-no-mundo quer dizer que o homem manifesta cuidado pelas coisas 

necessanas para seus projetos, relaciona-se com uma realidade-utensilio, a qual6 

meio para sua vida e para suas a6es 

Posto que o Dasein 6 , constitutivamente projeto, o mundo existe como 

conjunto de coisas utilizveis, o mundo chega a ser gra9as ao ser utilizdvel. O ser das 

coisas eqivale ao seu ser utilizado pelo homem. Ao transformar o mundo, o homem 

se forma e transforma a si mesmo 

A atitude te6rica e contemplativa do espectador desinteressado s6 6 um dos 

aspectos da utilizabilidade das coisas, fen6meno mais amplo e geral. As coisas so 
pois, sempre instrumentos,, de um modo ou outro. Se necessario, chegam a ser 
utilizadas como instrumentos na satisfa9豆o de um prazer est6tico. Porm, em caso 

necessarlo, podero ser vistas objetivamente, cientificamente, sobre o transfundo de 
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護蕪器ent鴛器器」ご器器器器o 

憲驚難熱蕪熱 

今 totalidade conjuntural ー βewandtnisganhejt produz a possibilidade de uma 
conexao de todos os entes di

sp
onveis. A id6ia de Kante de que havia unidade nos 

entes aa natureza. Em Heidegger ha uma unidade significativa dos entes disponveis- - 

tsta umaade so se descobre com a reve
laao de sua di

sponibilidade. Kant nos fala 

ao tocio cio mundo natural, enquanto Heidegger nos fala da rede de significaoes de 

器叢a prvia. Trata-se em Ser e tempo de no fazer concess6es a quaisquerturais. 

惑

tura prvia significafi

ii, ela que me constrede de significados鴛鴛fda por mim, mas ela jKant, pelo natural. Paranpreender constituda 

pela estrutura prvia do eno dada, mas ligada i】叢ender. Mundo como totalidade das significa96es que
e projeto. 

Heidegger acaba, pois, por fazer desaparecer aquele problema to caro a uma 

器inadan teoria do conlier dentro do sujeito器隷a da filosofia moderna, a qual coloca ocente, justapondo ele aos objetos, o que acabava 

por no conseguirHeidegger produzda res extensa e da灘蕪灘) interno da mente. Ou seja,tpica relao sujeito-objeto,flo-noumeno. 

Para Heidegger isto constitui um pseudo-problema, produzido pela id6ia 

equivcomp農de quente infi器ecerde dit：器鴛器interior do sujeito, e que o so modo originrio de o h器：  
relacionar-se com o mundo. Pelo Contrrio, para Heidegger o Dasein e uma abertura 

9 STEIN, Ernild。・ Seis estudos sobre Ser e tempo ... p. 17 
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ao lllundo e n谷o nmn n,AhoA。  。 hー一一一  ～  ー…ーーしI皿U LUII4 monaaa, e a compreensdo, come exls teici 1 んnd2mPnt。l A”考ハ  7 1 111 1、～~"v"" iuiiu'iiijじnwi, e nao 
O COflhfti'er 6 0 11lndn nhoih'“ハ A一一1一，一  」 	一  ーーー一一～ーー v uIUuUonginano cia rela9ao entre o Dasein e o mundo 

O ser-no-mundo ( 1fl1dpr~W1t 。 ;,\A ー一一一‘ 」  

ser-cor'-ng~----t---- I- "'‘ 一一  .一一、  - -- 	1, "~' v、ハlIペハーuuiios (mitーcPin 、  NI ハ  k人，．ー一  一＝一 ,」  

isolado sem os Outros 

Naaiiiin (111 	 A"fA”』ハー  ーーーーー 	 ー  
一11‘一ー  '. “し  PvucnaIIlos entencer como uma fenomenolo ia da 

1ntPrQnhiafiri,1,,A,-. temn _ -ll。ハ。 Iー一一一一，一～  ．一  ． . 一‘一’ー‘ーHJレ‘且 v l uauc R1110s que os outros n乞o sao inferidos na qualidade de outros eus 

mas que sao dados, desde a origem, como outros tantos eus. Posto que a existncia6 
COfl5titutivametit,. 	 nlltrハ。。”。  一え一  一ー一 ―  ー  ーー  ーーー  “~ LUI4, us outros eus sao, en

q
uanto tais, desde um princinjo 

particmnints tin lllegllln nmnHハn"aー“，一  ‘ーーーーI一…～"vI“しJIuUlIlUflU() que vivo.. 

一 

 O Dasein nao 6 raz乞o, nem vontade, nem es
p
lrito, nem conscincia, nem alma, 

mas runciamentalmente ser-no--inundo Ele6 , em primeiro lugar, cuidado 
- Sorge - e 

o que caracteriza
, p

ropriamente o Dase,n e o 
p
reocu

p
ar-se com, o lidar, estar 

envo!vlao, cuidar-se. Ele e um en
te q

ue est em relaao com o s outros entes, 
procusanao sempre relacionar-se consigo prprio e relacionar os entes 

Projetando・se para alm, estando adiante de si mesmo, em dire9乞o s suas 

poSslrnlaades liituras, o Dasein descobre-se em sua possibilidade de deixar de ser, de 

cieixar ae ser-no-mundoS ser-para-a-morte Este projetar-se determina uma forma de 

cuidado. Aquilo a partir do que se compreende o cuidado e a condicao de 

POSsiDiliciade de compreensまo do ser e a temporaljdade. O horizonte a partir do qual 
o ser e os entes s豆o compreendidos 6 o tempo 

2. A ANLISE DO DASETh 

Uma da inova96es de Binswanger consiste em delimitar um universo de 

categorias em que o psicopatol6gico 6 definido a partir dos existenciais, 

caracatersticas ontol6gicas pr6prias ao Dasein'o .o Quando Binswanger fala em 

o Em frances encontramos tradu7ido em muitos dos textos de Binswanger Dasein como Prsence. Este termo 
"...joue um rle central chez Heidegger, qui l'utilise dans ses deux 6 lments constitutifs Da (adverbe,均  et sem 

(yeibe, 加e). La traduction gndrale五int u ilisde est done・ &re・la. Chez Binswanger cepedant k Dロ se charge dtune 
signification plus prcise encore. Pour lui, on l'a vu, l'tre de l'existence est dans sa prsence actudlle. Aussi pourrait 
- on traduire Dasein par prsence, ou rnme existence (c'est le parti gnralement choisi, puisquon dsigne 
l'analyse qu'iI a fonde, la Daseinsanalyse, par Ic teime analyse existentielle). Ce choix nest cepedant pas beureux 
一 Bin諭a五ger utilise k加me Existem ひ〕町 dsigner l'existence ・， car Ic second 6 lment constitutif du Dase概  
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熱燕熱蕪de um mtodo q皿u皿de皿do t皿doe皿dov皿do 目e皿do 目  a皿do 目叩  s皿do 目叩 emo ser-no-mundo, tal comtica.11 

O fen6meno no d o escopo - o ente tal como d abordado e compreendido pela 
ciencia, ou ainda compreendido pela linguagem coloquial, ou seja, o sentido da 
ciencia e o sentido da linguagem vulgar - mas o fen6meno, nesta acep9言o e o ponto
,4 
ー  pai uut. L que me importa 6 mostrar, para aldm destes sentidos, o sentido 

propnamente antropol6gico e o sentido ontol6gico cujo fundamento 6 o Dasein 

como ser-no-mundo 

価姦農纂
de Binswanger

rpretando o pens然： do ser-no-mundo como o existencialde Heidegger entende que a estrutura do 

ser-no-mundo organiza-se de acordo com trs articula6es 

1. Numa primeira estaria o sujeito. O "Eu" psiquiatrico 6 ,6 para o sujeito 
apenas um modo de ser no mundo 

2. Ao par do "Eu" e do sujeito h tamb6m o impessoal, a gente - das Man 

3. 0 "Ns": este "Ns" compreende o "Ns" da dualidade - o "Ns" de "Ns 
dois", o "Ns" do amor - e o "Ns" da pluralidade. Uma segunda articula9ao seria 

aquela do ser-em, cujas diferentes maneiras sero explicitadas a partir de seus 
trabalhos clinicos. 

l'tre, disparaIt. II nous a parti essentiel由 conserver k second d lment du terma, pour rendre seus山ktoutek 
chame associative qui part de l'tre ・  vrithblement constitutive de tout le "systme" de Binswanger ・, Ct conduit au 
勿ィたr'We It-se加,au・veltentimが  e加， (...)tout 6 tre est ime p元sence dans k ll×・nde,mout prsence, nu6 ire-dans・  
lemondeQn_derwe1t_sein).0 (Cfe. "Glossaire", in; BiNSWANGER, L. Discours, p. 45, 46). 

u Uma de suas passagens 6 significativa a este respeito; 

"S6 quem se ocupou anos a fio como psiquiatra da "Filosofia da Vida", buscando um fundamento para a 
investiga 言o psquitrica, pode avaliar como a ontologia do ser-a pde vir a atuar num sentido liberador. Pois 
enquanto o 6 lan vital e "a vida" no deixavam ver, como dissemos, nenhuma estrutura ou sentido prprio - razo 
por que a investiga9各o psiqu通rica, baseando-se nestes conceitos, tinha sempre que acabar na vaguido conceptual 
・, a ontologia do ser-a trouxe a luz uma estrutura essencial apri6rica, juntamente com elementos estruturais 
essenciais (os "existenciais") que permitem ao psiquiatra investigar e descrever as formas mrbidas a serem 
investigadas e descritas por ele como modifica るes fcticas dessa estrutura apririca. (...)...a an自lise existencial 
jamais se ocupa叱diferenas quantitativas, de um mais ou menos de "foras". Sua inten o e sua significa o 
consistem precisamente em que ela, em oposi9豆o tanto 良  psicanlise quanto 良  psicopatologia biolgica e 
mecanicista cm geral, reduz todas as "supostas" foras e "deslocamentos de fora", todas as "supostas" altera6es 
da "energia psquica" ou da "libido", da fun6es ou "mecanismos" vitais ou psiquicos, etc. a diferenas 
"qualitativas ", a saber, a altera6es que se podem exibir fenonienologiacamente, da estrutura do ser-a ou do ser- 
no・m皿×虹o mesmo vale para a linguagem da tcnica, privilegiada pela linguagem co奴luial. BINSWANGER, L. 
Trs Formas, p. 188 
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explic鴛叢器器誉崇器器ご器 0ntica, ela nao pode 

麟麟欝 

ぷ器慧篇器器器篇農 analtinsesこ器器器器  
em geral, e a investiga9ao acha na psiquiatria um rico espao dos projetos de mundo 

器器ぶ慧ais psicticas ou neurticasesquizofrmeas ou compulsごexemplo, designadas como 

pnn e Binswanger exibe eprincipalmente, das desprovenientes da linguagem鷺．ニ誉 transfopsiqu農鴛器 apdaqi鴛  

A prpria linguagem utilizada por Binswanger da conta de sua raiz existencial 

認ugar de certosassociamos el器l器慧c器鴛器『漂器二器  
estruturas, articula6es estruturais e altera6es estruturais da existncia. 

麟難鷺麟 
 

12 BINSWANGER, L. "Analytique existentielle et psychiatric" in: Discours, p. 93・94. 

13 BINSWANGER, L. Discours, p. 41 



3. FORM/s EXISTENCLJS 

Busquemos, em Binswanger, pelo conceito de formas existenciais ou formas 

da existncia. Isto poderemos encontrar em Ellen West (EW, p.324) e diz respeito aos 

modos 

麟驚難  

Forma existencial・  formas de exist6ncia ou forma de Dasein diz respeito a um 

mocio caracterstico no qual um ser humano, ou um grupo de seres humanos, um 

povo, uma classe, uma casta, um grupo de doentes semelhantesd no mundo'4 . E a 
partir de uma forma de existncia que nasce um caso clinico, de um fragmento de 

uma certa esp6cie de morbidez, de um certo gnero e de uma certa classe m6rbida. 

Mas, quando o cllnico fala da "pessoa" ou da "personalidade" ele ja abandonou o 

solo da anlise existencial. A anlise existenciale algo totalmente distinto da 

pesquisa sobre a pessoa ou a personalidade, do mesmo modo que s乞o distintas as 
metamorfoses da personalidade das metamorfoses do Dasein ou da existncia 

As formas existenciais, no caso Ellen West, sao as formas do mundo em aue 

eia vivia' . Mundo significa o meio em que vive o Dasein - o que -, ao mesmo tempo 

que o como e o quem de seu existir as formas do como e do quem - do ser-em e do ser 

em si mesmo: o Umwelt, o Miiwelt e o Eigenwelt 

Estes diversos mundos em que existe o Dasein significam, simultaneamente 

certos modos bsicos que regulam a forma concreta em que o Dasein est no mundo e 
segundo a qual adota uma atitude a respeito dos entes - Seiendes. Temos aldm da 

14 Esta defini9Ao ns podemos encontrar em BiNS WANGER, L. "On the manic mode of Being・in-the- World", In: 
STRAUSS, E. ( ed.) Phenomenology: pure and applied, Pittsburg, Duquesne University Press, 1964, p. 134. 

126 
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Iご器慧器鴛器ali器鴛in esta em seu mundo: a espacializado, a 

A mpossam serproblemas e蕪- a Weltljc/iOfltolgica.tro do probie熱poralid de no so[ogicamente, poisr-no-mundo 器器do 

惑鷲蕪蕪ミ器こ慧 xp器蕊＝  

麟麟驚議戴  

"Errsomente vdistribuioinquieto dei鷺灘
temporalizao maduracom o tempo", um) emprego desesperado, 

capn認』篇鷺器慧器ご器鴛器器二器鴛 

蕪熱鮮鴛器慧鴛器ご慧 mias de ser)S pequeno5 

miilti蕊器鴛慧exist ncjpodem器鴛篇慧器鴛豊  
temporali72 9豆o, espacializa o e Consistncia material 

嚢麟難  

c, coincicnny com isto, o presente se converte num mero agora
ou, no mximo, um puro lapso de tempo. No que diz respeito 
espacIanaale, esta modifica o da temporaIiza 言o traduz-se em 

器器so de contrasua materj翻
e esvazia
ade. em霊器器慧器ま  
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terra; no que diz respeito a sua ilumina o e colora きo, em um 
cinza triste e no obscurecimento 1zubre: no ciue diz resDeito 
mooiiiaaae, no congeiamento e na petnticaao~. ー  

Os mundos em que se move esta existncia sao o mundo sobre a terra, o mundo 

do ar e o mundo sob a terra. O movimento existencial correspondente a estes mundos6 

o andar pela terra, o voar pelos ares e o serpentear na terra e sob a terra. A cada um 

desses movimentos corresponde uma forma especifica de temporaliza 乞o - Zeitigung'6 ー  
e de espacializa o, uma consistncia material concreta, um colorido e iluminaao 

especiais'7 , e cada uma representa um totalidade conjuntural - Bewandtnis'8 ー  

particular. 

Binswanger fala-nos de um primeiro mundo no qual encontra-se uma totalidade 

conjuntural no sentido da atua 言o prtica - uma forma bsica que sofreu profundas 

modifica6es em Ellen West, pois sua existncia no fincou o suficiente os ps no ch豆o 

e nao aprendeu a nela mover-se. O segundo mundo significa o mundo dos "desejos 

alados" e dos mais altos ideais; o terceiro 6 o mundo dos desejos que nos jogam por 

terra, que nos oprimem com sua carga e seu peso - o mundo estruturado pelas exigncias 

da existncia natural. 

'5 BINSWANGER, L. EW, p. 372. 

16 Zeit Zeitlichkeit e Zeitigung - tempo, temporalidade e temporaliza o - so conceitos distintos. O primeiro 
refere-se a estrutura o可etiva do tempo, tal como a constri a representa9 言o. Temporalidade refere-se 良  qualidade 
disto que 6 marcado pelo tempo. Temporaliza9o evoca a id6ia de uma atividade, de uma produ9言o, um processo 
pelo qual o tempo e engendrado. Por ser uma express5o que designa de um modo mais caracteristico o modo pelo 
qual o seujeito 6 afetado pelo tempo, esta express5o 6 mais utilizada pelos fenomenlogos (cfe. LADRIERE, Jean. 
"Approche Philosophique du concept du temps~Ic temps cosmique et te temps vcu", in Temps et Devenir. P.U.F 
de Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve, 1984) 

Esta palavra 6 oriunda do vocabulrio heideggeriano e teria, neste contexto, o significado literal dc "gera きo de 
tempo", ou seja, Binswanger nos sugere a idia de que o Dasein vai fabricando o tempo como expresso necessria 
dc si mesmo.( cfe. Nota 35,a p.33 1 de BINSWANGER, L. EW.) 

17 "Assim estabelecem-se um contraste cada vez mais marcado entre o mundo cheio de luminosidade, vitalidade e 
florecimento primaveris, do munnrio das alamedas, dos c6us radiantes luzindo seu azul sobre uma paisagem 
imensいivre e selvagenl 一 ou刈a, o mundo infinitamente vasto, mvel, radiante, luminoso, clido e colorido( em 
unia palavra, o mundo etreo) - e o outro mundo reduzido, estancado, cinza e escuro, frio e incolor, o mundo 
subterrneo, o mundo da tumba, "onde nきo brilha o sol esplendoroso da vida". (BINSWANGER, L. EW, p. 334). 

ig Outra express言o heideggerina e que se refere, de um modo geral, a rela言o, ao contexto a que pertence uma 
coisa, a sua dependncia de todas as possibilidades de uma situaao. Em Binswanger este termo possui o sentido de 
destina 言o ( cfe. "Glossaire" In: BINSWANGER, L. introduction, p. 29). Bewandtnis aparece na tradu9百o 
brasileira de Ser e tempo como conjuntura: "Ser e temno reserva este substantivo tiara caracterizar o orocesso 
ontoiogico ae posSlDultaao aa tntegraao dos diversos modos de ser no mundo. t um termo da estrutura9ao e, por 
isso, diflcil山encontrar correspondentes latinos. Optou-se pela tradu9o CONJUNTURA como a mais prxima 
correspond6encia. O verbo cm sua tpica expressao reflexiva - sich bewenden lassen - foi, por conseguinte, 
traduzido por deixar e fazer em conjunto". (Cfe. "Notas explicativas"in : Ser e tempo, p.3 I7) 
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O murimundo do pedo conhecjm熱燕熱鴛蕪  
mundo que Binswanger explorara em sua primeira tentativa de explorar os problemas da 
clnica psiquitrica sob o a ngulo da Daseinsanaケse em seus estudos sobre a Fu2-a de 
idias - Uber ideenflucht - publicados entre 1931 e 1933, ou seja, logo aps Sonho e 
exlSteflcja. 

A tentativa de Binswanger era de abordar o sintoma da figa de idias como 

ncleo de toda a forma manaca de exist ncia, atravsexemplos retirados da clnica e do mundo do doente nexplicar o sintoma nem detectar' sua origem na his熱熱燕

器eencler o mundo emestrutural da existncj器manaco vive, pela interpretao antropol6gica da
aca. 

Esta estrutura 6 descrita como essencialmente marcada pela festividade e "ns 
distinguimos a essncia da forma manaca de vida no jogo festivo da existncia e ns 
podemos tamb6m compreender a intrnseca conexo entre as formas de vida manacas e 
depressivas." 19 

Binswanger escreve que a existncia maniaca no6 um frvolo jogo, mas uma 

celebra9ao conthua: "Celebrar, contudo, implica transcender irrefletidamente ou em 

puro gozo na existncia os aspectos problem自ticos da vida, mesmo o climax da 
vertigem."20 

Tal forma de existncia podena ser caracterizada por uma relaao puramente 
"esttica" com o mundo, por seu carter nまo problem自tico, e por uma hostilidade ou 

19 Tal pode ser encontrado em BINS WANGER, L. "On the manic mode of Being-in-the- World", 1n STRAUSS, 
E.(ed.)Phenomenology: pure and applied, pp. 127-14 1). Na continuidade Binswanger escreve que 

"we can also understand the intrinsic connection between manic and depressive life fonns. We aireac加 know frern 
everyday life that, running thmught the festive vertigo in existence, this kx町unbridled to-do, iunging, d面ng,jumpin 
skippin& ther is streakdthe " nonic". This same streak also reveals itself particularly cicaiか 	in 	the unrestrained 
festwities with masks at the tune of carnival whese linkages with the cult of dead are well-know. Where life hekis its 
festMties, death is always athanci. The higher quickly and widly life mowl加up,thecloneritistodeath. What 	we 
dcseribe as manic-depressive disorder is nierelyapathelogical formation and hitensificalion dthis universal principle 
dlife and dea山， the entanglement げdeath血life andoflilb血山加ifound evezywhere." 

加 Id.p. 136. 
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oposi9o aos valores culturais ou aos problemas da existncia: todos os problemas 

evaporam. 

Sua temporaliza 乞o pode ser caracterizada como completamente moment含nea 

sendo que cada instante 6 preenchido com sua prpria vivncia. Haveria uma ausencia 

de limites e de qualquer dificuldade l6gica ou real, desvelando um mundo tingido pelo 

humor otimista.. Um mundo cor-de-rosa onde o possivel e o real se confundem e o 

horizonte seria infinito e eterno. Nele tudo 6 amplo e brilhante, no hh limites espao- 

temporais para a consecuao de qualquer objetivo, e a dimenso da experiencia interior 

e da realidade externa coexistiriam quase inteiramente. Trata-se e um mundo voltil, 

sem peso e resistncias que permite o deslize, o vo num meio transparente e elstico 

O maniaco, ao contrrio do homem normal - que mesmo quando se entrega 

imagina o sempre consegue retornar-se a partir dessa modalidade de fantasia - nao 

partilha mais da historicidade2' . O maniaco viveria num salto contnuo das posi96es 

moment合neas da trajetria de sua histria vivida. O salto 6 considerado como uma das 

modalidades fundamentais do modo do pensamento enquanto fuga de idias, a 

manifesta o de uma estrutura profunda e global, de uma forma saltitante do Dasein 

manaco. Resumidamente, Binswanger apresenta alguns dos traos dessa forma de 

existncia: 

1. As caractersticas espaciais do ser-no-mundo: amplido das perspectivas e 

plenitude do espao; 

2. As caractersticas da temporalidade: absoro do passado e do futuro no 

presente e impossibilidade de parada no momento, precipita9谷o, turbilho, repeti9ao, 

retomo incessante ao passado; 

3. Estrutura da materialidade ou da consistncia do ser-no-mundo: volatilidade, 

leveza, plasticidade, elasticidade; 

4. Estrutura da ilumina o do ser-no-mundo: luminosidade, claridade; 

5. Estrutura da tonalidade afetiva: gozo e festividade, dana, otimismo; 

21 Para Heidegger, o Dasernd histrico. Interrogar-se sobre isto que 6 a historicdade do homem 6 interrogar-se 
sobre o modo cuja existncia humana se desenrola. O Darem元6 histrico porque ele 6 temporaL E pela 
temporalidade que a historocidade torna-se possveL A historicidade d um existencial面Dasein, e a historicidade 
realiza-se no mundo. O Dasein existe no mundo, e o mundo e seus objetos s言o inexoravelmente ligados ao 
acontecer histrico山） Iえlrein. 
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6. Estrutura da relaao com os outros, do Mitsein: dilui9ao dos contatos com os 

outros, especialmente atravs das expresses verbais que constituiriam mais uma 

esp6cie de brincadeira ou expectoraao que uma conversa o; 

7. Estrutura da modalidade pessoal, individual, do Eigenwelt do ser-no-mundo 

atravs do estreitamento da estrutura da temporalidade, e como conseqencia da 

inconstncia de si-mesmo, aparece uma forma de existir no turbilh谷o e o vacilo das 
fonnas fundamentais de liga 乞o do eu e do outro. 22 

Em Sonho e existncia, Binswanger analisa a ascensao e a queda como formas 

do Dasein ou formas existenciais. Aqui encontramos outro importante conceito 

binswangeriano, introduzido no capitulo anterior: o conceito de dire9ao de sentido23 
一 βedeutungsrichtung ・ o qual ele retirara de Karl LOwith (Das Jndividuum in der 
Rolle der Mitmenschen), dando-lhe um sentido prprio 

Binswanger considera que a passagem de um p6lo ao outro constitui o 

movimento fundamental da existencia e que ha no alto-e-baixo uma dire9谷o de 

sentido que 6 vazia, mas que sera completada. Nesta perspectiva, deixar cair e deixar 

subir sao movimentos da existencia e estruturam dire96es de sentido.24 

Este conceito permite-lhe descrever isto que o homem prova em seus estados 

afetivos, por exemplo na decep9ao, com palavras que dependem do vocabulrio da 

espacialidade, que d uma estrutura ontol6gica essencial formando a base da lingua, 

da imaginaao do poeta e do sonho. A descri9ao fenomenol6gica mostra um 

movimento, uma estrutura dinmica da verticalidade, no caso da ascensao e da 

queda. 

Em Sonho e existncia, a ascensdo e a queda no so encaradas como 

transferncias linguisticas da esfera corporal para a esfera animica, 

"no se trata de modo algum de transferncias lingusticas 
de alguma destas esferas do ser a outra, mas de uma dire9o 

22 GAMBINI, 1993, pp. 113-119 

23 Esta palavra encontra-se tamb6m nas Investiga es L,gicas de HusserL No entanto, Binswanger deu a esta 
palavra, desde Sonho e existncia, um sentido particular. A alternativa para a tradu o foi-nos dada pelos 
franceses que optaram por direfdo significativa ,ou diredo de sentido, ou dire o de significado.(cfe. 
"Glossaire" In: BINSWANGER, L. Introduction, p. 29). 

24 Para KUHN e MALDINEY, 1971, p. 17 "La Bedeutungsrichtung constitue un champ de signification 
orient6, clans lequel les notions habituelles d'intentionnalit6 et de concept sont え  la fois supprimes et 
assumes clans l'ouverture d'un sena non th6matique" 
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geral da significaao, que se "divide" em partes iguais nas 
diversas esferas regionais, ou seja, mantm-se dentro das 
TYPsfllas signi五cac6es 'de egl、  _.__ 	nm、c石rり。  A。，、砧f,，ぷ。  一～‘」ユ』』“'J Jェ5l皿1ハバlYyしさ  い・に  じs pyo, acusucas, esnintuais. 一”‘，ーL、一一一一ー一一、 ”25 animicas e outras).7フ‘J 

E isto que nos permite e nos torna possivel falarmos de uma torre alta e de uma 

torre baixa, tanto como de um estado de 合  nimo alto e de uma estado de a nimo baixo ou 

de uma moral alta e de uma moral baixa, etc 

4. TR血S FORMAS DE EXISTNCIA FRACASSADA: 

Quando os sintomas psicopatol6gicos deixam de ser rtulos e passam a ser 

compreendidos como peculiaridades humanas e universais, a esquizoidia e a 

esquizofrenia - que teriam a extravagncia, a excentricidade e o amaneiramento 

como sintomas - podem se tomar mais prximas de ns, em termos de humanidade 

Aquilo que 6 da ordem do m6rbido no 6 algo de alheio a estrutura fundamental do 

Dasein, mas constitui um modo particular de seu fracasso, de seu malogro 

Nos cinco estudos sobre a esquizofrenia escritos entre 1944 e 1955, e quando a 

Daseinsanalyse se refere de um modo mais direto e explicito a analtica de 

Heidegger, Binswanger define, compreende e a borda o Dasein como ser-no-mundo 

Para aceder ao sentido da existencia esquizofrnica 6 necess自rio dirigir o olhar para 

as formas de existencia nas quais a individualidade em causa,6 no mundo: "Le 

malade se distingue de l'homme samn non pas d'abord comme malade, mais comme 

homme", 6 um chargo repetido com insistencia, principalmente entre os discipulos 

franceses. 

Trs formas de existncia malograda-extravagncia, excentricidade, 

amaneiramento*, sao ensaios que constituem um caminho para a compreenso 

analitico-existencial das formas de existencia esquizofrnicas e do processo destas 

Esta obra possui um paralelismo com outra do autor, os seus estudos acerca do 

problema da esquizofrenia. Estes estudos tiveram como ponto de partida a descri9o 

25 B SWPJGER, L. Artculos, p.68 

'Drei Formen Missglckten Dasein ー Verstiegenheit, Verschrobenheit, Maniereiertheit, Tubingen, Max 
Niemeyer Verlag, 1956. 
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psiqui自trica da sintomatologia e do desenvolvimento de casos particulares de 

esquizofrenia, e como finalidade a compreensao analitico existencial destes casos, 

tomados no sentido de transforma96es e formas do Dasein humano e universal 

Trs formas tem como seu ponto de partida a designa 乞o e descri9o 
pslquiathco-cljnjca de determinados sintomas particulares psicopticos e 

esquizofrnicos, tomados no sentido de caracteres diagnsticos. Sua finalidade 

mostrar e compreender as transforma96es e formas da existencia, cujas 
indispens自veis condi96es de possibilidade tem que ser vistas, a fim de que o 

psiquiatra-clnico possa sacar, do processo da existencia humana, aqueles sintomas 

como critrios para o diagnstico e possa reduzi-los ao plano do conhecimento 
psiquitrico26 

Sua proposta 6 desligar a psicopatia-esquiz6ide e a esquizofrenia do marco do 

juzo biol6gico de valor, que rege o juzo m6dico, e do contexto medico-psiqui自trico 
do enfermo e da enfermidade, para transplant -las para um marco mais amplo, o da 
estrutura do Dasein humano ou ser-no-mundo27 

As formas existenciais analisadas, neste momento, sao formas de malogro e 

um grupo bastante peculiar de ameaas intrnsecas do ser-homem, que p6e em perigo 

seue xito. 

Missglckten, missglckt, mislungen tem em vista no o simples 

desapontamento ou a nao satisfaao de um desejo, tendencia ou projeto do ser 

humano, mas o malogro, o fracasso ou frustra 乞o da existncia humana em sua 

totalidade como Dasein, ser-ai e ser-no-mundo. Falar em realizar-se ou lograr-se, 

fracassar-se ou malograr-se a existncia tem um sentido que 6 caracterizado pela 

26 "Pois, t言o logo a extravagancia, a excentricidade e o amaneiramento deixam de ser rotulados e diagnosticados 
como simples "sintomas" esquizides e esquizofrnicos e passam a ser compreendidos como peculiaridades 
humanas universais, a esquizoidia e a esquizofrenia tamb6m se tomam mais prximas humanamente de ns. Em 
outras palavras, elas no escapam mais a estrutura flmdamental do ser-homem como algo de alheio a ele ou dele 
alienado ( alienus, ahn), anis constituem tきo somente modos particulares de seu malogro. (BINSWANGER, L 
Trsprmas, p. 10乃  

27"A fim de evitar equivocos, observemos desde logo, porm, que a analitica existencial constitui to-somente o ( 
indispens dvel,e verdade) solo e fundamento ontol6gico para as nossas prprias investiga96es. Elas prprias 
ocupam-se apenas da estrutura fctica a】 6ntica de determinadas formas e transforma6es existenciais. Posto que 
tamb6m podemos designar as mltiplas estruturas das possibilidades existenciais atraves da express巨o francesa 
condition humaine, at mesmo o leitor sem forma 言o filos6fica poder perceber que, aqui, estaremos sempre 
tratando de temas e pesquisas concernentes ao homem purante enquanto homem" (BINSWANGER, L.Trs 
formas, p. 9,10) 
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analtica existencial de Heidegger. Ali o Dasein e visto e compreendido na 

"possibilidade de ser livre para o mais autntico poder-ser" 

Em vez do fracassar ou malograr, Heidegger fala que a existencia 

constantemente "renuncia a s possibilidades de seu ser", as toma e se equivoca, ou 

antes pode "extraviar-se e desconhecer-se". Com isto indica-se o fundamento 

existencial-ontologico de investiga6es 6 nticas. O malogro tem a ver com o 

movimento, o fracasso implica numa parada, num chegar ao fim, num estancamento 

Estas formas existenciais s乞o retiradas do 

"quadro da psicopatologia e da clinica psiquitrica em 
gerai e aa esquizoidia e da esquizofrenia em particular.. nara 
coloca-IasI sobre o terreno da exist6ncia humana como ser-no- 
munao. t so a partir da existencia humana assim 
compreendida que se pode, a nosso ver, compreender, no 
somente aqui, mas por outra parte, a 'sintomatologia' 
esquizofrnica em sua mais i ntima essencia"28 

Compreender no diz respeito a uma compreens言o psicol6gica e nem a uma 
compreens乞o psicopatol6gica, mas a uma compreens乞o analtico e existencial, ou 

seja, a partir da estrutura total do ser-no-mundo. "A Daseinsanalyse prop6e-se a dar 

uma imagem completa do ser humano em todas as suas formas e mundos 

existenciais, em sua capacidade de ser ou existencia, em sua capacidade de amar e 

em sua necessidade de ser".29 

O que logo ir compreender-se em algumas formas existenciais analisadas 6 o 

seu modo determinado de chegar a um fim e de ficar enrascado que afetam a 

autentica movimentaao histrica do Dasein. 

As tres formas sao imanentes a existencia humana. Extravagncia 

Verstiegenheit-, excentricidade - Verschrobenheit , e amaneiramento 

Maniereiert/iejt - tal como o temos traduzido, d-nos a dimensao da movimenta o 

histrica implicita na etimologia destes trs termos na lngua alem, e seus efeitos de 

sentido30 

28 BINS WANGER, L. Trs formas, p. 107 

29 BINS WANGER, L. EW, p.377 

3 Verschrobenhejt (traduzido como excentricidade, permite em portugues ex-ceniricidade) como nossibilidade de 
dizer um desvio ou um afastamento, um giro a partir de um centro, de um ponto ao rodor do qual gira a maioria das 
pessoa. Verschroben (participio passado do verbo ( arcaico) verschrauben): aparafusar, enroscar mal, errado ou 
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es A frustrao,estancamento de aふ鷺二器農
tem a ver com

movimentao,器龍器  
movimenta9ao ー Bewege訪eltー垣strica. 

O trao comum destas trs formas de fracasso e a paralisia, o estancamento, o 
cnegar a um fim da movimenta9ao hist6rica ou existencial autentica do Dasein, de 
sua autntjca ipseificaao' uma movimenta まo no sentido da temporaliza o 

espaclallzaao e mundanizaao em geral. A autentica movimenta9ao histrica, tra9o 

comum aos trs modos de frustraao do Dasein no significa a movimentaao de um 
ente simplesmente existente 31 

As express6es "paralisaao", "estupor" n言o significam que o Dasein no 
"mundanize" - weltet - mais de todo, ou seja, no abra mais o mundo, mas apenas 

農器器器器器器o autntico antecipar-se a si-mesmo, logo
o,,. O essencial na extravagncia 6 a despropor をo entre a amplid豆o da experiencia 

ー Er-fahrung, derivado defahren que significa "andar", "viajar em um veiculo” 一 ea 

ao contrrio. "Ter lllll parafuso frouxo, ou a menos. "Bel ihm 1st cine Schraube los oder bc肥γ 二 como existe em 
aiemao, ' eze tem ran parafliso solto, ou froxo'. Em alemo pode designar uma pessoa. ciue em portugos. diramos. 
maiuca ,giraー, ー  pancaaa'' , como "cine verdreflte Schraube", um parafuso girado, torcido, enroscado. anertado 

cirnuo, mal ou ao conhrano. (liil'4SWANJkR, L. irs Jormar, p. 22). Poderamos tambm dizer de um defeito na 
'mhquina' psiquica, um 'parafuso a menos', ou 'batendo os pinos'. A idia6 de um 'fora de eixo', 'fora de centro', 
'descentrado'. O Dasein no ergue uma parede diante de si, inns sua movimenta 言o histrica 6 detida pelo fato de 
que nada mais anda direito, mas tudo dA errado. 

Verstiegenhm deriva・se do verbo(sich) versteige,・． &bみ wisteigm ( que deriva, por sua vez dc steigm:subir) 
significa, em seu sentido prprio, exiravagar, extraviar-se, ir longe demais e perder-se ao subir, como um alpinista 
que ao escalar uma passagem dificil no consegue mais sair, nam avanar, nem retornar. Pos毎加 da qual ele s 
pode ser salvo mediante auxilio dos outros, pois est 'sem sada'. Figurativamente, sich versteigen significa 
exceder-se airevidametne, 'dar uni passo maior do que a perna', 'ultrapassar os limites do razovel', ir alm e longe 
demais, 'passar dos limites'.: "Verstiegenheu ( o substantivo abstrato formado a partir de verstiegen) significa, em 
suma, o estado mental de quem, por seu comportamento ou por suas id6ias, ultrapassa os limites do razovel e se 
v perdido numa situa 豆o sem sada e da qual somente pode ser salvo corn a可uda de terceiros"( nota do tradutor加  
:BINSWANGER, L. Trs formas, p. 13) 

31Bewegtheit enes Vorhandenen - tecnicismo heideggerinno. Vorhandensein, entes simplesmente existentes so 
entes que n言o possuem o modo de ser do Dasein, entes que se apresentam 良  compreenso como as coisas que no 
tern o modo de ser do Dasein ou da existncia O movimento e a expanso pertencem ao ser do homem. Os dois 
sentidos fundamentais do Dasein humano s言o a horizontalidade e a verticalidade. Tanto na fala comum como na do 
politico, do poeta,面mistIc() ・  tanto na palavra escrita como na falada, como no gesto e na mmica, como na 
imagina o e na aluso ・ so inumerveis as manifesta6es em que so evidentes as referncias a urna ou outra 
dessas orienta6es espaciais e, especialmente quando por excelencia o manifestar-se vem a assumir uma 
significa o antropol6gica particular. Temos, pois, duas orientaes de base, dois esquemas espaciais e urna 
orienta9o temporal. Assim pode-se falar em altura e profundidade, largura e estreiteza, vizinhana e dist自ncia. O 
prprio espao corporal 6 o que h自  de niais originrio no espacializar-se do Dasein. a testa co alto, os p6s o baixo; 
o brao direito direita,o esquerdoま  esquerda; a frente貢  frente, s costas aira's. 
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elevaao da problematica da existencia humana, a desproporao entre a eleva9をo da 

capacidade de construir e da prpria capacidade de subir. 

Na excentricidade o essencial 6 a desproporao dos contextos referenciais 

mundanos no sentido do "trav 6s" - Quere 

O que se mostra como essencial no amaneiramento 6 o sentimento desesperado 

e medroso de n乞o poder ou nao saber ser a si mesmo, juntamente com a busca de 

apoio numa imagem, num prottipo - Vor-bild - e tomada do dominio publico do 

impessoal, da gente - Man. Temos tamb6m umae nfase demasiada nesta imagem 

modelar com a finalidade de ocultar o desenraizamento, o mundo inseguro e a 

situa9ao amea9ada da existncia. 32 

Estas concep6es estao estreitamente ligadas a concep9o do ser-no-mundo 

como transcendencia. Binswanger citava, em 1946, Von Wessen des Grundes de 

HPi APoopr・  

"O ser-ai transcende significa: ele6 , na essencia de seu 
ser, formador de mundo, e formador em um sentido mhltiplo, 
a saber que ele deixa advir o mundo, que ele doa com o 
mundo um aspecto (imagem) original que, no apreendido 
em si mesmo, ocupa o lugar de prottipo para todo ente 
manifesto. em nome do aual anarece a cada vez o prprio 
-I、一 	L一 ,,33 リasein.ーーー  

De uma forma sinttica e geral 

"Extravagncia, excentricidade e amaneiramento sao 
modos de malogro de ser-a no sentido do respectivo "chegar 
a um fim" ou "ficar entalado" de sua autntica 
movimentaao histrica, logo de sua aut6ntica ipseifica9ao, 
juntamente com o n豆o poder- ou saber-ser - no convvio do 
amor e da amizade. Como modos de semelhante malogro, 
elas se encontram de fato na mais prxima proximidade das 
maneiras existenciais da esquizofrenia, a titulo de modos de 
"paralisaao" ou "atolamento" da autntica movimentaao 
hist6rica do ser-ai kat'exochen. Onde quer que esse malogro 
se mostrou - na despropor o antropol6gica da 
extravag 含ncia, no "mau espirito" do travs da excentricidade, 
na "divisao interna" do amaneiramento - pde-se ver 
tamb6m, alis de maneira cada vez mais intensa, rela96es 

32 BINSWNGER, L. Trs formas, p. 178 

33 HEIDEGGER, apud, BiNS WANGER,L. Discours, p. 56,57 



綴ごlals comestupor e器oe器器copatologia designa comoicas."34 

Ao analisar estas formas parte-se da linguagem coloquial, pois 6 nela que se 

encontra o fundamento para a compreens乞o existencial-analtica e seu projeto mais 

origin自rio. A linguagem ordin自ria coloca a disposi9o, para a compreenso destas 

formas muitas imagens. Para a excentricidade tem-se as imagens do "parafuso mal 

girado" (maluco) e do rolo "enrolado torto" ( pessoa que est muito enganada, 

equivocada). Para a extravagancia a imagem do montanhista inexperiente, sem 

percia, que se extraviou na rocha do despenhadeiro, a beira do abismo e s6 pode ser 

resgatado da situaao por um perito, um expert35 . Para a ascensao e queda temos 

aquela imagem da ave de rapina, de uma a guia ou de um falcao, que se precipita dos 

cdus em dire9ao a presa ou aquela de sentir-se nas alturas e subitamente perder o 

cho e ser precipitado das alturas 

" bem verdade que a compreenso cientifica do ser, a 
tematiza o cientifica (Heidegger) se apoia e se constri 
sobre os projetos de compreenso pr-cientficos da 
linguagem coloquial, sobre os respectivo dominio objetivo 
por eles explicitados, e sobre a linguagem conceptual neles 
pre-formado. Nao 6 menos certo porm que s6 podemos falar 
de semelhante construao, logo de uma tematizaao 
cientfica quando podemos examinar e aclarar os horizontes 
de compreensao e interpreta9豆o "ingnuos", isto6 , ainda 
obscuros da linguagem coloquial, sua conceitualidade e seu 
vocabulrio, quanto a sua origem antropol6gica e ontol6gica 
e assim quanto ao seu alcance cientfico sua legitimidade e 
sua conformidade ao dominio temtico respectivo, sua 
adequa ao. Muito longe de constituir to somente uma 
questo filos6fica, s6 um semelhante exame, aclaramento e 
reflexo sobre o sentido vem abrir caminho para o progresso 
da investiga o cientfica especializada".36 

34 BJNSWANGER, L. Trs formas, p. 203 

鴛こ鷺禦～慧竺叫竺a que pertence ao vocabulrio do alninismn e tem o 4Pfltif1, d . fi,.ar preso n - 

碧禦豊
ficar bloqueado numa via onde no se node nem subir nem descer sem a ajuda de outra pesso罫ULUi1Cfe. 

"Glossaire" In: BINSWANGER, L. Introducfion, p. 37) 

36 BINSWANGE1, L. Trs formas, p.23 
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As considera6es do analista existencial e aquelas do clinico devem manter-se 

separadas. A tarefa da considera をo analtico-exsitencial 6 destacar a pura estrutura 

essencial e as puras liga96es essenciais de modos e transforma96es existenciais, 

enquanto que a considera o clinica tem a ver com fatos clnicos reais e seu decurso 

fatual. Assim a 

"a extravgancia一 a excnt-ini1---'- ハ。，ーー；ー一一一 一一  」． ‘ ーーγツ“b'&&I'LU., a し入しcluE'じivaae, o amaneiramento 
constituem ( 、  ---frf - 1。。ぷ  ～～ーー」一  一  ー、ノ‘~'"'""“ 、・・・ノ  unia mace sui ge11erw一 mas elll -i mP -l,ー  _i.r一一  ． , ； ノ ．  一  一ーーー ‘…‘6レ“、“、 iva cm si mesma 
uirerenclavel, de nossibjljdideg Ie n，。  1..n,.n ,h 一ー“'A一三  
humana. Ou§eE志篇芸器こ談ぷ。uiaiugro 竺 existencia ―ーー一ー’ 、～。×j“ ー palac AJlじssa-io aa maneira maig c7PThrir9 
possivei - de um 	 二一一一 ニーーー  、』 	．  ．ーー  一一  W"W5Lv mi さ  cliIlUO tie uma maneira 
aeterminath. a "e degm・ever l,,!,iel、ハr”，ーー“ー」一一‘ ニーー  ーーで一一‘‘一“""'"Jし uじさしicycr mais pormenonzathmente nel9 
quai a autepti 	 hり A八。。ー一‘ーエノ表二 ユーーーーーーー WL4 LIIsJ V lUlしlLJ4yao mstorica ao serー磁 node ficar 
nreca em ('hicro, a lllll 石1,，  戸，、, ハ。 I。  ハーーー  -ー一  =一  A Iーーー v" v'~6山  a uni tim em caaa caso. Extrava 吟11(92 
excentneida -I alll91lfュil・りm一，、十ハ，．ー，z,1～ー一一  一一一  、ノ 了ーーーーl一“レ・ aulajiujjeflo revelam-se como ameacag 
inerentes a existncia humana."37 

No que seria esta amea9a? "No somente como ser que projeta a amplido e 

nela caminha, mas tamb6m como ser que projeta e sobe a altura, a existencia 
humana est essencjalmente envolvida pela possibilidade e ir longe demais e 

extraviar-se ao subir".38 Em outros termos, a existencia humana se acha 

essencialmente rodeada pela possibilidade de ex-altar-se - Sich-ver-steigen 
extraviar-se nas alturas, no alto da montanha. 

Na extravagncia, esta ameaa mostra-se como uma maneira peculiar de 

deslocamento da proporao antropol6gica em favor da dire9ao de sentido vertical do 
ser-al ou da "altura", com um encurtamento "simultneo" da base "horizontal" da 
largura do ser-ai. 

O carter peculiar deste deslocamento - h muitas esp6cies ainda desse 
deslocamento - est em que a altura e "desproporcional" え  amplido da experiencia, 

noe uma aItw realmente al9ada num vo ( sobre as "asas" da fantasia, do amor, 

do entusiasmo, da arte), nem uma altura realmente escalada, mas uma altura obtida 

37 iiibid.p. 169 

38I(1山dp.13 
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por logro, pela fraude ou por embuste39 .Trata-se de um existir numa altura usurpada, 

uma altura na qual no se tem mais o cho sob os p6s, na qual, portanto, nao se pode 

mais caminhar nem para frente nem para trs, nem tampouco descer, mas s6 

continuar a pairar, ou ento cair. 

Na extravagncia, o Dasein isola-se como um solista da orquestra do Mitwelt, 

do mundo comum. No entanto, ele permanece, no fundo a ele preso de duas 

maneiras: 

1. Pelo desejo de subir al6m; 

2. Pela necessidade resultante da "inexperiencia" de "n乞o poder mais seguir 

em frente sozinho" : "onde h extravagancia, no h, pois, apenas "falta de 

experiencia do mundo" ou de "percia", mas tamb6m falta de genuina comunicaao, 

tanto no sentido existencial como, sobretudo, no sentido do amor".4 

A extravagncia mostra-se como um malogro do Dasein pelo erguimento de 

uma parede ou barreira insupervel e que resulta no atolar-se ou entalar-se da 

movimenta 甘o histrica do ser a na decis乞o tomada uma vez por todas por uma 

idia, ideologia ou empreendimento, ou seja, resultando numa despropor 乞o 

antropol 6gica que redunda em favor de uma altura desproporcionalmente i ngreme 

em compara 言o com a estreiteza da ex-peri6ncia. 

De uma forma sucinta, a extravagncia deriva de uma determinada 

despropor o entre o subir a altura e o caminhar na amplido a dentro 

"Se designarmos sua propor9ao bem lograda como a 
"proporo antropol6gica", teremos que designar a 
extravagncia como uma forma de desproporao 
antrot,ol 6uica. como uma projor 谷o malograda entre altura e 
amplido no sentido antropologico一・一  

39 Binswanger utiliza o termo erschwindel"( schwind切 que produz um duplo sentido. De um lado o logro, de 
outro a vertigem. A altura alcanada pelo logro, na extragncia, leva ao malogro. 

4 BINSWANGER, L. Trs formas, p. 171. 

411d.tbid. p. 14.A propor 言o antropolgica 一 αnthropologische Proportion ・  diz respeito 良  horizontalidade ・  
Horizontalit台t - e a verticalidade - Vertikalitt - que compe o esquema espacial - rumliche Schemata. Propor 自o 
diz respeito a harmonia e a "un'esistenza riuscita"; enquanto que eia pode ser tamb6m disarninica, "unsistenza 
fallita, mairiuscita ( missglickt)".O texto fundamental de Binswanger a este prop6sito e Henrik Ibsen und das 
Problem der Seibstrealisation in der Kunst. (CARGNELLO, 1977, p. 133). 
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A extravagncia d considerada como um deslocamento estrutural da propor o 

antropologica. Despropor o, nada tem a ver com qualidades, constatveis numa 

uetennlnacja pessoa ou num determinado grupo de pessoas, no sentido de uma 
caracterstica a eles inerente. Ela n言o 6 entendida como uma qualidade do carter 

nem como umaConstatvel aqui器器
ou smtoma psicolgico, pSiCopatolgjco ousim, como uma possibilidade existencial, pa器l gicode ser 

compreendida existencial analiticamente, ou seja, a partir da estrutura total da 

existncia humana, como urna possibilidade antropol6gica. 

A condi9ao de possibilidade da extravagncia implica que o Dasein suba mais 

alto do que convm a sua amplido, ao seu horizonte de experiencias e de 

compreenso, ou por outra, que sua altura e sua extensao nao se encontrem numa 
proporcionalidade. 

Na anlise da excentricjdde pode-se perceber, ao nvel metodol6gico, como 

opera o hbrido binswangeriano, a fenomeologia transcendental e hermeneutica 
existencial: 

"... na apreens豆o fenomenol6gica da ess6ncia, o aue 
importa - ao contrrio do que ocorre na ciencia natural - ndo 
6 um iei'rnu,1n to gran(kf ouantn m、ggf、lRI dp 戸  -gran(kf ouantn m、ggf、lRI dp 戸， -扇こiハ。二ニー一 ’ー“一…～ "~ I.LLU ン  4U4ULU pussivet ae exemplos ou 
ratos, mas a apresentac豆o ou rememorn c斉n "AYitim1。r" 1i 
ratos numanos singulares e a aoreens豆o oul 石Y9n斉n rhc 
ーーrrr"~ P'""J コ jUiじ  さcI iiじlilnl -oase", ou ponto de 

partlda'、exemp1ar"( referncia a Husserl', ,,42 

No entanto, est-se muito longe de uma pura apreens谷o essencial do fato 
existencial numa "ideaao" ou "intui9豆o adequada" 

"Na pesquisa existencial-analftjca, temos que nos 
Contentar com a nossibilidade de reにq1tr 

um determinado processo existencial fctico, destacando-o 
ntra o fundo do ser-a ou do ser-no-mundo em geral, a fim 
descrev-la na peculiaridade de seus traos fundamentais 
questo onde 6 licito ou necessrio nos determos nessa 

42 B取SWIdGR, L. Trs formas, p.80 
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cOtfl1)reens谷o - nPceり で一1ノ～ーいau c nessa aeSCnCao Cnllll-etP りハ  ＋一わ、  1' ～ー一一一1! ． 	、ーーーーーー 	“'-.J'd1 I,yU.j 	しui-lipじしじ 	an 	tatA IenolllenoI6dcn e 五 P vhAri a”ハ‘一一ーニ‘一一一,1 ',, ．  ニンコ  “ー～  一、f"vl」Iレ』ハハUど1しUC i eXpeflep"la eXiSten('i&nllりlfti一．,"43 、一一  ーーー“r、一14レ皿、～awuしmi-auaiitica. -. 

A essncia pode ser um modo ou um processo existencial e s6 estar 

compreendida em sua peculiaridade quando houver sido compreendida tanto com 

relaao a mundajijthde de cada mundo com relaaoa estrutura do ser-para do 

remetimento' da finalidade ou significancia quanto em rela9aoa quilo que est em 
questao para cada Dasein em seu poder-e-saberser 

Enauintn 'me numa l肥ggnn l、ハH戸一。。 Aー；一一ーー一一一」  ーー----'-"" iwiaIJしささ  Od poae-se designar como extravagante e exorbitante ー  
verstiegen 一  to somente algo na pessoa (um ideal, uma idia, um plano, etc) no e 

com o qual ele extravagou, extraviou-se, excedeu-se, pode-se designar como 

excentnca a prpria pessoa, a pessoa inteira quanto a seus planos, atos 
empreendimentos, id6ias, etc 

A excentricidade tem a ver com o trato e com a ocupaao com um 

determinado material, seja ele "fisico" ou "humano", a inaptidao, a dificuldade 

peruurDa 9ao, impossibilidade, resistncia, impenetrabilidade ao trato 

As express6es que se referem a excentricidade remetem a incapacidade de 

continuar a lidar com algum em razo de se ter chegado ao fim com alguma coisa, 

por exemplo, com a discussao, a corre9ao, a influencia, como o dilogo objetivo, 
com o trato em geral. 

Dito em outras palavras, "o parafuso mal-enroscado" o "parafuso frouxo"6 

descoberto atraves de certas dificuldades no trato com essa pessoa na prpria 

maneira de tratar-com, isto e , na prpria maneira de "pegar" algum tomando-a pela 

mao ou pelo bra9o, por seus pontos fortes ou fracos, etc 

E a partir deste modelo que Binswanger pergunta pelo ser da rnstrumentalidade 

e chega a estrutura do ser-para, do remetimento de algo para algo, tal como a 

serventia, a capacidade de contribuir para alguma coisa ou de se empregar para 

algum fim, a maneabilidade 

431d.ibii p. 80 
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O instrumento, assim, est numa rela9ao reciproca com um todo instrumental 

no qua! ele pode ser o instrumento que 6 .6 No martelar "e degcnhrP -ー”，，。1,Ah』一  -一 ユーーーー～ """'"'"Jし ucさしuUに  a manualiclade do 
martelo. no trat,,. iilloiiictipハ。A 』ハ～1 -1一一 一ーー’」ハノ uaiulI」lgulsIlco se descobre a possibilidade de tratar uma pessoa 

"Esse modo de ser 'in i --t---戸”t -”八ー11 一1一  “ーーコーりー一ーーー． 、竺 ‘"‘上 uvLUU uirlento, no auai ele Se 
manitesta a ')artir '1e si me---- - ム～,,，ョニー．一 ‘TT二,了ーーー  .―一ーーで“ーー “Iノ“』 ‘Aluしさlmじsmo, e aauiio aue Heidec了 ier 

Qenomina Wspombjl idade". 

盛azo"teono.Tai難disponibilidade no pode(...) ser, mas apenas "na prtica", isto ,a maneira de lidar tem a sua viso 
k)iUflt). ri. a circunvisao organizadora dos meios ー  Um-sicht - 

reiativa ao contexto de remetimentos do ser-para, nor 
conseguinte, a visao que discerne a maneira pela aual o 
ODjeto ciispomvel se encaixa na multiplicidade de 
remenmentos e, dessa maneira, no para:que de sua 
poSSrnlIlcladje de emprego. 

Ora, tamb6m n rinrttInr ,ii 	 ー“ ーー一  ー I～ー.4%a-,.,Iv" L&L11ILUUI ia oora esta 
1flCPr1I1o iie ,,e, lnl】  1in1i_i 1り  1一  A。，，ーー、“ー一一‘一一 一よ‘’、‘」～v "soJa I1iuIupllCJaaQe ae remetimentos e 9qq im ' 
munan tambet' onde "- lrwtコd -r -o A l,+;1；ー』  -ー一一一二一二一ーー ’ー‘‘ー‘“よ、ハハ』し vivcm purauores e utilizadores como 
flflC lneSlllo&L、 A - igl、m_i1_i1. I。A。，，ズーーー““一一  一 	1,，  一  -a-'.,', 	・、・・・ノハ uispomouivaae nao est "no mirndn" n 
ODletO c1ISnAniVP1 na()e nenhlllll e-4-eil什  - 一”，""Ah”一  A一  Jーーニ  ーーr aa- Vv' Lj4'. 	 じLu.じ inira-munclano一  An 
ConT1mln, a 血SDombi l id月de-l、ql.a ロ一iAA”一ーI 、ーー一一一」一一一 二……‘~'"“」。Pv“」Ulよ1、皿uc e para rlelaegger (...) nor assim 
aizer C nflctth1ti'Ira r1r lllllndn A",_____1 Iー  ーーーーエ二」一」  ―ー  ーでγーー‘v""v mwiuu ciii gera!, ua mUPda fl1i1at1a ,1, ーーー一一」一 ”44 	 1一  ‘フーーーつ  、ー  一一L'.LLLL&Lj&l. 、J " IJ 
munao'二… 

Ser-no-mundo, neste contexto, significa o absorve-se atemtico e caracteriza-se 

pela circunvisao organizadora dos meios ー  Urns/c/it45 	nos remetimentos 
Constitutivos da disponibilidade de todo instrumental 

O ocupar-se, a ocupaao - Besorgen - ja e o que 6 em virtude de uma 

familiaridade com o mundo. O remetimento, como ser da disponibilidade,6 

caracterizado como finalidade, destinaao ー  Bewandtnjs 

Binswanger. atm-se ao fato que as express乞o Verschrobenhejt e suas perfrases 
n乞o levam em conta este remetimento ao Mitwelt, ao mundo comum. Na 

'"Idibid. p.47 

45Esta palavra tem, em Binswanger, o sentido de um olhar circular, uma circunvisao, uma vista global disto que 
est ao nosso redor, enquanto que l bersicht tem o sentido de uma vista global. ( Cfe. "Glossaire" In: 
BINS WANGER, L. Introduction, p. 35,36). Este termo em frances aparece como aperu . Na tradu5o brasileira 
de Ser e tempo encontramos circunvis貢o: "A constru o do mundo cotidiano das ocupa6es no6 cega mas guiada 
por uma vis言o do conjunto, a circunvis言o, que abarca o material, o usurio, o uso, a obra, em todas as suas ordens 
Esta vis言o no6 uniforme e padronizada nem em seu direcionamento e perspectiva e nem em sua natureza. Para 
disciriminar essas diversas modalidades de vis5o, que guiam o mundo das ocupa96es e preocupa6es, Ser e tempo 
comps o radical de ver ( Sicht) com diversas preposi96es e partculas conotativas."( Cfe "Notas explicativas"in 
Ser e tempo, p. 314). 
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investiga9ao da excentricidade ha uma e nfase maior na compreensao da 

mundanidade do Dasein enquanto excentrico e a natureza peculiar da articulacdo das 

rela96es de remetjmento, ou seja,a peculiaridade do "ajustamento ou da 
adequa(戸  

O excentrico nao escuta a "natureza da coisa", ele so quer aquilo q ue ele 
DronflO 1 metei na cabeca" gen,rハ”。iAar。ハ片一．、α一一一一  」  ‘ ー「ーー一ーー“ sauしya , scm conslaeraao no somente pela prpria coisa, mas 

tamDem pelas outras pessoas que lidam com a mesma coisa. No importa de Que 

especie seja a coisa - uma id6ia, um objeto, uma a9ao, um hbito, uma 

comportamento - aquele que no tem consideraao por ela e no a toma 

corretamente a mo, no lidando corretamente com ela - o que pressup6e um 

aprendizado prvio com os outros, a participado no convvio - torce e distorce a 

coisa, e tamb6m equivoca-se no que diz respeito a eia ao manipula-la, ao olh-la. 

Assim, ela vem a se p6r atravessada, de travs, torta, enviesada, no pode mais 

ser girada e torcida, e quanto mais golpeada, batida, mais entalada ela fica. 

Um dos exemplos tomados por Binswanger 6 o de um pai que coloca debaixo 
da 自  rvore de Natal um caixao, de presente, para sua filha cancerosa. Tal homem no 

sena internado por isso, mas esta 6 uma conduta que denuncia traos da 

excentricidade. A primeira impressao que tal coisa causa em n6s, numa atitude 

natural, a partir deste comportamento de um pai, do modo como ele lida com o 
caix瓦o, com a filha e com a doen9a da filha,e a de um "soco na cara". Esta 

impressao ou as impress6es diante disto sao, a partir do exemplo e por analogia, o 

que produz uma rea 谷o. Esta reaao est presente tamb6m no psiquiatra quando ele 
trata de descrever como ele percebe seu paciente 

Binswanger busca pelo esclarecimento do fundamento fenomenol6gico da 

prpria thagnosticabi1idade da excentricidade, e de outros elementos, em geral. E na 
descri9乞o que surgem todas as express6es e perfrases que tentam apreender algo, as 

quais provm, em u ltima anlise, da linguagem quotidiana. 

Adiante ele escreve: 

"Quando falamos em excentricidade, falamos nor 
conseguinte de um mundo ou de um "espirito" de travs 
(esprir de travers) de um mundo ou de um "espinto", por 
conseguinte, contra o qual n6s nos chocamos e com aue 
ficamos chocados. Isso quer dizer que a excentricidade iid 
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experimentada no trato com as pessoas, ou seja, que 
experimentada atravs de impress6es. 

Essa expenencia que se obt6m da impressao deixada 
pelas pessoas excentricas enquanto objetos disponveis, e que 
ja 6 possivel no trato, melhor dito, enquanto trato,6 o que 
vem possibilitar por sua vez uma experiencia intuitiva 
"demorada" (verweilende) ou seja, uma percep9ao das 
ressoas excentricas como objetos subsistentes e das 
propnectacles nelas subsistentes.ノノー  

A partir dai, no se pode mais partir dos atos de percep o psiquica de outrem, 

e da pessoa alheia neles captada. "Trata-se de compreender e descrever os 

excentricos a partir de seu ser mais prprio", "como Mitdaseiende ( co-existentes), 

ou seja, em vez do "ser-disponvel, o ser-no-mundo".47 

Assim ele retrocede para alm desses atos at6 o ser-a enquanto ser-com, at a 

lida ou trato com os outros atravs de express6es como "ficar chocado", 

"impressionado", etc. 

A analise de Binswanger consiste em procurar no ncleo central, ou seja, na 

essencia do modo-de-ser-ai, no caso, da excentricidade, aquilo que a linguagem 

ordinria e a clinica circunscrevem em imagens, metforas e express6es 

psicol6gicas. Pretende-se ir al6m das impress6es do exc6ntrico, mas n乞o se abandona 

o caminho pr-traado por elas. No se descobrir nada de revolucionrio, nem 

apenas se traduzir uma lingua para outra.: "Ao contrrio", ele escreve, "trata-se da 

conversao de uma mera opiniao (doxa) num saber seguro de seu m6todo e de seu 

tema".48 

Tanto a linguagem coloquial quanto a clinica encontram-se guiadas em suas 

metaforas., locu6es, perfrases, descri96es, etc, pelas impress6es e experiencias que 

"ns" temos ou fazemos no trato com os excentricos relativamente ao seu trato como 

os objetos disponveis 

"Uma iessoa de "Darafuso solto" (eine verdrehte 
Schraube), uma pessoa "enrolada torto"(scinef gewzceiij 
(i.e.. iludida, muito enganada), exaltada ( uoerspanflt), 
ex虎ntrica (exzentrisch), etc,ena verdade, no 1 mo(1o ae ver 

"BINS WANGER, L. Trs formas, p. 103 

471d.ibid. p. 49 

48 ld.ibid, p. 50 



das locutions vulgaires e da terminologia clinica, uma pessoa 
que, por sua vez, desparafusa ou enrosca ao contrrio, que 
estica excessivamente (i2berspannt) ou exagera tudo aquilo 
que "cai em suas mos", ou que ela agarra ou "toma entre as 
m議os", chegando assim por sua vez a um limite ou a um 
fimザ9 

UmPm P6b debaixo da d rvore de Natal m caixo para sua filha cancerosa 

Tal frase enuncia um estado de coisas. A caracterizaao do ser-no-mundo como 

"absorver-se atematico" guiado pela circunvis言o organizadora, nos remetimentos 
Constitutivos da disponibilidade de todo instrumental, permite a Binswanger pr-sea 
irenie ae tai estado de c 'i'as D,.L cirmm、元cみハハr~,"；ー」一ー一  r γ ーーーーーー '-"。a. r cia じiruunvlsao organizactora ・ Umsicht 一 “a vis言o 
que discerne a maneira pela qual o objeto disponvel ( o caixao) Se ajusta na 

multiplicidade de remetimentos ( aqui a multiplicidade de remetimentos chamada 

'festa de Natal'), discernindo assim o para-que de sua utilidade".50 

Trata-se de um Dasein ou ser-no-mundo para o qual o caixo e a festa de Natal 

no significam nenhuma ruptura ou contradi9乞o, para o qual, muito ao contrrio, o 
caixao se ajusta na festa de Natal 

A excentricidade, assim vista,6 apenas uma possibilidade existencial entre 

muitas, quando um objeto disponivel se ajusta para cada Dasein numa 

multiplicidade de remetimentos, enquanto uma pessoa de fora, ao julgar a situaao, 

diz que no se可usta. 

No todo fmalizado51 , enquanto realidade jamais estabelecida de uma vez para 

sempre, este ser-para (dar-uma-alegria) parece ter ja fracassado. Com  o que se 

491d.ibid. p. 50. 

501d.ibid.,p. 52. 

】' Em Heidegger h uma unidade significativa dos entes cisponiveici. Pcfsi unidade s se descobre com a revela 言ode 
恕驚烈bilidade. Heide き三)s fala da rede d可妬姦('IiPLQ (IP IIぶ姦姦fi器な器益器ご盗 
鴛黒 a prpri烹trutura雪豊de ser e hen;毎ミdo e華t1幕 L&L&UIU j.nv1a. _l (JIUtill"'onhecido. Pa- 	晶012 鷺,parte-se daquilo qi些j, conhecido. Assim em Heidegget7Ser器篇言ごγ議姦ia '.u器器ea de totalidade, a constituio do saber-ser e que pen竺； ao comureend戸軍諾  j7f濡ぶ脱益ご裁I篇i器；欝器  mundo nono漂istruida por mini, mas eia i semirees蔀諭遍ぷ‘品扇姦嵐器器.VW I1J.LU4UVji QOdar1- ---- 
naal,eestnthTr,I豊antiri,i架ue para Hei讐ger, a ne de 亜ados auc姦ntm o to嵩 4益議器UU, ciUL L 器lOCo "- 
讐ど黒鷺と竺禦讐竺一9mundo',nog totalidade 面瓦蔀司“篇詣茜ぷU&LWtWvgada idia 
鷲

rojeto.mundo,讐U竺讐門ra Kant, mundo6 o mundo品‘鼠ぶ’嵐ぶ‘ w1..蒜為篇Lia叢議器；  
compreenso a estriderilracrni 	豊a basica- 熱？ss狸叫加α皿omu加。 Mbnお- 五  --,------. I,ossa relaco com o mundo Mirndo prtico que vai para還滞帯 票鷲とCoin esta」  no色無,elimthaao tanto do realismo nunntn議磁盆姦岩ご』器競器器  
falarmos em un豊  da vida( Habcrmas) e mundo esttiCO(Gadaie託omPill o to,,,., .-.,...,4..., 	 - 	誌姦姦蓄益苫旨二器姦議 
器鷺二讐讐讐とse que idia de竺申n,o6 um 孟範篇篇蓄議滋蒜姦還ご器こ  
filsofo como o faz Heidegger.(STEIN, E.伽esto do Mtodo na hosofiに漏茎  
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desconjunta o todo finalizado como tal. Ao dar o presente de Natal, o Dasein 

continua a existir em-vista do convvio - Miteinander . Com o presente ele abre-sea 
comumca 乞o, visa o encontro num convlvio. O presente nao 6 t豆o somente algo da 
ordem do Vorhandenheir 2 , mas um abrir-se em comum que envolve uma 
reciprocidade, uma participa 豆o reciproca. 

O decisivo na excentricidade 6 que o passo que se da para o espa9o aberto do 

convivio 6 anulado pela escolha do prprio presente; no somente anulado mas 

convertido no oposto. O com desaparece de novo, O ser-para, ou seja, o querer dar 

uma alegria vai al6m do convvio passando por cima dele 

"Eis aqui o verdadeiro ponto de ruptura, o ponto em 
que a "tensao"( "Gespanntheit") do tema se converte em 
"exagero", exalta 乞o "( "で berspanntheit") e o tema "se 
rompe em peda9os", o ponto em que a dire9ao retilinea da 
"abordagem explicitadora, guiada pela circunvis乞o 
orgamzadora, da coisa providenciada" de renente se toma 
uma linha torta ou subitamente se p6e de travs".53 

Como um parafuso torcido errado, ele no pode mais ser torcido, ficando cada 

vez mais entalado. O problema da excentricidade gira em tomo do problema da 

abertura e do fechamento" O Dasein existe, no exemplo, em vista do presentear, 

aberto para o convivio. 

"Mas quando "Se engana em sua visao"( in dem es sic/i 
"versieht") quanto a este em-vista-de ou quando "se engana 
ao agarrar"( in-dem es sic/i "versgreft") a possibilidade 
ontol6gica desse em-vista-de se fecha para a possibilidade do 
convivio e se encerra em si mesmo."( p. 57) 

"Ao contrrio da extravagncia, o ser-a enquanto 
excentrico n乞o ergue(...) nenhuma parede como um limite 
insupervel diante de si. A movimenta 乞o hist6rica do ser-ai 
6 , antes, detida pelo fato de que nada mais anda direito (ge/it 
grad), mas tudo da errado (schief geht, lit: anda torto). 

52 As coisas se apresentam em duas categorias distintas. Como Vorhanden , so simplesmente 
presentes; como Zuhanden , s乞o vistas pelo prisma de sua utilidade, um ente a mo ( Zuhandenes), um 
utenslio (Zeug) que sempre tem um destino preciso. O utenslio serve para algo e se refere ao Dasein; 
6atravs dessa referncia que recebe o significado. O Dasein est自  num mundo com utenslios e com 
outros Dasein o conjunto do complexo de referncias ao outro e de significados 6 o que constitui o 
mundo. Esse complexo se determina como aquilo em vista de que, segundo o modo determinado do 
ser do Dasein. A existencia que torna possvel o "em vista de que"6 a prpria mundanidade 
(Weltlichkeめ．  
53 BINSWANGER, L. Trs formas, p.55 
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Pudemos ver issn no slmlle do"para釦so mal enroscad0 1..一一一 Aュ 1 二一 ， 一ー二 ‘～。」ユII」Iし uU paraiuso mal enroscado" {verareh加  ，、いhrmIろI, ；。＋I、 A “一一1 一，,". .．、  い  '-'"'cruビ  icnrauoe, isi-n e， 、‘ln証uco" "drn”、戸 Hハ rハlI、 ‘~“一  / ~11 , ノ， 	ー，. ， 了’了ー、Iv , """“レv , ど  iia ノ  e uo rolo torto ( S1'h7I77Lr Wieえe/ iqtn ' A。  ．ーーに  一 ’ ー…叱ノ'-I "‘しIwら  isto e, aa peSSoa oue egt五  "---- 什ハ  ～ー一一」，, 	．  ノ／二 ぐ／’ 、… I～ロJ、ノ“ .juc VSLU muito 
enganac1a". eauivocaci 

O que a linguagem expressa, l Binswanger, 6 a impossibilidade de forcar 

enroscar mais, ir adiante, o fato de o parafuso no poder ser girado al6m de certo 
limite. I anthem a excentricidadee uma forma de despropor o antropologica entre a 
aitura e a larPlim,a desD rliw, 	 。。hAI、一ー“一一一」一 一ー’'~v。  p'JpJLYau uo iLrayessaao, enviesado, torto. 

A excentricidade significa uma determinada maneira de lidar com algo, no 

importando se esse algo seja de natureza material, animal, animica ou espiritual 
O horizonte dA nrie to一de111lnndn -n Pvハー”+rし、． Ah』一ー‘二一一一‘ -」  ーー一ーーー t,wJ.-～ー、～ulu」よuUui excentricluade esta restrito a um mundo 

cuja significancia se resume no objeto disponvel como um utenslio atraves.cadn 

enviesado, etc. Em semelhante mundo nao ha absolutamente espa9o para um 

veraaaeiro progresso, para a evolu 谷o, para o ato de criar ou modelar, pois tudo isso 

pressup6e que o modo de lidar com a "coisa" seja apropriado e adequado a coisa e 
tenha um contehdo real 

Citamos novamente Binswanger 

一一  "...os excentricos v m ao nosso encontro, at certo 
porno, a partir de um modo de ser-no-mundo que nos6 
ramlilar, para se retirarem imediatamente de novo para um 
uomirno corn que no temos nenhuma familiaridade. Por 
isso, 101 preciso que a compreensao existencial-anaiftica da 
excentricidade visasse desde o incio a compreens乞o da 
excentricidade a partir desse vir ao encontro e desse retirar- 
se. U que . designamos como conseqiencia penosa da 
excentricidade outra coisa nao 6 seno esse limite entre os- 
urns. ivias, dado que esse limite6 , em ampla medida, 
aesiocavel, a. excentricidade nao "come9a" num "ponto" 
ueterminaao da estrutura total do ser-no-mundo. Muito antes 
eia representa urna ameaa a possibilidade de ser bem- 
suceaiao, ameaa essa que 6 prpria e peculiar ao ser-homem 
em seu todo, que lhe 6 "imanente".55 

A analtica existencial faz urn transporte do ser humano, do universo 

puramente animal para um universo propriamente da existncia, a qual ter urn 

54kLLbid. p. 171 

"BINSWANGER., L. Trs formas, p.87 
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carter exclusivo ao ser humano. O que importa 6 este deslocamento propiciado pela 

analitica existencial ao perceber o ser humano ja desde sempre em todas as suas 

dimens6es. No caso das trs formas aqui apresentamos, percebe-se o papel decisivo 

desempenhado pela queda, pelo ser-cado - Fallen -, no sentido heideggeriano56 

Binswanger toma isto mais claro na anlise da forma existencial amaneirada57 

Em portugus utiliza-se, costumeiramente, a palavra "maneirismo" para 

designar tanto: 

1. o estilo artstico; 

2. quanto o trao psicol6gico ou gesto, movimento ou express豆o de um 

individuo. 

Binswanger, no entanto, busca distinguir rigorosamente trs possibilidades, 

traduzindo-os, terminologcamente, pelas express6es Manierismus ("maneirismo"), 

Manieriertheit ( "amaneiramento") e Manier ( "jeito" ou "costume amaneirado" - ou 

"maneira", pura e simplesmente.)58 . Na anlise do amaneiramento, Binswanger 

det6m-se com uma aten9ao maior a mundanidade do mundo e ve que ela 6 , como 

convm ao ser-em nesse mundo como retorcer, 

"essencialmente caracterizada por seu retorcimento, 
isto 6 , pelo fracionamento, pela exageraao, pela 
contraditonedade e pela oposi9o. Esse fracionamento do 

56 Com a queda, Heidegger nos mostra o ncleo da existncia inautntica, a perda do universo da "gente", do 
impessoal, da publicidade o desvio de seu projeto essencial, a saber, tornar-se si mesmo em suas possibilidades em 
favor das ocupa6e cotidianas (ou de um prottipo, no caso do amaneiramento). Verfallen, na tradu 言o brasileira 
de Ser e tempo6 "de-cadncia". "O termo de-cadncia corresponde a express甘o alem "Verfallen", inclusive nas 
conota6es morais e desabonadoras que品r e temjル啄clui. Trata・se de um termo que remete a estutura 加  
ontol6gico existencial que 6 a pre・sena e nao uma qualidade ou modalidade" (Notas explicativas, in Ser e Tempo, 
p. 324). Heidegger chama de "figa" de si mesmo o fato do Dasein cair no "Gente", no impessoal e no "mundo" 
das ocupa6es. Ou seja, na queda o Dasein se desvia de si mesmo e a propriedade de ser-prprio se acha obstruida. 
Espaamento, medianidade, nivelamento constituem, como modo de ser do impessoal, o que ele chama de 
impessoalidade: "o impessoal tira o encargo de cada Dasein em sua cotidianidade.(...) Todo mundo e outro e 
ningum 6 si prprio. O impessoal, que responde a pergunta quem do Dasein cotidiano, 6 ningu6m, a quem o 
Dasein j自  se entregou na convivencia de um com outro" (Ser e tempo, p. 181). 

Sobre o conceito de decadencia - Verfallen - em Hidegger, De Waelhens escreve: "L'existence dchue n'est 
nullemente Un non-tre, mais seulement une manire d'existir dans laquelle je ne suis pas vraiment moi-mme, elle 
n'est nullement d6nue de possibilits, ele est seulementla privation de mes possibilits propres. La d6chance dii 
Dasein(Verfallen) n'est pas une consequnce d'un acte prnmtif, mais un processus constant et progressif 
ddracinement et d'eloignement de soi ( DE WAELHENS, s.d., p. 115) 

57"Nossa inten 豆o6 (...) mostrar que a forma existencial do amaneiramento no6 algo de peculiar a esquizofrenia 
como uma doena mental e, por conseguinte, s enconiradia nela, mas sim, que ela corresponde a uma forma 
existencial humana universal"( B1NSWANGER, L. Trs Formas p. 182). 

s8 cfe a solu9言o oferecida pelo tradutor para o portugues a nota da p. 106 de BINSWANGER, L. Trs formas . 
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mundode sua轟maneiramento esoralizao e espa畿農,o por seu lado, ao modo 

一 	

A nica constante no ser-no-mundo amaneirado e maneirista6 o a
g

uardar e o- 	- 

rwar alerta cio Dasein, o estar-ape ねdo e oprimid
o p

or e estar-subjugado pela 
proxlmlaaae e estreiteza de poderes, de pessoas e coisas estranhas, O que mostra-se 
Lam bem na lm

p
rev sib ii idade, contradjtorithde e o

p
osi9まo do mundo do 

amaneiramento e maneirismo. 

A contraditoriedade,mundo resolve-se quando sno prprio, mas alieni熱mltiplo fracionamento deste projeto de)nsiderao que o projeto-de-mundo aqui,dente do momento, do tipo imitado ou 

combatido e projetado de acordo com ele. Essnem descansa sobre o fundamento do Dase二projeto-deSua abe器do nono 5『器；

農器originmo mane器器sa dleira器農諾農器 a anrepres器  
nenhum mundo do silencio, mas um mundo que no consegue se satisfazer com o 

enunciar, expressar, comunicar e expor 

Os elementos desta estrutura existencial, sobretudo a mundanjdade, assumem o 

carter do posto frente ou emfigurada, de tudo aquilo que ten農慧S-poside m慧uma idia ou imagem pr -coura a ou vu. Esse todo 

estrutural 6 o que se tem em mente nas express6es retorcido ou arrevesado, retorcer- 
se ou arrevesar-se, etc. 

Binswanger procura esbo9ar o "fundamento exemplar" fctico, num sentido 

husserliano, baseando-se no qual sua Daseinsanalyse poderia aspirar a captar e fixar, 

numa idea9ao adequada, a essncia do amaneiramento. Amaneiramento no diz 

respeito ao todo, mas a algo na pessoa, como um retorcimento, um arrevesamento, 

um i9ar-se para cima: 

轟繊鷲薫難  

59 B1NSWANGER, L. Trs formas, p. 202 
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鷲s. A preocupa ,,o exclusiva de se-fnrmsr ⑤chMdbn) 
讐讐do と釦nnaタao de mna l -讐讐do と釦nnaタao de mna lm -讐讐do と釦nnaタao de mna lma -segundo a forma o de uma imagem pro-nnct c篇名 
聖讐郵  Vor-bild), de se posicionar (Sich.c諭en篇扇I読  
a posio de uma idia pr-postac, 1_ I 	 (Vor-stllungi海に  LJ.JJJ. LLLde se situar 
豊きりgen) segundo a situa9豆o ぐLa2e' d『置議請器 
鷲騒！乙グage), o extraviar-se na tentntiv 1t rcivvtir a 
escala曳雪um"d加”ldeal Ja escalad‘証e品議叢二
竺

ar・ c叩d昭r'se,mover'se 'escre〒e品る姦；ぶ iw11v._,, Uandar, conduzir-se, mover-se e escrever de acnrdn cnn, uma 
pres-cri -郵Vor-schfi), o apoiar-se (Sich-alten) num 帯：  '~“ー  117 l ，一、 	了  ‘二 	‘ ー  ーー  いー’ー’ …～”ノ  “'"" PLU' 

"v .'z5uauiuさし  JIiio mane1ncmn A り1,""Ai，・n”ー．、＋I、 ”OU 

Em oposi9do a Husserl, para l3rnswanger a facticidade do mundo natural ou da 

experiencia natural no desaparece, muito embora ndo diga respeito a um fato bruto 

subsistente aqui ou ali, mas ao estar-jogado do Dasein, em seu ser. O estar-jogado do 
Dasein indica a facticidade6' da obrigaao para o Dasein de se encarregar de seu 

fundamento, o qual ele prprio nao lanou. Em termos heideggeriano, para 
Binswanger a existencialidade tem uma determina o essencial na facticidade. O 

existir fctico do Dasein no6 , to somente, de um modo geral e indiferente, um 

poder-ou-saberserno~mundo caracterizado pelo estar-jogado, mas ja se deixou 

sempre absorver no mundo de suas providencias 

No ser junto de, o qual decai e se entrega, anuncia-se de um modo explicito ou 

no, quer se compreenda ou nao, a fuga da atmosfera do estranho, que no mais das 

vezes permanece oculta na ang丘stia latente, pois a publicidade da gente - Man - 

reprime toda aquela falta de familiaridade. Ja estar num mundo em antecipaao de si 

mesmo implica, essencialmente, que o ser que decai e se entrega junto ao ser 

disponvel e providenciado no interior do mundo 

O ser junto ao disponivel que decai e se entrega, ou seja, o decaimento,6 um 

modo existencial do ser-no-mundo, no sentido de 

"uma maneira fundamental da quotidianidade. Esse 
ser-aecaiclo e entregue junto do ente disponvel 
proviaenciaao -tem no mais das vezes o carter do estar 
peraiao no aommio pbico da 'Gente'. O ser-ai ja est 

601d.ibid,p. 184. 

61 Aodescreverol叱lsem em sua existncia mediana e cotidiima . existncia esta inautntica 一 Heidegger consegui 
fazer explicitos alguns aspectos fundamentais. Com  a factcidade busca-se a expresso deste fato de o Dasein estar 
jogado no munck〕  ・  sem que seu desejo, sua vontade, sua inten o tenha participado disto. 
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sempre, a principio, decado de si mesmo como um autentico 
poder- ou saber-ser-a-si-prprio e entregue ao 'mundo'. Estar 
decaido e entregue ao 'mundo' significa deixar-se absorver 
na convivncia (Miteinandersein), na medida em que esta 
conduzida pela tagarelice, pela curiosidade e pela 
ambigiidade. 

Heidegger chama o ser-no-mundo "que est 
inteiramente absorvido na 'Gente', pelo 'mundo' e pelo 'ser- 
a' coexistente dos demais, de inautenticidade do ser-ai no 
sentido de no-ser-ele-mesmo. Esse nao-ser-ele-mesmo, 
enfatizado por Bleuler, Rebol-Lachaux entre outros, no 
sentido de imitar e querer parecer, ja foi interpretado acima 
como semelhante 'possibilidade positiva".62 

O modo como Binswanger percebe o amaneiramento d-se, assim, diretamente 

a partir da inautenticidade do Dasein enquanto absor 豆o - Benommenheit - no 

impessoal, ou no perder-se no impessoal - Man - e cair no sem fundo. O 

amaneiramento seria o modo privilegiado dessa queda no sem-fundo, caracterizado 

pela inautenticidade, um modo privilegiado da inautenticidade e da dependncia do 

Dasein. O Dasein amaneirado no cai simplesmente no sem fundo do impessoal mas 

busca convulsivamente um fundo sobre o qual acredita poder pr-se de p e encontra 

um apoio. 

A fuga da atmosfera de inquietante estranheza do Dasein e da anghstia nao se 

mostra como a fuga de algo encoberto, mas como a fuga de algo n5o-encoberto e 

manifesto, a raiz, o fundo. Assim, o arrevesar-se ou retorcer-se - se guinder ou se 

man i'rer - termos associados ao amaneiramento, mostram o recurso a uma 

manipula 乞o tcnica a fim de superar um falta de um poder-e-saber-ser 

independente, uma ajuda tcnica "externa": 

"Dessas fonnula6es - que naturalmente s6 podem ser 
compreendidas integralmente no contexto de todo Ser e 
tempo - resulta mais uma vez que a linguagem coloquial viu 
corretamente ao deslocar, no se guinder a posi9o (Stand) do 
ser humano para algo - para no dizer fora dele - pelo menos 
'perifrico' com relaao a ele, para sua prpria periferia, 
portanto. Semelhante periferia era, para ela, a 
intencionalidade. Em vez desse modo de se expressar 
espacial, encontramos na anlise existencial de Heidegger a 
distinao existencial entre inautenticidade e a auntenticidade, 

62 B1NSWANGER, L. Id.op.cit. p. 190 



152 

ou a independncia do ser entendida com a constncia do si 
mesmo, no sentido de ter conquistado uma posi9ao e da 
firmeza constante. De nada disso se fala no amaneiramento, 
como repetidamente o vimos. Pois o ser-ai no 'est de pd' 
(ste/n') sobre o seu prprio fundamento, mas como ja nos 
expressamos, sobre um 'solo' ou 'fundo' (Boden) no sem- 
fundo (Bodenlosigkeit) da Gente-mesma. Semelhante 'fundo' 
viu-se que era a respectiva pr -posta de um modelo ou idia 
tomado ao dominio pblico da Gente, de sua tagarelice, de 
sua ambigidade e sua "moda"."63 

O destino do Dasein no modo do amaneiramento 6 conformar-se a uma 

posi9ao pseudo-autnoma, propiciada por uma modelo proposto pelo impessoal. Isso 

significa no somente uma contradi9ao Vivida ao nivel existencial - Existenziel - mas 

tamb6m uma contradi9ao ontol6gica existencial - Existenzial64 

63 Idibid.op.cit. p. 192 
64 A _A _A 	_A 	_ ___ _ 

難鱗難鐘鷲薫難難  



CAPTULO QUINTO 

ALGUMAS DISTINoES NECESSJL4S 

"Com o reconhecimento do fato de que s豆o os projetos de mundo enquanto 
tais que distinguem o doente mental do homem s言o, tornando dificil a comunicado 
com ele, a questo da proje 言o de sintomas psicopatolgicos sobre determinados 
processos mentais aparece, eia tambm, sob uma nova luz. Pois no se pode mais 
tratar de localizar os sintomas psiquicos isolados no cdrebro,6 preciso agora, em 
primeiro lugar, perguntar onde e como ns devemos localizar o problema psiquico 
fundamentais: a saber, na flex言o do ser-no-mundo enquanto tal, O "sintoma" com 
efeito, seja ele a fuga das id6ias, a inibio psicomotora, o neologismo, a 
estereotipia, etc., revelam-se como a expresso de uma transforma5o psquica 
evanescente, como a express含o da transforma 言o da forma total do Dasein ou do 
estilo de vida total.."(BINSWANGER, L. Discours, p. 84). 

1. A BUSCA DA TOTALIDADE: 

A confluencia de psiquiatria, psicanlise, psicologia e filosofia coloca de 

imediato a questo dos limites e da especificidade de cada uma destas disciplinas 

Limites estes que logo se mostram obscuros e, no lugar onde se poderia esperar um 
tra9o divisor, encontramos uma regio cinza. 

O reduciomsmo 6 algo avesso ao esprito binswangeriano e o que lhe importa 

o a priori. Quando a filosofia busca provar e\ou mostrar a existencia de certas 

constantes, de certas nonnas e de elementos invariantes, vale-se da expressao a 

priori. Esta expressao aponta-nos, tamb6m, para um universo distinto daquele 

transcendental, o universo da pesquisa e da investiga 乞o daquilo que n言o6 a priori 
para o universo em que Binswanger move-se enquanto psicanalista e psiquiatra, no 

trato dirio com seus pacientes. Universo em que ha inconstncia, variedade, 

diferen9as e uma sucess乞o e transitoriedade de m6todos e de teorias. Neste universo 
emprico nao h自  nada que se candidate a ocupar um lugar definitivo, e a partir deste 

universo ele no poderia esperar o surgimento de nada de constante ou invariante 
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Parece-nos' pois, de todo justificada a aproxima9o de campos do saber, tal 
como esbo9ado por Binswanger A filosofia presta-lhe a idia do instrumental 

tecmco e do instrumental conceptual, na medida em que ele tem agora a sua frente a 

possrnl!lciade de elucidar e operaciona1jzr os conceitos utilizados no campo da 

propna niosotla, e de sua ciencia, em particular 

Operacionaljzar e elucidar certos conceitos nao tem aquela imnlicaco 

necessaria na ocupa9ao com temas propriamente e exciusivamente lingusticos. Os 

conceitos com os quais ele trabatha sao conceitos articulados numa rede que os 

amarra. Os prprios conceitos e sua amarra9きo possuem uma histria e uma 

encarnaao concretas. Assim, eles no podem ser simplesmente destacados 

analisados e utilizados como objetos sobre os quais se possa construir uma 
metalinguagem. 

A filosofia, percebemos em Binswanger, acabou por participar na prpria 

ulscussao psicanalitica, psicol6gica e psiquiatrica ao oferecer-lhe a id6ia 

fundamental de uma totalidade', distinta daquela que the oferecia a ciencia2 , na 
medida em que para esta totalidade seria, e em primeiro lugar, uma totalidade 

cumulativa e somativa de elementos que vo se juntando 

A totalidade que Binswanger arranca a filosofia e aquela totalidade na qual 

tanto os cientistas como os pesquisadores se movem,d uma totalidade compreensiva 

Assim, quando Binswanger percebe em Freud uma duplicidade - o te6rico como 

distinto do terapeuta - ele distingue o existir do investigador do existir do homem e 

麟難麟鷲難 

難響聾鷲難麟) de,umJmaOUrmote. 
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encamjnhase 
para um conceito existencial de ci ncia, ou seja, a ciencia como um

modo-de-ser humano. 

」 	 Em Freud, retomando o exempl
o, al6m do tera

p
euta, aparece "o investigador 

ua natureza
, q

ue trata de explicar a multiplicidade da vid
a p

or um principio unit rio, 

ou por aois principios, se considerarmos o principio destrutivo da forma, que e a 

pulsao de morte"3. Este seria o Freud da teoria, o investigador da Natureza. Mas 
assim como h' um outro Freud, um alter-Freud, aquele da exist nc

ia q
uotidiana, hh 

para aiem do Freud investig&lor da natureza um Martin Heidegger, uma espcie de 
contraponto ao reducionismo freudiano 

aquel Aopaquela deこ
o que o prprio He

e via aberto um ab: 撫mantinha a respeito.tre os trabalhos te鴛d parecia sere Freud - ou 

metapqueria驚
.cos - e a

ar que um鴛；ilnicatodi器器ticos. De modo algum Heideggercomo Freud pudesse produzir tais 

器農器農器stantes do horn4 	 m・ absurdos mesmo, puramente 

Enquanto que o discurso de Ser e tempo 6 composto por um unico tipo de 

enunciado, "os descritivos (corn exce9ao dos enunciados metate6ricos que visam a 

questo do m6todo e as introdu6es"5 em Freud podemos encontrar uma duplicidade 
no discurso: o nivel descritivo e o nvel prescritivo 

Descritiva ou analitica na teoria, a psicanlise, de um ponto de vista 

epistemologico, pode ser vista a partir de quatro pontos distintos6 . Freud nos apre- 
senta: 

1. uma teoria geral da psique humana - a metapsicologia; 

2. unia teoria da gnese e do desenvolvimento da psique do homem; 

3. uma teoria do funcionamento normal e patol6gico da psique - a psi- 

copatologia psicanalitica; 

3 BINSWANGER, L. Artculos, p. 156 

4 STEIN, E. Seis Estudos... p.128 

5 STEIN, E. ibid. ideni, p. 108 

6MEAN, R. "Problemas de uma histiri'i da psに8雌hse" n: pTD1IAKT l(n_C' 、 Pprーー． ”"A..", A..... ”一‘ーー‘1」一一 	 ー  一ーーー～…‘""r"'"'"""A』．v '“・』JJLLV1ttI,J・いノrg.'.rercursos na mStOガadα Psicandlise, 
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pslq 4. uma teoria da transforma9ao do homem ou das formas de interven9ao na
psique - a tcnica psicanaltica; 

A teorizaao de Freud busca dar um substrato e a cobertura para a sua tcnica e 
a interven9き

o terapeutica. E ao nvel da prxis psicanalitica que o discurso apresenta 

se como prescritjyo ou persuasivo. Esta duplicidade do discurso, porm, nao encobre 

a distncia entre o discurso descritivo e a prtica analftica, a terapeutica onde d-se 

uma prxis incorporada a teoria. Abismo, na medida em que a prxis clinica - onde o 

discurso "funciona"- e independente do discurso metapsicologico 
Para Binswanger 

"...一 como dizemos, o homem nao 6 s6 necessidade e 
organlzaao mec含nica, nao d somente mundo, tampoucod 
somente no mundo senao que sua existencia total somente 
compreensivel como ser-no-mundo, como projeto 
llummaao 7 do mundo, como o mostrou definitivamente 
rieluegger. ‘ノ’ 

O ser-no-mundo 6 a base para esta totalidade compreensiva a qual 6 , na 

maioria das vezes, excluda nas redu6es e na predominncia estatistica, na 
mensura 言o e na medi9ao. Justamente esta totalidade compreensiva que 6 "filtrada" 

quando o prprio Dasein humano teoriza, produz uma teoria. 

Se repetirmos aquele ada卑o de que a experincia'sempre mais do 

experidncia, pode-se, afirmar que a teoria nao e simplesmente somat6rio, mase 

sempre mais do que teoria. 

Os prim6rdios da evoluao intelectual de Binswanger 6 concomitante aos 

prim6rdios da prpria psicanlise. Aos poucos, no entanto, pode-se perceber que, 

base, Binswanger distancia-se da teoria geral da psique de Freud. Em lugar de uma 

psique, ou de um sujeito justaposto aos objetos, ele busca um elemento prvio, uma 

totalidade anterior a diviso entre sujeitos e objetos 

A sua Daseinsanalyse6 fenomenol6gica, ou seja, concentra sua atenao no 

contedo fenomnico de cada expresso verbal, de cada modo de a9do, de cada atitude, 

e procura compreend-los a luz dos modos bsicos da existncia humana, anterior a 

7 Artculos, p. 156 



dissecaao do corpo, alma,, mente, consciente e inconsciente. A psicanlise, em 

contrapartida e na leitura de Binswanger,6 uma ciencia natural, objetivante, que 

subordina os fenmenos a impulsos estabelecidos como postulados hipotticos, que 

investiga o contedo verbal, n豆o de acordo com o projeto-de-mundo que dele se 

desprende, mas conforme estes impulsos e instintos 'naturais', projetando assim o ser 

humano nos moldes conceituais do ser natural. 

Na Daseinsanalyse admite-se que a existncia n乞o ps seus prprios fundamentos, 

no ps os cimentos de seu ser por si e diante de si, possuindo, no entanto, uma certa 

liberdade no que diz respeito a eles. Para a Daseinsanalyse o ser-homem nod somente 

necessidade de ser, mas capacidade de ser e de ser com o outro, e segurana de ser 

considerado em seu conjunto. H, pois, um ncleo inominvel tanto na psicanalise como 

na Daseinsanalyse. A distinao binswangeriana 6 que este inominvel, o sem fundo, 

assume na psicanlise um Id (das Es) extrapessoal, alheio ao eu e ao ns, o que implica 

na rendiao do homem, sem uma fuga possivel, a uma fora maior, a qual deve enfrentar 

sem defesas, sem possibilidades de montar uma contra-ofensiva eficaz.8 

Binswanger escrevia no caso Ellen West que a proposta da Daseinsanalyse era a 

de dar uma imagem completa do ser humano, em todas as suas formas e mundos 

existenciais, em sua capacidade de ser ou existncia, em sua capacidade de amar e em 

sua necessidade de ser, a psican自lise, em contrapartida, somente o tentaria em rela9ao a 

esta b ltima modalidade, com o que se v que a anhlise existencial pode ampliar e 

aprofundar os conceitos e compreenses bsicas da psicanlise. Esta, por outro lado, o 

nico que pode fazer d comprimir e empobrecer as formas analtico-existenciais, ou seja, 

reduzi-las ao plano de seu ponto de vista (unilateral, evoluciomsta e natural). 

Quando Binswanger opera com instrumentos analiticos e existenciais ele est 

a elaborar dentro de um contexto em que come9am a se estabelecer certas 

referncias. No se trata de suplantar a psicanlise ou substituir a metapsicologia por 

uma outra teoria, ou transformar os recursos metodol6gicos de que dispe a 

psicanlise e nem mesmo fundar uma escola rival. N乞o se trata de uma simples 

utilizaao de categorias ou conceitos filos6ficos no campo da psicanlise ou da 

8 BINS WANGER, L. EJJ二  p.391 

157 



158 

psiquiatrIa, ns em de rejntr器  a psican lise atravs da analtica existencial ou dere-dizer a Psicanlise com uma nova linguagem. 

薫鷺鱗薫馨滋鰻  

O que ele ilumina 
6 o fato de que as distin6es 

que a psicanlise e a 
p
si

quiatria fazem tem uma ancora
gem e um enraizamento na analitica existencial, e 

que estas, en
q
uanto ciencias, deveriam buscar sua base justamente na

qu
il

o que a- - - 

Icnomeno!o
g a e a analtica existencial revelam, e nao em uma teoria constru da a 

posteriori. 

2. DLSTij. く】OES: 

Certas distin es se fazem urgentes e necess自rias, pois na compreenso 
olnswan

genana, disti
ng

ue-se, a ciencia da filosofia, a psiquiatria da psicanlise, assim 
como wstln

g
ue-se elementos oriundos da filosofia de elementos oriundos e analisados 

no 
p
iano 

p
sicopatologico, aldm, 6 claro, de conceitos 

p
ropriamente psicanalticos e os 

elementos existenciais. 

2.1. Ciencia e filosofia: 

' 

E no texto O signfIcado由amltim exおtencicil 叱  Aねrtin Heidegger Pam α 

	

auto-com
pree, o da psiquiatria 9 onde encontramos de um modo mais explicito esta- 	 - 

uisunao. tm sua razes, ciencia e filosofia, como o mostra a histria, coincidem. A 
'A 	・ 

器篇

conirapa

a o pro鴛農膿b sico que o ente nela faa A ifiosofia, por seuncia do fundamento - como fundamento e 

argumentaao ~ acerca da fun 豆o constitutiva da transcendencia em geral. A ciencia 

somente 6 capaz de compreender a si mesma quando consegue prestar contas acerca de 

9BINSWANGER, L. Artculos, pp. 423-435; Introduction, pp. 247-263 
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seu esboco bct'n a rJ,*.i... 	。1 。1一ー一一  ーーー了ーー～~v"IJa1 UI UI) quai eia pergunta ao ente '1e "wiin、lP qti - - -.ハI、‘一 -C一一一一 一． 	 一 	「ーー‘フーー’'~v』“レ 1し J山工 ulvesugaao cienthca e o 
uetxa t2 Iar. A refhl・Al,niり AoI、；A．ー；一一」，1 	ー  一一ー一ー…“‘、 LしLじIIfjjj ua ('1Pfltia a相nm6n 戸 hr～、弘h”ー．一‘一  一一一，  -―ー…～'""1"UさUuae precisamente aauela em (n 
Cflmnrpprlca - de lmln niβ1，ハi。  。”ーー一‘一  一  ．  A ．  一一  ー  -'r-1'"“ノ、4、j UUI4 じlencia, enaiiantn collsistellcia h ..4. r9 1。ハハ，ーーー一  - 一 工ー一ー～ー“"A。‘w』レ」alaしuじa ue compreens豆o 6 ntjc& 
somente 	 ー一一，  ー，  ,ー  ーーー  ー l~'~1~a ua. じ (la COmpeensao 租os66ca dn gPr A i。＋ハ  “一＝一  ーーーIーーー‘ーv "～。Ulルau. ser, e isto significa a 
cuinpreensao do ser em geral. 

No que se refere a sua c ienaia a nglnmn什iりロ，”ー，一ー～一ー一一‘一  ーー一  WLIv14,"PM4ULdLr1a, Jiinswanger nota uma esncie de 
iuI.uuIpauoJ11aaae irrp1iith,p1 elll gen intPriハ，.1、a ー11一 ―ーー…ーー～』、“」。じu rnenor. ye um lado, e enquanto psiquiatria 
CIlnica, seu obieto -o hnnlf,11,q"i,，、‘ー”ー一‘一一一I, ―ーつー… JI_JJレ‘v 一 U"umem animicamente enfet・mn 一戸 rnl,",,．ーユ”ポ』一一1一‘一  
'IUIILUIIL aa ciencla natural, da biologia. Tanto nara a nslqua1-- 	ca cnnlnー。。  ー 	Iーー一ー 1~1 1"'" .1(4 'ii1n,a t.uiiiu para a 
mewcma o objeto 6 o organismo enfermo. 

Enquanto psicoterapia considera seu objeto dentro do horizonte de comnreencうn 
antro

po
l6gico O objeto d o outro, o prximo, ainda que animicainente enfermo 

A psiquiatria possu
iria, pois, dois projetos de com

preenso e a sntese atravs da 
soiuao 

p
sicotisica sena uma falsa so

ludo. A psiquiatria objetivizana o 
p
rximo

.... . i __ __ 1 - 	 . - - - 

鴛讐グna subjetividade de seu ser sujeito - o qual jd no 6 mais o prximo~e 

誉uvqo o organismo, no tendo mais o organismo no sentido da cincia mdica.,I-,___.____ I 
rsies aois projetos de compreensdo seriam duas concep9es de realidade: de um lado a 
realidade natural, de outro a cultural 

Ao retornar s fonte, a orlgelll一五  c nm nrPP”。3ハ  Aa 。ー  一一一で  ～  ーー一ー一‘’ー‘J'" vii6しui, a し  umpreensao ae ser como funco 
―ー一ー一‘ーー  “一』。、ノ、プ“uし1luu一 wmpreenae-se estes dois prQietos ou concepces(kう  

reauaaae de modo estritamente filos6fico como modos cientficos, ou como modos nr- 

cientficos e ingnuos do fundamentar, tanto em seu poder como em sua impotncia. 

Para Binswanger, a compreelisきo cientfica est projetada em dire9ao a realidade e 
objetividade,paにdalldo os callllx〕s ohlehvng P N、”Aハー，一一  - 11一一，一一．一 一――ー Iー～v"'""vv。  .auipus uojeuvos e pondo entre si rela9es sistemticas. 

reais e objetivas aos distintos entes. Seria um projeto do horizonte objetivo, um projeto 
delimitador do mbito e"filndamen加nte" (T) 	 一一一一一一一  ーーーーーーー v'""u皿」lしIl以uw ・、ノ ente que eie tematiza pode ser questionado 
e determinado objetivamente, em vista da problem自tica principal de todo inquirir 

cientfico, e tem que ser constantemente submetido a crtica. Esta nao6 realizada 

somente pela filosofia, mas tamb6m 6 expressa na transformaao e aprofundamento dos 

conceitos cientficos fundamentais na crise da ciencia. 
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A psiquiatriae uma ciencia em crise. Suas Concep6es de base foram atingidas 
nor 

讐 nova compreenso, a psicanaiise, pelas reflexes sobre os princpios da 
psicoterapia, pela penetraao crescente nas conexes Psicossom自ticas, pela amplia o 

讐iuva e peio esclarecimento met dico do horizonte psiquidtrico de compreens豆o, A 
propria 

anantica existencial heideggerana participa de forma significativa, pois pe em 
relevo nao somente a pergunta acerca de determinados setores fenomenolgicos e 
ot)jetivos que sero delimitajos no homem, mas acerca de todo o homem. E esta 

pergunta no pode ser respondida somente por meios cientficos 

麟難議舞  

seu projeto cientfico de mundo e seu horizonte transcendental de compreenso 

pro丘sEnquanto que emprofisso e existncia, o器器da cincia possvel separar, mais ou menos,requer, tambm, a existncia do psiquiatra. O 

麟薫護議護蒸薫  
exatid言o para com o objeto cientfico, mas de rela9言o, de proximidade, de cura e amor 

iguahnente fundamentados, O ser do psiquiatra encontra-se em jogo enquanto homem e 

enquanto psiquiatra: 

"...o ser psiquiatra no pode ser entendido sem 
compreender-se a transcendncia como "liberdade 
fundamental". 

Porm esta "liberdade" permite agora entender que e em 
que medida, na psiquiatria, o estado de coisas cientfico, os 
conceitos bsicos que o articulam e os mtodos de investiga9o 
que trabalham com eles no estaro em uma rela 豆o rgida, mas 
particularmente mvel e viva com a existncia como ser-no- 
mundo e aldm-do-mundo, porm, a par, deixar tambm ver 
porque o progresso cientfico da psiquiatria est referido em 



grande medida a aao mtua da investiga9ao, real e objetiva, e 
reflexo transcendental sobre a essencia da ciencia."0 

2.2. Anlise existencial e analitica existencial 

映 Enoentender a器二器ご轟en登鴛黒然器er姦農  
lenomenolgico da estrutura a priori ou transcenden do Dasein como ser-no-mundo 

て cnunutyse sena, nao uma anlise fflos6fica, mas uma an自lise cientfica, empfrjca 
e renomenolgica e cujo objeto seriam os modos f cticos e as formas do Dasein ou da 
existencia. 

蕪奪蕪熱

como base, ou seja, com oanaltica existencial a

aquela o conceito mais 

plaideime鱗薫analtica existencial e toma esta como suauanto investigao empirico-fenomenologicae formas da existncia, so tomadas,fica. 

lo.Aこ篇農器農器 to de Heidegger e nem buscou completa-teve lugar na ordem da compreenso do 

ser, pormquando estaesquizofrni繊蕪iio antxistenciaetc., so蕪き燕einanalysedepressivo,tos como o 

de matdiferenexplica熱鴬) de colorido e iluminao dos projetos de mundo, ouprofundidade e largura que no encontram qualquerna. 

'O BINSWANGER, L. Artculos,p. 435. Em outro momento Binswangez escrevia que o ser-psiquiatra depende 
prefrencialmente do encontro e da compreenso m丘tua com o outro, tomado em sua totalidade, e que ele est dirigido 
para a compreenso do homem em sua totalidade, na "koinonia" de suas possibilidades de ser e a "koinonia" desta 
totalidade com as possibilidade de ser todo; ser-psiquiatra, de acordo com a essencia, estende-se para alm da 
possibilidade de ser apenas terico, do homem dirigido para a transcendncia.(BJNSWANGER, L. Introduction, p. 47). 

'1 BJNSWANGER, L. Artculos, pp. 432-457; Discours, pp. 85-114. 
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Heidegger, com seus existenciais e seu esquema bsico da estrutura a priori da 

existncia como ser-no-mundo, no somente abriu o horizonte para a investiga o 

emprico e fenomenol6gica, mas tamb6m colocou em maos um instrumento com o qual 

poder-se-ia ir construindo um edificio da psiquiatria enquanto ciencia. 

2.3. Daseinsanalyse e certos elementos cientficos: psicopatologia e clnica 

や texto Analtica existencial e psiquiatria temos linhas que permitem a 
eiatx)raao de distin6es fundamentais. Para Binswan

g
er, sua an lise existencial no 

uma rorma analltico estruturaj ou te rico formal da psicologia; nem mesmo uma forma 
ua 

p
sico

p
atolo

g
ia, pois ha uma clara diferena entre norma e contrariedade da norma e, 

nesta medida, ele 6 capaz de descrever tamb6m certas modifica es dos modos de 

existncia, nao possuindo, no entanto, critrios para afirmar a morbidez de tal 

modificado. Tal somente 6 possvel a base da conceitualizaao psiquitrica e da 

experiencia sistematicamente ordenada por ela. 

ADピzse inmルlIiパp .91,，り  .e lvv -。．  - 一11~“に‘一ニ一一  ．  ～ノ山ビ  1r1'c1nayse jamais poder substituir a psicopatologia, mas pode exercer um 

efeito retroativo sobre ela, pois permite ver em toda a sintomatologia psicopatol6gica 
modos mais simples e naturais. 	 - 

A Daseinsanalyse no6 , pois, nem uma psicopatologia'2 , muito menos uma 
pesquisa ou investiga o clnica, nem um pesquisa objetivante em geral. Seus 

resultados devem imcialmente ser refundidos pela psicopatologia nas formas ciue lhe 

sao particulares, ou seja, nas formas de um organismos psiquico ou mesmo de uni 

aparetho psiquico, para poderem ser projetadas sobre o organismo psiquico 

Para o analista existencial no importa a gnese de um distrbio men叫ou de um 
sintoma psicopatologico, mas primeiramente o projeto de mundo desta forma de 

existncia: "Enquanto que a psicopatologia importa-se com a gnese da fobia, a 

Daseinsanalyse importa-se pelo projeto-de-mundo de tal existncia - ou seja, isto que diz 

respeito ao seu ser-no-mundo".'3 

12 Mesmo que "Le connaissance a la description scientifique de ces projets-de-monde deviennet alors la tche 
principale de la psychopatologie, une tache pour Ia solution de laquelle la psychopatologie a besom de l'analyse 
existentielle". (B1NSWANGER, L. Discours, p. 83). 

'3 BINSWANGER,apUdMISHARA, 1986, p. 181 
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ロ～ 

 No texto em 
que ele se dedica com uma aten do maior ao mundo manaco'4 

貰wwlger nos aiz que a medicina psiquitrica procede como o resto da medicina, ouage e trata inteiramente de elementos que se acham base da experincia. Noito, o que se experincia aqui, ao lado do paciente, no so modificaes em um 

燕
o, mas modificaespsiquitricos so,._.'4___ 1'i '慧da comunicao, ao nvel da prpria relao. Osrados como distrbios na comunicao e no 

ー一ーーーー‘"v nuuuo. rte raz esta leitura a 
p
artir da esfera total das 

p
ossibilidades de 

comumea ao com o outro, nos variados e distintos modos de todo intercurso soc
ial, na 

assim chamada comurnca 豆o existencial ou simpattica.'5 

姦蒸戴
de incomunjcabilije: uma prpria aoscolocavam em xeque a relao psiquitrica,neiro pelo abuso de confiana - na figa de 

14 lit STRAUSS, E.(or&.) 1964, pp.127・141. 

iS Em 1936 Binswanger exprimia, em sua crtica a obra de Erwin Straus intitulada Vom Sinn der Sinne 
uma frmula interessante. Straus fala freqentemente de uma comunicado simpatlica para exprimir a 
unidade do eu e do mundo por fenmenos como aqueles da simpatia e da empatia, da tendncia de se 
aproximar e se distanciar, que se manifestam nestas formas de exist6ncia. Binswanger reprova o termo 
comunicaao, viciado pela idia positivista de um sujeito oposto a um objeto e prop6e "em lugar de 
falar de uma forma de comunica o simpat6tica ns preferimos falar de um ser-no-mundo-do-sentir." 
Trata-se de eliminar a no 乞o de comunica 乞o e de substitui-la pela comunho de um eu e de seu mundo 
em uma unidade origin自ria". (KUHN, 1991, p.61). 

16 Em Suzanne Urban,(SU) uma anlise exciusivamente existencial, o acordo com Heidegger somente mantm-se 
num nivel determinado: Em li ltima anlise - existencial - o defino de Suzanne Urban no tem sua pr-histria numa 
deficincia da Sorge, sob a forma do processamento enfermo em sua prpria preservaao, mas em uma deficincia 
de Koinonia, da comunidade que designa tanto a comunidade do "Eu e do "Tu" na unidade dual do "N6s", como da 
concordncia e da coerncia consigo mesmo, efetuando a unidade de suas possibilidades contraditrias. A 
comunho do "N6s" sempre foi a preocupa5o prim自ria de Binswanger psiquiatra. A rela5o psiquitricad o 
primeiro meio onde a existncia doente se ratifica esquizofrnica. A impotncia eni se comunicar consigo exprime- 
se como incapacidade de ser com o outro na comunidade de uma palavra, e particularmente da lingua ordin自ria, 
"nossa ptria em todos". "11 ne faut pan partir du Moi essayant de l'amener a se hier avec un autre au moyer du 
langage. II faut partir du langage lui-mme."escrevia. 

A aten o do psiquiatra encontrou na clnica duas formas de incomunicabilidade. Uma prpria aos maniacos e 
outra prpria aos esquizofrnicos, e que colocam em xeque a relaao psiquidtrica segundo dois estilos bem 
definidos. O primeiro, pelo abuso de confiana (na fuga das idias) e o segundo pelo excesso de angstia, 

O encontro, para Binswanger, no6 mediado e muito menos produzido pela linguagem. A possibilidade do 
encontro est abohida pela estrutura da media9まo que nきo respeita o fundo dos seres em co-presen9a. Este 
"fundo"no o mundo, do qual no pode surgir a liberdade. Ele 6 constituido por foras primordiais血ang立stia e 
血confiana e, fundo山presena revelada por sua existncia, ele se mostra tanto em sua rela言o consigo como em 
sua relac三o com o outro. C) koinonia tem. nois. o mesmo sentido. Ela re自ne a possibilidade de ser da angstia e da 
conflan9a em uma ii nica potncia de receptvidade vigilante que tenda a Agora de todos nossos encomroS.' La 
prsence dans son lre au monde e dans son tre avec... se spatialise et se temporalise d'une manire radicalement 
autre que dans ha souci. L'etre-homme na puit se comprendre que par Ia p6rpetuel antagonisme de l'amour et du 
souci, de l'instant 6 ternel et du temps, et l'amour seulement comme scurit dtre triomphante."(BINSWANGER, 
叩ud Introduction, p.22 ・ 23). 
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一一ー  一  No 伽S叱anne Urban, mostra-se 
que o clnico 伽a da pessoa ou da 

匹Is~IQaQee abandona o solo da an lise existencial: "A an lise existencial e alio 
com

pietanlente diferente da pesquisa sobre a 
pessoa e a 

p
ersonalidade" 

'7 
Um caso 

cmuco e o momen
to histrico e tem

p
oral que a

parece num primeiro plano, ou seja a 
oraem ifist nca dos acontecimentos 

q
ue o distinguem das ex

p
eriencias vividas e dos 

mocios cte experiencia; em suma, a histria de vida e da doena num sentido 
pslcopato!Oglco e clinico. 

A Daseinsanalyse sempre vai 

麟麟薫  

r Ao recorthecer 
q
ue os 

p
rojetos de mundo, como tais, sao o 

q
ue diferencia os- - 

vuwimos mentais das pessoas sadias, a questo da projeao de determinados sintomas 
p
sico

p
a1o!o

gcos em determinajo5 
processos cerebrais mostra-se sob uma nova luz

, pois 
nao se trata tAo somen

te de localizar um sintoma 
ps

quico isolado no c6rebro mas, antes 

鴛鴛讐讐e de perguntar onde e como temos de localizar o価蹴orno psiquico 
よ“"“一“し“皿I'cじunnecivei na transforma9ao do ser-no-mundo como tal. No se tem a 
pretens言o de explicar um sintoma mas, em termos fenomenologicos, importa muito 

antes o seu sentido, o lugar que ele ocupa na estrutura total, a flexo que 
the 

corresponde. 

Os conceitos de sintoma e de pessoa de um lado, e modo existencial de outro, 

pertencem a duas perspectivas cientficas distintas. Um modo existencial no pode ser a 

conseq ncia de um sintoma, embora se possa construir conceitualmente os sintomas a 

漂器angustia e confiana temos: "Se tirenonL'elle-mme on ii 	rc+. 	竺卿e de ces pu玲sances, dkse trouve captive, en proie 良  tin 
器器認慧器鴛慧鷺鷲n, evenu亜ii子に。 1' 拳r, iiULmni - di TL__ごs器器器器鷺器器
と

une seule驚es puissances - id I'angojB-ー  elle gi de se com-pren諾Ln gd - Son propre ennemi.慧enant 
- c'est-無  en dfinitive avec讐qjiesur1emodedefa益滞ご隣 L ii xunmunlque plus avec Scence schizophrrnque fascinee a器ondedans Ia terreur '’⑩troduction, p. 23) 

'7BINSWANGER, L. SU, p98 

18鳳ibldp. 32 
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partir de um modo existencial atravs de uma analise clinica, isto 6 , por redu5o ao 

conceito de doena.'9 

O mundo e todo ser-no-mundo, estruturados e comprimidos em sua estrutura, e 

como isto deve se dar para construir algo como o "sintoma psicopatol6gico",6 o que 

permite compreender a interdependncia histrico vital do sintoma e experincia. 

As atitudes, as particularidades mentais, a alma enfim ・ no sentido da psicologia e 

da psicopatologia - o carter, a pessoa, a personalidade, o instinto, tudo isto carece de 

um fundamento ontolgico. 

"Este fundamento ns o encontramos na analitica do 
Dasem de HeideggerE sobre ela que se constri a anlise 
enquanto ciencia fenomenol6gica da experincia vivida. Sua 
tarefa consiste em mostrar as particularidades da estrutura a 
priori do Dasein que toma possvel todos estes estranhos 
fenmenos que, clinicamente, ns diagnosticamos como 
sintomas esquizofrnicos e psicoses esquizofrnicas enquanto 
taI."20 

As neuroses e as psicoses no so encaradas pela perspectiva analtico e 
existencial como quadros clnicos e descritivos de um perodo ou estado entrando num 

modo psicopatol6gico, mas como formas existenciais, descritas em sua existncia no 

『豊’如 certo encaminhamento do Dasern e atendo・se a 如 γ響port Icuu1uuoIogco essencm. 

O procedimento de Binswanger 6 distinto daquele da introspe9o que capacitaria 
a captar as experiencias prprias do paciente, tal como preconizado por Jaspers e seus 
seguidores. A preocupa9ao maior do psiquiatra 一 enumerar smtomas, sndromes e 
elaborar quadros nosol0gicos abstratos - cede lugar良  descrio da experiencia vivida do 
paciente. 

A neurose aparece como o ser ameaado pela angstia do Dasein e a defesa contra 

esta amea9a, a fonte existencial da angstia 6 distinta da vlvula叱escape condicionada 
pela histria vital; a psicose e o delrio aparecem como o ser enclausurado por esta 

ameaa e como seu abandono a este enclausuramento no sofrimento 

'9 BINSWANG眠  L. Trs formas, p. 37, nota 52. 
20 B1NSWANGEI, L. SU, p. 135 



2.4. Os casos clinicos: 

' 

T" E possivel obserar nos casos c
lnicos escritos 

p
or Binswan

g
er, tomemos Ellen- '-' 	 - -- - 

讐e ,Luzanne Urban como exemplos, urna certa estrutura. Inicialnienle ele faz uma 
ipresentaao do caso, em seu as

p
ecto biogr fico incluindo antecedentes familiares-..- -'- - - 	 - 

ー‘ーー～u"uし’ auLu-uescn
9ao ao 

p
aciente, observa es clnicas, etc. Somente a nartir 

wsto or
g
anizado e 

que ele iniciar uma an lise
, para retomar a as

pectos 
psicopatologicos' clnicos e psicanalticos . Binswanger aponta para o caso Ellen West 
como o paradigma de sua Daseinsanalyse. observemos a estrutura deste caso 

Parte 1. Um caso histrico 

H.Herana; 

1.2. Biografia e curso da enfermidade; 

競器no Sanatrio Kreuzlingen, de 14 de janeiro a 30 de maro 

Parte 2. Anlise Existencial 

2.1. Jntrodu9ao; 

2.2. 0 mundo; 

2.3. A morte21 ; 

2.4. Tempo; 

2.5. A temporalidade do mundo etreo; 

2.6. A temporaJidaje do mundo sepulcral; 

2.7. A temporalidade do mundo da aao prtica; 

2.8. Othar retrospectivo e prospectivo;; 

2.9. Eternidade22 

21 "Desde o ponto de vista da anlise existencial, o suicdio de Ellen West foi um "ato arbitr自rio"tanto como uni 
"desenlace necess自rio". As duas afirma es assentam-se no fato de que no caso dc Ellen West a existncia estava 
jd madura para morrer; em outras palavras, que a morte, esta morte concreta. Era o coroamento necessrio do 
sentido vital desta existncia."(BINSWANGER, L. EW, p. 354). 0 suicdio, ali,6 para Binswanger a conseq ncia 
necess自ria e voluntria do estado existencial de coisas.'Nesta resolu 言o Ellen no "se superou"; pelo contrrio, 
nesta decis 言o de morrer encontrou-se e elegeu-se a si mesma. A festa de sua morte foi a festa do nascimento de seu 
verdadeiro ser, de sua verdadeira existncia. Porm quando esta somente pode aparecer no ato de abandonar a vida, 
essa existncia 6 uma existncia trgica".(BINSWANGER, L. EW, p. 358) 

22 "Ao falar de eternidade, ja no falamos de se［・no-mundo, sen言o do sa・皿〕ーmundo・alm-do-inundo, ou m do 
modo dual do ser humano, desse "ns"que constitui o eu e o tu fundidos no amor. Jh nao se trata aqui de existncia 
- de ser um mesmo - nem de tempo ou espao, sen哀o de ser ns, dc eternidade e domicilio". (BINSWANGER, L. 
EW, p. 373,374). 
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Parte 3. Anlise Existencial e Psicanlise 

Parte 4. Anlise clihlco一pslcopatol6郡cf3 

No prefcio a traducao 丘allcegn dn m。ハ e‘ーー一 rIl 24 一 ―ーーー…“Y"" L1W1sいL uo caso さ  uzanne lクball糾一 R i n g ul,, lmpl．ーーー“一  
aue 6 rndicnenc& ,1

L 
,L 2cnrdn - ハm 。  ハーーA一  一  一  

一  ー… ー  ー  L'L4I ' 'iu wan
ger escrevia 

‘ ニーvrー一～ら uし  aoiuo com a essencja e ao m6todo da fenomenologia, aue o 
maienai p am a iq五ljgp dP、lPl.iりハ～ー；→；ー一一」  ，  ーー一一 x1…“…』ととこいじ uvena consistir em auto-thcchrバPc ハrli c 。～ーー“一一  
I 

uoentes (flip nAc deve'n' eにhl凡，,．。ハ1、 zー‘一一一一  」． 	 ー  ーー111』～'J"vハ-11Ivさじsuivar snr eSla l肥1又1やnti、1,,1、，lf～ーーー一一一  一一  ...,． 	 一ーvv。“'lノし」。lJししuva periencessem a esta categoria de 
uiuiviuuos que no deiasse ni iariiirdPmつv、。ノ，”ー，．ー二一一, 	パ  ‘ 	ーーーユーーレ』“J"""'loucヒ  poser seu prprio caso." 
~―  

230  . 
mteresse desta nirt 	．ーズーーー  ．  

一  ~ 」 	一」  ．  一 	‘ 	 ーーーーー  ーー“v vvりJu」 ‘"Im rmevg"' 
’…ー‘~,""v"W~‘1''11'‘、、 ne mr r り H,,,．~ズ」ー  ：一 	，  

4.1. OcasodeN adeJaneteo casode Ellen West; 
4.2.0 fenmeno da vergonha; 

4.3. Algumas observa6es sobre a glutonaria;; 

4.4. Um equivalente da ansiedade? Uma histeria? 

4.5. H豆bito e nsia existencial? 

4.4. Compulso? Fobia? 

4.7. Idia prevalecente? Idia maniaca? 

4.8. Oscila es do humor psicose esquizofrnia ou manaco depressiva? 

一 	

4.9. 0 di
agnstico: desenvolvimento d

ap
emonajjd ou processo esatiizofrnicn? 24A 一  A estrutura deste caso‘雄m，司h,"f - 。』． L,11一一 ”アー」  ーーーーー…ー～wv"Jvしさじ'ucmante a ae Lilen鹿sL 

1. Apresentaao: 

1 l Antecedenes familiares (origens da doena, histria de vida e da dnenrい  
1.2. Autodescri 9 言o. 

1.3. Observa es clnicas (a estadia em Kreuzlingen) 

2. Anlise existencial: 

2lIntroduao. Histria anterior e delrio; 

2.2. 0 mundo; 

2.3. 0 espao; 

2.3. O tempo. 

3. Anlise existencial, psicopatologia e clnica, psicanlise 

3.1. Resultados da anlise existencial 

3.2. Conhecmiento essencial do terrificaste e conhecimento discursivo de sua concluso 
3・3・ Diagnstico; 

3・ 4. Etiologia 

3.5. O delirio; 

3.6. As alucina6es 

25 BINSWANGER, L. SU p.08 
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Tanto a anlise clnica e psicopatologica, como a psicanlise e a Dceinsanal
- i'e .～ 	 ー  ー 	 工ーーーー…‘~vv“ 』ノ‘4&3tニ‘IL’「umUvse 

esmo assentadas na hinorf り26 1コー＋一  ---4-t- 

Ciencias naturais 

Valdinocj (1991, p. 121) chama-nos a atenao para um detalhe. Binswaiiger 

」鴛豊讐roxima9 o funcional exterior - prpriaa ciencia natural - de uma 

了讐IaYaU unue se experImen o momento histrico interior - o expediente de uma 
olograria Interior, Esta ambigwdade, porm no pode perder de vista o fato de aue 
sempre se trata de um u nico e mesmo ser humano. Nesta perspectiva, abandona-se a 
uposi9ao mtenor e exterior, O indivduoe , por essencia, o Kosmos, como 

Binswanger 
encontrara nos gregos e mostrara em Sonho e exist ncia. As trevas e a luz, o claro e o 
escuro, o alto e o baixo, s豆o aspectos de sua existncia, de seu ser-no-mundo 

O processo de conhecimento da histria interior e o que lhe permite a anreensn 

ue ieis essenciais, puramente eidticas ou fenomenologicas, mas nunca a construcao de 
umateona,no sentido em.. f.. cz. i- tprmハ  - ー，一一」一  ーーーー’'～、～"“、‘v 、JIuIJu lじUuo termo. o que pode ser consftidn nハ ?'IfIrc&1A”ー‘ー“ー  
(lfl Co iifiirlr da eY ..iβ1いi。.iβ1いi。て元.iβ1いi。て元、“AhA . ．一‘一一一  」  ―ー一“vuac入pvriencia vivida e justamente sua relaao u nica, hist rica. Na histria 
interior cie vida frnt 一se da'llgc,l -' r -'-一3 - 。R,+",一一ー一一一一 ―ー…‘~""UuJ、4u. icia,ao aIetiva entre 'S C"lte'i-1-g d9 -,戸  il'tj--' -. 、一‘ー  ーーーーーーー～ vロレ'JIILUUUさ  UaS じxI児nencias 
Viviaas de iimi pessoa indi折dllnl PrAE, -. - 一。 A ー一  .. -一  - ーー一一一ー  1'ーw W.&tV1UUdI., じ  relere-se a unidade dos momentos de um sentido 

.uiuurrne uma ex1gncia interior,a unidade da elabora o conforme o sentido e 
suscltaja por uma motiva 乞o interior. 

A Daseinianalyse penetra o significado e o contedo da linguagem verbal e de 
outras formas de express瓦o, e a base delas interpreta o mundo e o ser-no-mundo como 

fenmeno histrico e, como consequncia, compreende o ser humano tal como se 

mostra em seus prprios termos atravs destes fenmenos 

26 Aqui Binswanger estabelece uma distin5o no que se refere a biografia: "Para a Psicanlise a biografia tambm 
constitui a base experimental; porm, trata-se de uma forma especial de biografia, que 6 a histria humana reduzida 
ahistria natural(...). A anlise existencial prope-se a dar uma imagem completa do ser humano em todas suas 
formas e mundo existenciais, em sua capacidade de ser ou existncia, em sua capacidade de amar e em sua 
necessidade de ser, enquanto que a psican云lise somente trata desta ultima modalidade, com o que se ve claro que a 
anlise existencial pode ampliar e aprofundar os conceitos e compreens6es bsicas da 
psicaithlise."(BINSWANGER., L. EW, p. 376,377,378). Binswanger nota que 'les biographies de nos malades oat dui, 
sans exception, se transformer en histoire de Ia souffrance".(BINSWANGER, L. SL p.08). De Ellen West ele escrevia: 
"Toda a biografia de Ellen West no6 mais que a histria da metamorfose da vida em p e nxkte".(BINSWANGER, L. 
E既p・ 381）・ Pien'e Fdida escreve・生’mamnse a通valeur 叱  mthode pour laisser se parier une parole qui igna日lice 
doai ele soufrait avant de pouvoir se savoircoute et entcndue."(FEDIDA,1986, p. 08). 
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盛難rerte a biografia em historial-cluiijco e a linguagem verbal esso em indicaes ou sintomas de algo que, na realidade,e oculta por trs deles - a enfermidade. Transforma tambm 

:t 111讐preta9ao fenomenologica em diagnstico, o qual6 uma exata investigao 
c1enunco-patm 

・  reuniao dos sintomas m6rbidos e sua classifica ao em tipos e 
c
gonas 

j
a conhecidos pela sintomatologia. A psicopatologia, assim como 

g
rande

I . 	 - - - 

p
at tc ua 

psicolo
g
ia tradicional, 6 diametrajmente o

p
osta a Daseinsanalyse, na medida 

em 
q
ue ambas objetivam a exist ncia, convertendo-a em algo impessoal denominado 

f/J'y"e・  

2.5. ADaseinsanaケse e a声lcanlise 

A psicanlise, a partir da leitura analitico-existencial, transforma a 

temporaliza まo em cronologia (em uma srie de acontecimentos ordenados linearmente 

no tempo), a existncia mim objeto, a transforma o existencial num processo gentico 

evolutivo, os fenmenos biogrficos em sintomas de certos destinos das foras 

pulsionais. 

A psicanlise d compreendida como uma tentativa de transformar em rela9es 

vitais-funcionais os momentos histricos interiores da vida do ser humano. O problema 

das neuroses e das psicoses nunca poderia ser resolvido partindo-se unicamente do 

dominio da vida e da funao vital. 

Bmswanger preocupa-se em indicar modos de coopera o entre a psicanlise e 

Daseinsanalyse para a compreensao da estrutura da existncia.. Ele no nos deixa 

esquecer o abismo que media estes dois procedimentos cientificos, considerando, no 

entanto, a psicanlise como uma forma9ao necess自ria e prvia a uma formao 

Iえseinsanaltica28 , 

2?BNSWSJSGE っ  L. EW, p. 394,395. 

28 "...Binswanger faisait dela formation psychanalytique une des conditions d'apprendissage et de decouverte dela 
reflexion phnomnologique et antropologiquc capable d'introduire a la 1九seinsanalyse.", FEDIDA, 1970,.23. 
Brnswanger colocava-se "dans un au-del自  de Ia psychanalyse qui, d'une certamne fa9on, est reconnu par Freud 
comme en-de9A mtaphysique d'mspiration conservatrice". Id.ibid.p. 13. 
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一  Uma das quest&s mais delicads e a da rela9豆o que a Daseinsanalyse mantm 
corn um aos conceitos findamentais da psicanlise de Freud o inconsciente, o 
rnconsclente 6 aquilo que n豆o pode tomar-se consciente, pois ele d justamente um 

器器que o da cbm pelas鴛ida:erstl器農ue no pode ser encampado pelorial que compe o sistema do 

inconsciente o que aparece a consciencia sdo as representa6es verbais 

1じpresenmoes de palavras ・ mrivorstellung ー珂a 切sto que a represen ao 
consciente compreende a representa 乞o de coisa - Sachvorsrellung - mais a 

貿グ竺o deザavra - Wortvorstellung. A representa 乞o, no inconsciente, 
apuas rpresentaao de coisa~Sachvorste/んng 

驚舞舞  

momento ele escreve: 

襲鷺譲  

29 BlNSWANGER, L. EW, p.390 
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蕪舞蕪ミ灘 

麟難議議  

Para Binswanger o conceito de inconsciente 6 restritivo e demasiado unilateral 

pois nao tem em conta a existncia total. Para o analista existencial, o psicanalista segue 

em sua unilateralidade a interpretar a partir da no o de puls言o, ignorando por completo 

o fator existencial. 

Freud afirmara os sonhos como a via rgia para o inconsciente. Como Binswanger 

os compreende? A modalidade sonhadora do ser-no-mundo deve ser entendida como 

envolvida no Eigenwelt, como uma existncia corporal, esquecida de si mesma e, 

sobretudo, como uma fuga de idias de signo otimista.31 

No texto Anlise existencial e psicoterapia32 (1954) mostra-se um distanciamento 

em rela9豆o a explica o teortica dos sonho, e em especial a interpreta o puramente 

sexual dos contedos sexuais, tal como levada a cabo pela psican自lise. Aqui temos 

expressa a compreenso dos sonhos como um modo especial do ser-no-mundo, como 

um mundo especial e como um modo especial de existir. Binswanger v nos sonhos 

todo o homem, em sua problemtica total. Certamente que de um modo distinto de 

existencia que aquele da vida de viglia, porm sobre o fundo e com os membro 

estruturais da arma 豆o apriorstica do Dasein em geral. 

A Daseinsanalyse n豆o toma ao seu encargo a interpreta 豆o de sonhos no estilo das 

interpreta es psicanalticas, assentadas na biografia individual, mas entende que nos 

sonhos no se aborda a personalidade integral, mas apenas certas modalidades 

301c1.ibid. p. 390,391 

311d.thicip.391 

32 B取sWJER, L. Articulos p.458-461; Discours, p.115- 120 
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糞
como so as da existncia esquecida de si mesma. Admite, nocampo das possveis interpretaes psicanalticas do sonho, qes simbljcas especiais baseadas na compreenso fundamental熱 

奮奪菱曹薫薫曹 

議蕪議薫薫蕪 

器sria,e dizia4he que a filosoao de uma sexualidacje recai慧器篇S加mias mais Convincentes 山  

Em resposta, Binswanger propuitha-the a seguinte questo: o quee ento a 

ciencia, e em particular a psicologia psicanalltica? A resposta de Freud foi lac6nica 
a psicologia teria, ao menos, uma utilidade social. 33 Nos prim6rdios do interc言mbio 
ue tilnswanger com Freud estavam presentes os tra9os de uma diferena e de uma 

aiscoraancla que se manter ainda por s6culos 

鳶熱灘灘1920), A concepo freudjapa do

os de como Binswanger procuracomo os conceitos fundamentais da metapsicologia. freudiana. As puls6es seriam o conceito nmero um. Para 

Binswanger, este conceito teria em Freud uma inspira まo biologica e econmica e 
por vezes, teleol6gica, o que permite a Freud dar uma articula9ao de seus outros 
conceitos. 

"O conceito de puls乞o d chamado por Binswanger, no 
texto sobre a apreensao do homem, o mysterium tremendum 
ua psicanalise (Freud dizia, como voces sabem, como de 

33 Apud FEDIDA, "Preface" in: BINS WANGER, L. L)iscours, p. 09 
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seres mticos, das puls6es) e isto ir thf'inir " vetor da crtica 
antropol6gica que Binswanger faz a Freud."34 

Binswanger encaminjarase para a filosofia Pela renn1sa ao na価ahsmO 

讐き讐

ela recusa a redu9加do homem a suas detennma -freudiano, pela recusa a redu o do homem a suas determjnaces flh1l』itn' A c.r 
eとnao toma a pdslonaIldade a b賀e do homem mas com Hel』』藤諾‘ EI器  
ponto de partida a cotidianidade mediaua e a existncia, msistindo desde as 

primeiras paginas de Ser e tempo na manuten9ao da distncia entre属篇諾嘉  
entre a vida e a existncia. 

Emguiada po_1_ _i' 鰍ricaos d篇ial e psiquiatranaltico e exi窓篇nos fala de umpsicanlise dife器can liselar-se-ia 
ua ciassica e freudiana po

rq
ue 

p
ara ela os dados bi

ogr ficos como 
por exemplo uma Il

gaao muito forte ao pai oua mae no significariam nada de ltimo, mas 
mostrana como tais dados ou fatos biogrficos, por sua parte, sao jd emana 言o de 
uma estrutura existencial modificada. Por outra 

p
arte, mostraria como os dados 

olograncos reforam ainda mais esta modifica o 

A psicanlise guiada por recursos analitico e existenciais teria um poder maior 
u、ン pじI1etraao na necitliad Aa1a dn eqtr"h,rり  1,，。ー“'A一ニ一  ー「ーー一ー‘ーー、皿しさ  L1ULLffU ua existencia e n言o faria do paciente um 
'atalista mas, ao contr rio, torn -lo-ia livre 

para o total poder-ser da exist ncia, a 
sater, pam a di?Ci.cう '~hハ”，ハハ』；ー TTーコー  ーーーーー’ 士J"'""“じしい"C) ーじomn o (117 He i,egge..~dP rIv、ハkrつ,h 一ーニ‘凸一工  ーーー一ー “''''～且、‘し5どしI - ue recoorar a existncia de seu 
propno autopoderserrnais O tratamento, neste vi6s, teria esta meta. 

2.6. Daseinsanalyse e psicoterapia 

」 	 Em contraposi9ao a psicanlise, a Daseinsanalyse ndo teve sua origem a 
pa

rtir
_1_ - 	 -. 	 - ue as

piraoes psicoterapeuticas, mas surgiu da necessidade de obten9ao de uma 
ciareza maior acerca 

dos princlpios conceituajs daquil
o q

ue o 
psiquiatra 

p
ercebe 

1aIeLe e raz 
J
unto a cama do enfermo, em um as

p
ecto psicol6gico e psicoterapeutico 一 como Linswanger gostava de repetir 

34 SCHOTTE, 1986,p. 61 
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No texto Anlise existencial e psicoterapia temos caracterizada, de um modo 

ミ熱鷺器蕊器器然

de investigao psiquitrico-dos projetos de compreenso 

那 cotEstacoterap：器崇ご器ご農然ご器器 atologiacomo器 

器器器器農mem a partir de alguma teoria, seja ela mecanicista,etc. 

A analtica existencial esta base da anlise existencial que, por sua vez est a 
oase aa 

p
sicoterapia. Assim assentada, a psicoterapia investiga a hist6ria do paciente 

a tratar - tal como 
qualquer outro m todo psicoterapeutico. No entanto, com

preende 
esta nistona de vida como modifica6es da estrutura total do ser-no-mundo do 
paciente. 

A tarefa da psicoterapia 6 compreendida pela Daseinsanalyse como a abertura 

de novas possibilidades estruturais a processos existenciais alterados. Uma 

psicoterapia, nestas basemedida foi-lhe imposs器no s mostrando ao paciente.lizar a plenitude de sua hun器quando e emde, mas tath蓋  
fazendo.o experijnen r tudo isto da forma mais radical posslvel 

O objetivo a que se prop6e a Daseinsanalyse 6 abrir ao enfermo uma 

compreesao da estrutura da existncia humana e permitir-lhe encontrar seu 

caminho de retomo desde seu modo de existencia e seu mundo neurtico ou 

psic6tico, perdido, deformado, distorcido, at a liberdade de poder utilizar suas 

prprias capacidades para a existencia 

O analista existencial - seja ele freudiano ou junguiano - sempre estar no 

mesmo plano que seus pacientes, o plano da existencia comum - o plano do encontro 
existencial: 

"O que desde Freud se tem denominado transferncia6 
no sentido analtico existencial, um modo de encontro pois 
encornro sl

gmtica ser-com-os-outros em 
p
resena 

genuna, 

ou seja, no 
p
resen

te que 6 por completo continuo com o 
passaao e leva em si as possibilidade de um futuro". 

35 BINSWANGER, L. Artculos, p.40 
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O vnculo entre ambos 6 um encontro. A rela 谷o psicoteraputica no6 mais 

do que uma particularizaao da rela o inter-humana 

"e Binswanger criticava a objetiva o desta rela 乞o em 
relaao m6dico-paciente que tornava-se, ento, "rela 含o de 
servi9o em vista de alguma coisa"variavel segundo a 
finalidade retida e sempre tcnico-instrumental: 
」一一一一一一一一」一一一一‘一  」  一,‘ 	 一 1,一  一～ 	一,1 一‘ ，,36 aesaparecimento ao sintoma, normaiizaao social, etc.. 

Para Binswanger h em Heidegger a referncia de que o Dasein, em sua 

autenticidade, relaciona-se com o passado, o presente e o futuro, as trs dimens6es 

da "temporalidade". Este conceito acabou por demonstrar-se muito til no plano 

teraputico. O analista existencial v o passado como o dominio do Umwelt, o 

mundo biol6gico. O presente constitui, em grande parte, o dominio do Mitwelt, o 

mundo social. O Eigenwelt, o mundo do si mesmo e a relaao da pessoa com esse si 

mesmo, 6 o dominio do futuro. Ali o futuro se torna manifesto. Distintamente da 

anlise freudiana, que trataria o Umwelt e o Mitwelt, ignorando quase por completo o 

Eigenwelt, a Daseinsanalyse acentua o si mesmo e a modalidade de rela きo deste 

paciente consigo mesmo. 

Na medida em que a neurose pode limitar um paciente ao Umwelt e ao 

Mitwelt, passado e presente, a preocupa 谷o do analista existencial pelo Eigenwelt 

torna-se ainda mais crucial. O Eigenwelt6 a porta para o futuro, e 6 no futuro onde 

pode produzir-se o cuidado, a cura. 

Na Interpretaco dos sonhos, Freud apresentara o sonho como o paradigma da 

psicanlise. Pela Daseinsanalyse o sonho 6 compreendido, no contexto da 

psicoterapia, como uma forma especifica de ser-no-mundo, como um mundo 

especifico e uma forma especifica de existir. O sonho n瓦o6 uma atividade 

fragmentria do c6rebro, como o pensava a psiquiatria, mas nele o homem se mostra 

em sua totalidade, num modo existencial distinto daquele que se d na vida de 

viglia. E atravs da estrutura dos sonhos, na situa 言o teraputica, que o analista 

existencial pode mostrar ao paciente a estrutura de seu ser-no-mundo, de forma 

36 TATOSSIAIT, 1986, p. 130 
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ampla e geral; al6m disso e sobre esta base, libera-lo para a totalidade das 

possibilidades existenciais do ser, para a resolu 乞o aberta 一 Erschlossenhe が7 

O objeto da Daseinsanalyse 6 o homem total, sem privilegiar a "consciencia", 

ou dividi-lo em "consciente" e "inconsciente", ou em "corpo" e "alma". O que 

importa 6 anterior a toda diviso, e as estruturas existenciais e suas altera6es 

impregnam todo o homem. 

A imanencia reciproca do compreender e da existncia significam para a 

psiquiatria o espirito de seu mdtodo. Perceber at s possibilidades isto que 6 a 

compreender, so ou doente, um existente. Ele no d tal, a diferena de um simples 

vivente, que por seu poder-ser. Somente 6 autentica a compreens乞o que se articula s 

estruturas da existencia como transcendncia, ainda que uma transcendncia 

fechada. 

Este fechamento, no entanto, no 6 qualquer coisa, mas porta em si a marca da 

existencia que a onde ela est em falta esta em falta dela mesma. Assim, na 

esquizofrenia, a falta comum do ser-si e do ser ao mundo 6 aquela dos dois 

momentos conjugados de uma transcendencia cuja deficiencia implica a sua.38 

2.7. Trato da linguagem: 

No que diz respeito a linguagem e a possibilidade de estudo dos fenmenos da 

linguagem, Binswanger (L)iscours, p. 66) escreve que "a essencia da linguagem e da 

fala consiste naquilo que expressa e enuncia um contedo determinado de 

significa o". Quando indagamos acerca do conteudo de significaao das 

manifesta6es linguisticas dos pacientes, Binswanger nos convida a determos nossa 
aten9豆o exciusivamente no conte立do bio-histrico, s alus6es e a conexo vivida ou 

suposta da histria de vida interna - como o faz sistematicamente o psicanalista. A 
aten 谷o nao necessita deter-se no conteudo das alus6es posslveis a estados de fato 

3 ' Este concei加，  oriundo叱Ser e ternpo,叩conira-se traduzido e皿pく×tugus corn abertura: "A pre-sena realiza・  
se em descobrindo. O modo de abertura prprio da pr ・sena distingue-se da descoberta na medida em que ela se 
revela para si mesma, exercendo o papel de revelador. "(Cfe. "Nota explicativa" in Ser e tempo, p. 315. 

38 MALDINE又1991, P.36 
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bio-funcionais, s perturba6es da fun9乞o da linguagem e do pensamento - como o 

faz o psicopatlogo. 

"O que deve captar a nossa aten o numa anlise 
existencial 6 antes de tudo o contedo das express6es e dos 
enunciados linguisticos em suas alus6es aos projetos-de- 
mundo singulares ou plurais, nos quais vive ou viveu aquele 
que fala; em uma palavra,6 o contedo do mundo que deve 
nos cativar."39 

Conte妥do de mundo 6 o conteudo em estados de fato mundanos, alus6es aos 

modos de acordo com os quais a forma ou a estrutura do Dasein descobre, projeta e 

manifesta mundo, o modo segundo o qual ele 6 ou existe a cada vez no mundo e 
aldm do mundo 

Manfred BleuJeざ  escrevia que a Daseinsanalyse toma as express6es do 
paciente com absoluta seriedade, sem mais pr -conceitos e parcialidades que aquelas 

prprias a uma conversa normal. H uma recusa de exame das express6es 

patol6gicas do paciente para averiguar se sao raras, absurdas, il6gicas ou 

simplesmente defeituosas na forma que sejam. A Daseinsanalyse busca compreender 
o mundo partculas subjetivo que sao apontados por estas experiencias, como est 
formado este mundo e como constitui-se como um mundo a parte. Baseando-se nas 

descn96es feitas pelo prprio paciente a respeito das transforma6es e modifica6es 

em seu mundo experimental, podemos compreender logicamente e em detalhe suas 

express6es, alucina6es, gestos e movimentos 

Na esquizofrenia no encontramos o espirito humano esfacelado, partido como 
o daria entender a prpria etimologia; todas as express6es de um esquizofrnico - 

lingusticas, cindticas, ilusorias, etc. - possuem uma rela o mutua e inconfundvel, 

do mesmo modo que esto relacionadas entre si as diversas partes de uma estrutura. 

39 Discours,p. 67 

40 Apud ELLENBERGER, Tn: MAY et alii, 1967, p. 159 



2.8. Existencia em psiquiatra: 

A psiquiatria, em 
g
eral, fala da exist ncia no contexto de uma an lise PY1 Stenr'i1一  +a1 cnmn 司。  c、；；ー一．ーエー！ 1 ー～'J‘ーハノ1“よ’ しai し  umo eia 101 1flfrAdii,iAa nor T"dwio Ri”。、1，。”～ー．  --一  ーーーー“"'“ー Pv」  i.iuuwig rinswanger. Ele considerava 

esta analise c t-in,o lndtodn de l、ユqnlli。。  。”，一ー，一一1一11一  ．  Iー  ―ーー  ーー“~ 1iL LIJuU uc 
p

es
quisa em seu trabalho cient fico e prtico. Seu Ponto 

ue nartida PT2 	 ハ1、。＋ハ1人扇一一」一一一一」一与 
一  -一  Iーー一ーー “""au。じ  psicopatologica de sujeitos doentes. Como psicopat6log0 
JiiflSWanper I1t1lj7!XrQ_C3 ,i,,, nlAtnd -。一1‘。一  .～、一」一ー一  - - 	. 

ー一ー‘ー…一し uUさ  IIICLOUOS classicos das ciencias naturais e da biolo2ja. O 
pro

p
rio tilnswan

ger afirmara uma vez 
q
ue a Daseinsanalyse, com seu m6todo 

renomeno!glCO. se '- 一lhP 1一  ”ー』一 一ーーー一つ～v' JしLvta-jjj ue llloao a 川arpar e ql、rn61"A,，ー  一  一一  七―ーーー  ー  “‘一6'“ 、ノ  aIJ」UU皿luaI a peSQuisa 
psicopatologica do homem doente 

Binswanger d o precursor e o mestre de um movimento de pensamento cuja 

meia tundamental nao 6 a de ampliar a psicopatologia, mas de tomar seu ponto de 

piruaa na ex1stncja e de mostrar em que sentido o acesso psicopatol6gico ao 
nomem doente corresponde a uma modifica 谷o deficitria da existencia 

Noanocjel94s,em uma cnn伝rAnri 。～ハら‘ 1一一．～一一 	一  ーー一 ’つ、f'""l"“しU“ルIcuじIa'Jrorencja em Berlla l筆，1γlntp - 又ハーfoA。』ハ  ーーーーー t一～‘一～“レ“‘ェjしiva, pviu.rne a さ  Ocieaac!e 
さ  ui9a ae psiquiatria, sobre A direco analtico exictenri,-,1/ i' 丁ーー  ー……～、ノ  し“ん“'‘じ“し‘u' uu pesqmSll’一一  
lilnswanger llava da dupla vantagem que representa esta pesquisa se comparada 

com a pesquisa biol6gica. Em primeiro lugar, poder-se-ia dispensar um conceito 

vago como vida, e poder-se-ia trabalhar com uma estrutura colocada ao fundo em 

seus aspectos, a estrutura do Dasein como ser-no-mundo. Em segundo lugar, tem-se 

a vantagem de poder, efetivamente, deixar o ser-a exprimir-se sobre si, de o deixar 
豆r a trIIlvm r.f二m A",A”ハー  ーー  " Paiavta・  'is renomentS nne n flpCiriic,り  ら、＋..．一ー、‘．、  一α一  

fen6menos de linguagem. Em nenhuma parte o conteudo do ser-al se deixa mais 
claramente penetrar e interpretar que na linguagem.E na linguagem que se 

consolidam e se articulam, de fato, nossos projetos-de-mundo-, e 6 nela, por 
consequencia, que eles se deixam tamb6m estabelecer e comunicar 

Com a introdu o do conceito de existncia 6 criada uma contracorrente que 

se ope a uma filosofia antes orientada em dire9ao a uma teoria do conhecimento, 

opondo-se a uma tendencia de esprito que se fundava sobre o conceito de 

41BINSWANGER, L. Discours, p.S 1-84 
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麟籍難糞鱗薫 

器燕熊鷺器器器
xsistncja e ex器al idadsegundo sua frmula, ao p1二 

麟蒸議難薫  

Contrariamente a Freud, e aos psiquiatras, 

難麟麟  

、  

h 	

A origem de nossa 
pesquisa h uma falta da qual sofre a 

psiquiatria, escreveu1 
rinswan

ger em 1961. E d
a q

ual ela sofre, na maior 
p
arte do tempo, sem dor. Ela est 

em ralta com a dimensao humana, se
g

undo a 
qual somente 6 possIvel de tomar a 

meaicia comparativa do mundo do homem doente e do homem s乞o. Que' o homem? 

42 "Chamamos existncia ao prprio ser com o qual a pre-sena pode se comportar dessa ou daquela maneira e 
com o qual ela sempre se comporta de alguma maneira. Como a determina 言o essencial desse ente no pode ser 
efetuada mediante a indicaao de um contedo qiididativo, j自  que sua essncia resida, ao contrrio, no fato de 
dever sempre assumir o prprio ser conto seu, escolheu-se o termo pre・sena para design-lo enquanto pura 
expresso de ser."(...) "A quest喜o da existncia 6 um "assunto"ntico da pre-sena. Para isso nきo 6 necess自ria a 
transparncia terica da estrutura ontolgica da existncia' O questionamento dessa estrutura pretende desdobrar e 
discutir o que constitui a existncia. Chamamos de existencialidade o conjunto dessas estruturas." HEIDEGGER, 
MI. Ser e tempo, p. 39. Heidegger prima por uma diferena constitutiva entre as estrutura96es da existncia, os 
existenciais, e as estrutura9es dos demais entes, as categorias. 

43 BLAKENBURG, 1991, p. 187. 
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どsta e uma pergunta restrita ao a mbito da antropologia? O homem na psiquiatria 
i1ste poderia ser o ttulo do tema da obra de Binswanger, caso esta no fosse mais 
ampla. 

N6nO homemこ  capaz de loucura, e elaNs no compreendemos nada da loucura, dir器烹nso propriamiger certa vez,器humque鴛  
nos comportamos diante do louco como um sujeito fora de causa, ou ns o 

：器鴛como um objeto,ser sobre o fundo器
a mesma coisa.. Ns

so destino humano coi慧篇ndemos afundo da 
condition humaine, ou, no que quer dizer o mesmo, a no ser que vejamos no louco 

器鴛ensch, um semelhante - autri, semblable - algum que participa COnOSCO dom. 



CAPTULO SEXTO 

O ESQUEMA BASICO 

No trabalho de Binswanger encontramos algumas pistas que permitem a viso 
ue um es

quema bdsico ou um edifi
cio - para usarmos sua prpria expressao - no 

quai ocu
pam um lugar 

preciso as distin96es ontol6gicas, oriunclas da analitica 
existencial, as distin96es antropologicas・  prprias de sua Daseinsanalyse e 
alsun9oes cientficas, prprias ao universo da psicopatologia. 

一 	

Binswan
ger su

pera, deste modo, certas solu96es 
que ele encontrara como 

'irnas em Freud, ou seja, solu9es de cunho naturalista, acabando por produzir um 

mslanclamento que ndo lhe permitiu ati '血'- unl encn-t--- 	。ハ。ハ1一ー一一‘一一一1 「ーー一一一一ー…“""6"u-UIしII%.IJ11LI I) じnire os elementos de sua 

analise existencial e os processos do inconsciente, mas a consecuao de um projeto a 

que se propusera enquanto psiquiatra 

Ser e tempo possui tanta importncia no percurso de Binswanger nor fazer- 

me ciara numa distinao o que era, at ento, confuso: a diferen9a entre a funco 

junaumentai dd transcendぞneici e か11ルcガoノγノ1片I、ノ“一‘了乙一一 Jーノ，  ーー ’’ー“、～"'~‘し“4 じ mves gCao cientiた'-'.1dh．ぐ fラJ..ル  __i,.)1fI- c‘』 JJ～エー  く’ー了ーーー～…ツ‘、 14 1.4（ノJノ“,u-4u,nビmoS la aadaマ  
em caaa caso. 

Assim, Binswanger acaba por encontrar a confirmaao de sua prpria 

concep9ao de homem, ou se
ja, que o ser humano 6 "ma

is que vida", mais, e outra 

coisa, que mnstintjvjdade, que atividade cerebral, organismo; que sua realidade node 
ser melhor compreendida como ser-ai~ o que melhor pode ser visto com a 

conterencia ョ  direぐdo analtico existencial de pesquisa 1(1945) 

Bmswanger aceita o desafio proposto por Heidegger com Ser e tempo, o de 

um novo recome9o a partir das bases radicais, a partir da demoli9ao da metafisica 

'BINSWANGER,L Artculos, pp.166-190; Discours, pp. 51-84 
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tradicional. Binswanger filia seu trabalho ao projeto esbo9ado em Ser e tempo, ou 

seja, ele compreende seu trabalho a partir dos marcos erguidos pela fenomenologia 

Na elabora 谷o de sua Daseinsanalyse, Binswanger persegue a necessidade da 

passagem da fenomenologia 良  ontologia, do neokantismo a analitica existencial para 

que haja um progresso efetivo da investigaao psiqui自trica e de sua problem自tica. No 

que diz respeito ao Signficado da analtica existencial de Martin Heidegger para α 

autocompreensdo da psiquiatria2 , texto produzido em 1958, ja no se tratava mais 

da significaao da analtica existencial de Heidegger para a investigaao psiquiatrica 

empirica, mas para a compreens豆o do problema da psiquiatria como cincia, em 

outras palavras, para sua autocompreenso. 

Uma ciencia compreende-se a si mesma quando sabe dar conta sobre a 

realidade, possibilidades e limites de seu projeto cientifico de mundo ou horizonte 

transcendental de compreens言o e uma tal presta 谷o de contas, enquanto tal, no 

poderia ser levada a cabo com os mdtodos da prpria cincia, mas somente com o 

mtodo filos6fico. 

Isto, no entanto, no quer dizer que a filosofia deva ser introduzida dentro da 

ciencia em questo, o que 6 sempre prejudicial, pois a ciencia 6 aut6noma em seu 

prprio solo. Quer dizer, porm, que a autocompreensao de uma ciencia, como a 

encarnaao de uma consistncia fctica em compreensao 6 ntica, est referida 

compreens谷o filos6fica ou 6 ntica em geral. 

Binswanger tem em conta tamb6m a prpria questo prtica de sua ciencia - a 

psicoterapia - e o tratamento do homem animicamente enfermo enquanto homem, 

com o que, portanto, como corresponde a situa9o psicoterapeutica, no esto 

postos ja os olhos em uma redu 乞o do homem a um organismo ou "aparato" anmico 

corporal, todo o qual 6 deixado a clinica e a teoria cientfica. 

Trata-se, de dois tipos de compreens谷o e concep96es da realidade. Porm, esta 

duplicidade e sua antinomia, n乞o poderiam ser superadas pela teoria cientfica do 

paralelismo psicofisico, nem por nenhuma outra teoria, seno somente pela 

compreens5o filos6fica. 

2 BINSWJGER,L. Artculos, pp. 423-435; Introduction, pp. 247-263. 
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Se tentarmos abranger a psiquiatria como um todo, ainda que de uma maneira 

panormica, e procurarmos analis-la em partes, poderemos perceber que 6 do 

sucesso de sua terapeutica e de suas aproxima6es e relacionamento com seu 

paciente que dependem freqentemente suas elabora6es nosogrficas e mesmo as 

suas elabora6es te6ricas, as quais so, frequentemente, povoadas de incertezas. A 

psiquiatria possui trs linhas de frente - a psiquiatria clinica, a psicopatologia geral e 

a psiquiatria empirica. No entanto,6 dificil afirmar qual seria o ncleo ao redor do 

qual giram suas linhas de frente, qual seria o seu cerne, sua essencia 

Bmswanger pergunta-se pelo fundamento, aldm da necessidade de uma 

metodologia que lhe permita a passagem da teoria a prxis e a investigaao 

psiquitrico-psicanalitica empirica. A analitica existencial, nesta medida, n乞o teria 

fornecido a psiquiatria apenas um novo fio condutor metodol6gico em suas 

pesquisas, mas tamb6m abriu-lhe o caminho para sua autocompreens乞o cientfica. 

A perspectiva heideggeriana aponta para o fato de que uma ciencia s6 poder 

compreender a si mesma se perceber claramente quais explica6es sao expressas em 

seus conceitos fundamentais, sobre o 含  mbito de sua regi谷o de ser, relativamente 

constitui9o fundamental de seu ser, como Heidegger expressa em Ser e tempo 3 

Ela somente poder-se- compreender se tiver clareza a respeito de seu prprio 

projeto-de-mundo. 

Esta seria a condi9o para tal percep9ao: a utilizaao de um mtodo filos6fico 

que colocasse a quest乞o da essencia do fundamento. Esta questo revelaria a ciencia 

seu problema fundamental a partir do qual ela interroga o ente submetido a seu 

exame e estabelece a maneira atravs da qual essa interrogaao se expressa 

A psiquiatria, enquanto cincia, no possua nenhum manual, o que impedia o 

estabelecimento das rela6es entre a analitica existencial, em geral, com a 

psiquiatria em geral e com a totalidade da psiquiatria como ciencia. Esta6 uma das 

grandes questes que Binswanger diagnostica em seu Analtica existencial e 

psiquiatria 4 de 1950 

3 FIBIDEGGER, M. Ser e Tempo,, #3, pp. 34-38. 

4 BINSWANGER, L. Artculos,pp.436-457; Discours, pp. 85-114. 
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A partir da ele busca reconstruir as solu96es para este dilema iniciando pela 

pnmeira exposi9ao ampla e aprofundada da psiquiatria como ciencia na 

Psicopatologia geral (1913) de Karl Jaspers, onde ele mostra uma sucesso 

horizontal de suas tarefas, dire6es e resultados de investigaao, no deixando, 

porm, entrever-se um esquema basico apriorstico e de acordo com o qual poder-se- 

ia pensar a construao da psiquiatria como ciencia. Este esquema bsico, perante a 

variedade e diversidade de tarefas psiquiatricas e da multiformidade de seu objeto 

parece-lhe irrealizvel; a psiquiatria edifica-se, de uma vez para sempre, sobre o 

fundamento da biologia. 

Porm, passaram-se os tempos em que o esquema bsico da psiquiatria se 

esgotava na frase de Griesinger, a qual afirmava que as enfermidades do espirito so 

enfermidades do cdrebro. Projeto este que faria toda a psiquiatria desaparecer na 

neuropatologia da funao cerebral 

Assim como passou o tempo em que Freud buscava fazer desaparecer toda a 

psiquiatria na psicopatologia e biopatologia da funao libidinal, recalcando, na 

medida do possivel a neuropatologia da funao cerebral. 

Estes tempos passaram e a totalidade do problema psiquiatrico poderia ser 

compreendido, e nao resolvido, no conjunto de problemas do conhecimento 

objetivante. E da que se levanta, no conjunto de problemas da psiquiatria, o 

problema da subjetividade 

Para Binswanger, em Analtica existencial e psiquiatria, a soludo para este 

problema, proposta por Natorp na Allgemeinen psychologie ー  "na qual o problema 

da subjetividade6 posto em relevo histrico e realmente em cultivo puro" n豆o o 

satisfaz5 . A tentativa de Natorp era resolver o problema da subjetividade pela sua 

dissolu9ao no processo da subjetiva 乞o ou da reconstru9ao.E neste ponto que lhe 

surge um ponto de equilibrio, graas ao trabalho gigantesco de Husserl e Heidegger 

entre os anos de 1912 e 1927: 

"Com Sem und Zeit, o problema da subjetividade, para 
tom -lo preciso novamente, foi retirado da correlatividade da 
rela 谷o sujeito-objeto, mais ainda, foi retirado do estreito 
marco do conhecimento e colocado sobre o amplo terreno do 

5 BINSWANGER,L. Articulos, p.440 



ser-no-mundo como transcendncia. Agora, subjetividade 
significa 	a estrutura apriorstica no somente do 
"conhecimento", mas da subjetividade transcendental em 
geral, determinada terminol6gica e ontologicamente como 
ser-a ou ser-no-mundo. Por6m, com isto, abriu-se, ao mesmo 
tempo, o horizonte para o descobrimento das "foras" por 
meio das quais a existncia, para falar pela boca de Wilhelm 
Szilasi, "mantm-se ou se perde dentro das possibilidades do 
ser"."6 

Binswanger retoma em Szilasi a idia de que Ser e tempo 6 a primeira 

investigaao da existncia de acordo com sua transcendencia objetiva. Idia que lhe 

abre a compreensまo para o significado que possui Ser e tempo para a planta ou para a 

constru9ao arquitet6nica da psiquiatria, pois a realidade do ser humano n乞o est o 

suficiente caracterizada por palavras como conscincia ou vida 

Heidegger concebe a realidade do homem como existencia -6 esta a leitura de 

Binswanger - dando expressao a plenitude da transcendncia objetiva do real, do ser 

real do homem, sua facticidade. O homem, numa amplitude nova, pode ser tomado 

como objeto da investigaao cientifica, quando esta investiga a estrutura de seu 

modo particular de ser. Esta6 a leitura de Szilasi. "Objeto para a investiga o 

cientfica da estrutura de seu modo particular de ser! Aqui est a importncia de 
Heidegger tamb6m para a investiga 乞o psiquiatrica."7 

O mtodo da psiquiatria, que Binswanger buscava superar, consistia em 

demonstrar a concordncia ontol6gica dos sintomas biol6gicos e animico-espirituais 

para a esfera da enfermidade. Dentro daquele modelo de apreenso objetivante ha 

um recalque do fato de que os sintomas da enfermidade sempre sao conceitos aos 

quais chegou-se atravs de um processo cognitivo cientifico, o qual trabalha com 

conceitos com um valor biolgico. A pouco importa se os sintomas afetam 

realidades biol6gicas ou anmico-espirituais 

Binswanger entende no ser possivel demonstrar qualquer concordncia 

ontol 6gica em tais conceitos; inclusive, esta demonstraao deveria preceder a 

6 BnJSWJNGER,J Ibid.p. 440 

71d.Ibi.i p.443 
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qualquer conceitualiza 乞o. Tal6 o caso na investiga9ao da existencia de acordo com 
sua transcendncia objetiva: 

"Esta6 a base, o esquema bsico no qual se deixam 
ordenar, por sua parte, os horizontes reais e de compreenso 
cientificos tematjcamente limitados e fundamentados gelo 
respectivo campo objetivo da biologia psicolotha. 
psicoflsica, psicopatologia, etc. Sua 'concordncia' no pode 
ser demonstrada por, nem em, algo como sintomas da 
enfermidade. Porm,6 a analtica existencial aue. oela 
primeira vez, deixa o campo livre para o problema acerca do 
ser do ente que chamamos homem; campo no qual nodem ser 
“ロ‘'“」‘auUさし  aua um uus ramos aa ciencia nsrnuJi1trws ノハノ  

Tendo a analtica existencial de Heideggera base da elabora o da estrutura 

apriorstica ou transcendental da existncia humana como ser-no-mundo, 

Binswanger tem え  mo um esquema bsico para sua ciencia. Assim, tem-se a frente 
duas alternativas: 

1. A psiquiatria 6 somente um agregado de esferas objetivas e mdtodos 

heterogneos, surgida historicamente, ou seja, uma sucess乞o de tendncias 
cientificas sem uma coerncia interna; 

2. A psiquiatria 6 uma ciencia que possui uma articula o ・  condicionada por 

diferenas apriorsticas dentro da concep9ao 6 ntica do ser humano - de campos 

objetivos cientficos; em suma, um edflcio arquitetnico 

A alternativa binswangenana 6 a segunda. Ele imagina um edificio 

arquitetnico no qual suas justaposi96es e transposi96es deixam reconhecer um 

sentido determinado, visivel pela planta. Atravs deste modo anal6gico de expresso, 

ele visualiza uma constru9谷o em que nenhuma de suas habita9es isoladas - nenhum 

de seus quartos ou apartamentos - faz o todo, e todas guardam rela o plena de 

sentido com todas, de tal modo que 6 indiferente o lado que serve de entrada. 

O psiquiatra, distintaniente de um investigador isolado em seu 言  mbito 
determinado de investiga 乞o, compreende o sentido da edificado de sua cincia se 

tiver em m谷os uma linha diretriz com a qual 6 capaz de conduzir-se em todo o 

edificio, em qualquer parte que entre, desde o t6rreo at6 o terrao 

81d.Ibid.p. 443. 
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De certo modo, Binswanger lembra-nos em muito a Descartes e a sua "missao" 

de construir um edificio iluminado pela certeza racional, e cujo fundamento seria o 

cogito. No entanto, e para Binswanger, a analitica heideggeriana toma parte no 

somente do projeto da "casa" da psiquiatria, mas tamb6m de sua edificaao. Para ele, 

uma ciencia somente e ciencia a partir do momento em que sabe sobre que 

principios apriorsticos e sobre qual fundamento filos6fico se edifica. 

O fundamento da psiquiatria estaria na estrutura apriorstica da exist6ncia 

humana. Ao se ocupar com o homem animicamente enfermo ela necessita penetrar 

na estrutura apriorstica ou concep o6 ntica do ser humano em geral. A psiquiatria 

possui o mesmo fundamento que todas as ciencias que se ocupam com o homem - e 

no somente com algo nele ou dele. Na leitura binswangeriana, psiquiatria, 

psicologia, sociologia, pedagogia, biografia, histria, literatura e poetica 

compartilham de um mesmo fundamento. "O mesmo pode ser dito da anlise 

existencial que se edifica sobre a analtica existencial, de certo modo, como planta 
baixa".9 

A psiquiatria separa-se da 自  rea de construdo de outras ciencias que se ocupam 

com o ser humano quando capta aqueles campos cientficos objetivos e tematizados 

que, de certo modo, edificam-se como primeiro piso sobre a planta baixa da 

Daseinsanalyse. Trata-se dos campos tem自ticos da psicopatologia e da biopatologia. 
E neste ponto da construao que est o conceito de sintoma psicopatol6gico, 

pois, atravs do processo diagnstico, reduzem-se e transformam-se determinados 

tra9os isolados da existencia, ou modos totais do existencia, em signos da 

enfermidade - ou sintomas. A forma maniaca de existncia, por exemplo, que 

unitria, 6 transformada pelo processo diagn6stico numa triade de sintomas 

maniacos fundamentais: necessidade de ocupa o, fuga de idias e humor exaltado 

Os sintomas de enfermidade e o diagnstico fazem tamb6m com que o outro 

deixe de ser o prximo, deixe de ser parte de urna relaao de comunicaao para se 

converter em um caso clinico, em um genero ou uma determinada classe clinica 

pertencente a um indivduo clinico. 

91d.op.cit,p. 453. 
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A psicopatologia transforma aquele modo de existencia no qual comprova-se 

analtico-existencialmente uma "des-si-mesmiza 豆o de si mesmo" - Entselbstung em 

favor de uma naturaliza9ao de um dado tema - Verselbstandigung. Por exemplo, na 

"hostiIidade 	ao mundo", tema ao qual o Dasein est, agora, inteiramente entregue 

O si mesmo nao mais decide, mas o Dasein 6 dominado e dirigido pelo diktat do 

tema. Em psicopatologia, esta forma de existencia, despossuda de um modo 

determinado, transforma-se em sintoma da mania persecutria, inacessvel a uma 

inteligibilidade adequada, a uma comunica 言o intrnseca, pois o interlocutor se 

esquiva desconfiado,. Esta forma de existncia transforma-se num caso de parania, 

ou num paranide. 

Para Binswanger os sintomas psicopatol6gicos sao fatos de comunica 谷o 

Comunica9乞o nao 6 somente comunicaao pela fala, mas toda forma de 

comunica o inter-humana. Porm, comunicaao nao 6 somente isto 

Originariamente 6 um membro estrutural pertencente a estrutura a priori do ser 

humano, no sentido do ser-com plural e do ser-com-outro dual. E um membro 

estrutural to necessrio como a existncia, os dois dependendo um do outro 

E o processo de redu 谷o diagnstica que conduz da planta baixa do edificio 

para o primeiro piso do edificio. E o faz de tal modo que no6 somente o caminho 

para o alto e para o baixo que ele mantm aberto, mas tamb6m o da psicopatologia 

em dire9ao a biologia. O campo objetivo da psicopatologia nao pode ser imaginado 

sem a biologia. A morada da biologia est ao lado da psicopatologia. A ela 

pertencem a anatomia e fisiologia (normais e patol6gicas), a farmacologia e a 

neuropatologia. Binswanger tem em mente a imagem de portas abertas entre a 

psicopatologia e biopatologia. Neste nivel ha a necessidade de se deixar todas as 

portas abertas entre todos os campos e objetivos, alm da possibilidade de subir-se 

ou descer-se daqui at o fundamento. 

Assim como 6 o direito que constitui o esquerdo, assim a psique e a alma 

somente adquirem sentido a partir do soma e do corpo e encontram seu lugar dentro 

da estrutura a priori da concep o 6 ntica do ser humano, pois nela est inscrito que o 

homem exista tanto anmica como corporalmente 
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Binswanger convida a nao perdermos de vista a rela9ao entre a tematizaco 

clentinca e a compreensao do ser. Pode-se ter, tamb6m, sempre diante dos olhos e 

andar pelo caminho para cima e para baixo, entre a analitica existencial e as esferas 

objetivas isoladas da psiquiatria. Estas ltimas mostrar-se-o como tematiza6es 

cientficas pr6-escritas na essencia do ser humano em geral, que porm variam de um 

modo determinado esta mesma ess6ncia. Os "pisos" do edificio psiquitrico no s乞o 
outra coisa que estas tematiza96es 

Sobre o primeiro piso do edificio psiquiatrico - o da psicopatologia e da 

biopatologia - no qual se encontram um sem nmero de laborat6rios, salas de 
explora 言o e m6todos de explora 言o, ergue-se o segundo: o da psicoterapia e o da 

somaterapia. Neste andar, todas as portas tamb6m encontram-se abertas. O 

tratamento corporal combina-se com o animico. Todo tratamento psiquiatrico 

somente pode realizar-se de forma cientfica, ou seja, "conforme a coisa", quando 

tem como guia o conhecimento de sua esfera real primitiva, a saber, o ser humano e 
suas flex6es tem自ticas. 

A terapeutica psiquiatrica, em qualquer de suas formas, dever guardar uma 

relaao necessria, uma conex乞o com os pisos abaixo, o que inclui a Daseinsanalyse 

A terapia psiquitrica no 6 , no entanto, o 丘  ltimo piso do edificio. O 丘  ltimo 

piso e telhado - que protege o edificio do vento e do temporal, dos influxos alheiosa 

psiquiatria - 6 o principio clnico, ou seja, a clnica.E a clnica que toma a seu 

encargo a investiga 谷o e explora9o de todas as esferas e campos de objeto 

psiquihtrico, e que regula este servi9o. A clinica tem a seu encargo o olhar do 

conjunto no sentido de uma penetra 乞o na articulaao e na hierarquizaao ou 

ordenamento gradual destes campos de objetos, no estado onde se encontram, a cada 

vez, em seu nivel terico e em suas experiencias prticas e teraputicas 

O principio clinico, a clinica, tem a cumprir como meta superior, com todos 

os meios que disp6e, a tarefa m6dica, ou seja, o que fazer junto a cama do enfermo, 

no somente de um modo comunicativo, mas tamb6m conforme a coisa. O principio 

clinico no 6 somente o corolrio, o telhado do edificio, mas o principio presente na 

prpria edifica9ao da "casa" da psiquiatria, desde o seu fundamento 
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Pela penetraao na essencia da psiquiatria como ci6ncia, esclarece-se nara 

rnnswanger a penetraao nas possibi1jdades cientficas daqueles modos humanos de 

ser que sao designados como o ser do psiquiatra 

"...a idia de lIlna D sianiitri 	ハ pia”一‘h 一ー一一一．一一，ー  
('AtTh ('論議に嘉篇二ご芝讐讐と【l聖clencla 準Ssupe, ー‘'~v、J"uル  au paut pouer ser, um moOo d e ger dn nノrcDh, ―一 	一  ． 一工ーーーー “ー’"“よ “ハハ‘、’UしさしI uti uasejn fliP T ( Cc!O r,r,ietar ll買  - - -”，ー、fA 一ーーに一一！一  ”ー． どv。。“PIy」しuu riao somente arqulteto血camente mng 
tarnoem ((%flt'aher snn f.._pr, ，、，．人，、  .ー 	- 	ーー ,」  - ーてーで一 ． ー』ユvvvしI さua し41じia propna. U araulteto da 
flS1flh1flitria 'OrrO ciAllciq n穿ハ  ム  ，，ハ；。  一  一ー二＝了 	ーーー  ぐ11"‘ー…‘ レ、’"w dLuuia nao e, pois, o DSiQuiaI-rl lllnぐハ  
Liusein eIl(luaflto tal e no mndn dn riA,，ハi。ふ,Iー一1 ー  エ  ＝へ一． ーー 1ーでツ …よ、 LLJ IUUU) L1U じlencia em g era1 e da 
ciencia psiquiatrica em particular,"0 	 ー  

O psiquiatra6 , por sua vez, aquele que e , facticamente, este modo de ser. aue 
neie se reconhece, que est ao par do sentido e da finalidade de cada habitaco 

isoiaaa e da forma como esta disposta, e que age conforme a isto na sua melhor 

consciencia, O ser psiquiatra tem como correlato o ser humano doente e ambos 

possuem uma exigncia, de acordo com sua melhor consciencia. Se o psiquiatra quer 

tratar, seu paciente quer ser tratado. Destas exigncias resulta a histria deste ser- 

com e ser-com-o-outro e o destino do tratamento 

'OId.op.cit., p. 457 



CAPiTULO S兎TIMO 

MOMENTO DE CONCLUTJ: AVAN OS E IMPASSES QUE AINDA 

RESTAM 

1. AVANく】OS: 

1.1. 0 dilogo com a filosofia: 

"Ele entrou muito cedn emdi' 1ハeia' ～、”， e一一  - 」一 	I' 
Heidegger reconhece o trabalho deBinswang;r- 	 - - 	続i If iJJ(.Icia um議器e moaoum disc叢  
alus鷲鷲鷲聖讐鷲 ao aniversth-j両om議認扇；諾“炭な協J岩議器：  in der Gestalt der Phi/os卑フんe. 

"No decorrer desta festividade, nos Dudemos anrepn,er 
que sobre o caminho de sua atividade m6dici云- -I-11 fl 磁  
cie讐ca, Ludwj曙inSWanger tem tam扇m niv.sd認elos 
diversos estgios e dire6es da fflosofiadenosssIic 

Cada ciencia repousa sobre fundamentos aue nor ela 
mesma ー  e isto quer dizer: com os modos de auestnnir忘  
m6todos prprios a seu modo de lnveg婦，iig了；aジ  e 
permanecem principalmente inacessfvejs一  Ms eag10 
investigador possui a faculdade de… focalizar 	seus 
pensamentos nestes fundamentos, em sunor que possui o 
讐ぎ翌desperto e arriscar-se assim a se engajジに磁菊  ～、ー一  一  m一一 I・, r,,, ． 	一 	ー一ー  ーーo’つー  ‘~"""vかJ 

'"" iiujc -じieuramos em seu nrntetn 	'" 

Nesta fala, Heidegger faz referncia a primeira das quatro exposi96es da noite, 
a de Walter Schultz. Este preocupava-se em situar o pensamento de Binswanger no 
seio da histria da filosofia, apresentando sua pesquisa antropol6gica numa linha de 

continuidade do pensamento de Schelling, Schopenhauer, Nietzsche e Freud, de um 

lado, e de outro da fenomenologia de Husserl e de Heidegger. Dos primeiros ele teria 

retido a ideia do abalo progressivo da crena em uma predominncia da razdo no 

'HEDEGGER, M. L 'affaire de lapense, p. 13 

19! 
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homem; de Husserl e de Heidegger ele teria retomado e ampliado a compreens5o do 

homem como ser-no-mundo. 

O dilogo com a filosofia, ao qual Heidegger se refere, tem a ver tamb6m com 

o dirigir os pensamentos para os fundamentos sobre os quais repousa a ci6ncia a qual 

Binswanger se consagrou, o que no 6 simplesmente uma conversa com a filosofia, 

mas uma confronta o e um debate de idias, um face a face entre dois 

interlocutores que nao teriam, inicialmente, nada em comum. Este deixar-se engajar 

pela filosofia - Gesprche - tem a ver com um falar em conjunto, falar em comum, 

falar com ela, entrando com ela no dominio do desdobramento da fala, no dito no 

qual o ser fala tomando-se falante - sich zusprechend - e "concernir por sua palavra 

(ansprechend), ao ponto que responde a sua fala (entsprechend) uma palavra se 

destaca onde ele est sendo falado, onde ele" se fala".2 

Este Gesprch com a filosofia est presente neste olhar que se volta para o 

fundo, para os fundamentos, para, a partir dali, questionar e edificar uma cincia, 

uma ciencia daquilo que 6 de prprio ao homem. Heidegger compreende Binswanger 

dentro, nAo da psiquiatria, mas da ci6ncia em geral. Compreende Binswanger a partir 

de seu prprio projeto, a partir da filosofia e a partir de Ser e tempo. Este 6 um dos 

primeiros e grandes avanos de Binswanger pensar sua cincia, uma ciencia 

especial, dentro dos marcos de um projeto filos6fico de busca de uma ontologia 

fundamental. Binswanger permite a colocaao em xeque do prprio conceito de 

realidade com o qual o psiquiatra e a psiquiatria trabalham. E isto no e feito de uma 

maneira ingnua, mas tendo como interlocu 乞o algum que, por sua vez, estava em 

dilogo com toda a tradic5o ocidental. 

1.2. Daseinsanalyse e Daseinsana1ytiIc 

A Daseinsana加1k ou existenziale Ana加ik de Heidegger n瓦o tem como meta 
uma antropologia3 , mas uma ontologia fundamental. Ela 6 um momento prvio4 e 

2 Id.ibid. nota 2. 

i "... dans tre et Temps le point de dpart a partir de domaine de Ia subjetivit est dconstrutir, (...) tout 
problmatique anthropologique est d carte, et qu'au contraire seule l'experience de L e tre-I ( Da-seml) a partir du 
regard constanmment tourn vers la question de l'tre est dcisive..."(HEIDEGGER, M. "Phnomnologie et 
pense由I'tre", in9uestions LU etIV, p.34の．  
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no um fim em si. Binswan
ger a inter

p
reta e a define como um esclarecimento'!1 - 

niosonco-renomenol6gico da estrutura a priori OU transcendental da exist ncia 
uinana, cio Dasejn como ser-no-mundo, en

q
uan

to q
ue a Daseinsanalyse seria uma 

clencia, uma analise cientifica, empricoーfenomenologico, das formas - Gestalten 
reais cia existncia humana. 

Ela e SUposta como um mtodo de interpretaao, ou hennenutjca, assentado 

器res鷺こ器讐認器器な器 a農器二篇 

鷺薫議葉嚢簿  
existencial ocu

pam seu lugar 
pr prio e a prpria Cincia psiquidtrica a

p
arece

redimensjonath 

A Daseinsanalyse 6 um m6todo de anlise sistemtica e apropriado das formas 

variadas saob asbase uma antro器o Dasein humanoa fenomenol gica篇ta emologia篇r-no-mundo, tendo porser compreendido no 

sentido filos6fico e nao biol6gico, pois 6 a partir das anlises de Heidegger que 

4 A argumenta o e a」  ustificativa que encontramos para o trabalho analitico existencial em psiquiatria, psicologia e 
psicanlise, em seus fundamentos pode ser encontrada em Ser e tempo: "A analitica do Dasein, assim entendida, 
fica totalmente orientada para a tarefa que guia a elabora o da questo do ser". At aqui Binswanger tamb6m jo 
percebera antes. "Ela n言o pretende proporcionar uma ontologia completa do Dasein ." "Trata-se, sem dvida, de 
uma ontologia que se dever edificar caso uma antropologia "filosfica" se deva apoiar em bases ifiosficas 
suficientes. Com  vistas a uma possivel antropologia e igualmente a uma fundamenta5o ontol6gica da 
antropologia, a interpreta 言o que se segue s6 poder fornecer alguns "fragmentos", embora no sejam sem 
importncia. " (HE1DEGGER, M. Ser e tempo, p. 44). 

5 "a palavra Existenz(ou Ek-sisrenz) no se aplica, no pensamento de Heidegger, a fato algum, sen言oa 
"essencia", fenomenologicamente pensada, do homem. A essencia do homem 6 a existncia, o que quer dizer que se 
trata do ente cujo ser consiste all um Zu-Sein, em um ter-que-ser, em uma indetermina 言o e abertura que poe em 
jogo o seu ser a cada instante. Heidegger designa o homem, cuja essencia 6 a existncia, com a palavra Dasein (ou 
Da-Sem1), palavra que n言o se aplica, pois, a um "fato" fundamental e complexssiino ( "fato" no sentido da 
Gegebenheit fenomenol6gica) : este ente cujo se acha fora dele, cujo ser est em jogo; cujo ser , por uma parte 
seu, por outra parte6 para ele o mais estranho e distante. (...) ... Dcisein n云o somente "tradn7" a Existenz mas a Da- 
SeEn, e Existenz n5o 6 re-Iraduzvel a Dasein se n5o que se "traduz" a Ek-sistenz. (...). Pode-se traduzir literalmente 
Dasemn como ser-no-mundo. (...). Dasein faz referncia a ser ( sem) e da indica uma localiza9言o, mn ali. (...)...Em 
sentido fenomenol6gico, a palavra Dasein 6 mais originria que "homem" e n5o pode 	limitar-se a traduzir a 
impresso que temos de ns mesmos. " Dasein " indica um ser ou estar posto a.(. . .).. .o ser "esta" posto a, no 
mundo e este no 6 o prprio homem; porm e em contrapartida, o ser nきo "est" a sen言o que se dh no "no" como o 
no alcanado, como a unidade mundana fundamental, com sua presena e sua ausencia, O ser do Dasern consiste, 
pois, na proje o e na abertura ao ser enquanto tal." (ALBIZU, E. "Prefcio", In BiNS WANGER, L. Tres Formas, 
pp. 13,14). 



194 

Binswanger chama suas pesquisas de "antropol 6gico-fenomenol 6gicas". Ele tem 

conscincia de que suas descn96es esto dirigidas por estruturas ontol6gicas, de um 

lado, e de outro parte do principio que elas conduzem a estas estruturas, de tal modo 

que suas pesquisas no retiram sua origem de uma idia pr -concebida acerca da 

essencia do homem, como seria o caso de uma pesquisa somente antropol6gica 6 

1.3. 0 ser-no-mundo e o ser-alm-do-mundo: 

も  com o desenvolvimento e o avan9o da pesquisa que surgem as inova 6es e a 

ampliaao da analitica de Heidegger. Binswanger introduz a amorosa existncia- 

juntos, o modo dual, o amor, que se mantivera de fora do projeto do Ser, assinalando 

um contraste entre Sorge e Liebe. Isto ocupa um lugar bastante claro no projeto e no 

mtodo de trabalho. Ele pretende descrever o ser humano segundo todas suas 

dire96es de sentido, segundo todas as possibilidades e constituintes do projetar-o- 

mundo, do ser-em e do poder-ser-seu, tema que no pode ser tratado de maneira 

definitiva. Assim ele encontra formas do Dasein, ou formas existenciais, da ascenso 

e da queda, ou aquelas do ser-no-mundo maniaco, depressivo, esquizofrnico, 

psicopata ou neurtico, nas quais certas inova6es criativas sao exigidas para sua 

compreensao. 

Num primeiro instante temos uma anlise antropol6gica do ser-no-mundo, a 

qual 6 feita 6 feita atravs dos trs modos de mundo: 

1 .do Umwelt - o mundo circundante, o mundo natural, tomado num sentido 

existencial, ou seja, como um contexto significativo e na sua unidade primordial 

coin o Dasein. 

2.do Mitwelt - o mundo do ser-com, dos semelhantes; 

3.do Eigenwelt - o mundo pr6prio, da rela9谷o consigo mesmo. Embora designe 

oa mbito da rela9豆o do Dasein consigo mesmo, ele nunca existiria na excluso do 

6 A no9豆o filosfica de "antropologia" implica muitos e diferentes sentidos. Binswanger foi inspirado pela no9o 
de "antropologia fenomenol6gica contida em Ser e Tempo e ele, inicialmente, pensou que sua pesquisa n5o teria 
outro objetivo que o de descrever estruturas empricas e existenciais. At ento ele chama suas pesquisas de 
"antropol6gico-fenomenol6gicas". isto se d at o momento em que ele come9a a perceber o que realmente ele 
estava fazendo. De fato, suas pesquisas cram guiadas por estruturas ontol6gicas, de um lado; de outro lado, no 
entanto, suas pesquisas iam dar, chegavam a estas estruturas. Assim, l3inswanger descobriu que suas pesquisas no 
retiravam sua origem de uma idia preconcebida do homem, como o seria de esperar se sua pesquisa fosse somente 
antropolgica. (cfe. "Glossaire", hi: BINSWANGER., L. Introduction, p. 28). 
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mundo. E somente atravs da rela9ao com os entes 
q
ue se desvelam no mun

do que aexist ncia poder-se- apreender. 

舞難薫議 

一 	 Ao ser-no-mundo como ser 
do Dase

in p
er-volition de si-mesmo, como 

p
reocu

pa9ao ou cuidado, Binswan
ger o

p e o ser-al6m-do
一mundo, como ser do- - - 	 - 

ijasein 
p

er volition 
do Ns, como amor. A anlise do ser-alm一

do
一mundo 6 feita 

atraves aa tenomenologia do amor, dos modos existenciais ou dos modos de 
existencia. Nesta perspectiva, o "sujeito" sofre modifica6es de acordo com as 

vanauas tormas de relaao com seus semelhantes : dual, plural, singular e an6nima. 

No terreno daLiebe h a segurana,da cura, declarando o熱somente osiderando-so fundame霧o que no terreno do

o oposto ontolgico 

mぷご器器二器 o tempo e a histria, pois no perteno aspecto de eternidade que possui L器mundo,E isto 

mostrado a partir de casos clnicos, como por exemplo Ellen West, ou no ser-no- 

mundo da fuga de idfenmeno pleno da e篇m que tanto Sorge cicia humana, e que器Liebe pertencem por igual aovez que qualquer um deles 

emancipa-se da totalidade, o outro se altera, de tal modo que o Dasein toma-se 

alheio a si mesmo, na forma da insanidade. Toda a psicopatologia deveria levar em 

consideraao a compreensao e descri9ao destes dois elementos constituintes do 
Dase加．  

Um outro ponto em que Binswanger distancia-se de Heidegger 6 que ao falar 

器isein,c o h器o entende cohumanjdad誉teu, teuhomem篇二mas existncia humana em geral,homem devido linguagem e 

Consciencia, mas 6 primariamente o ser-com, o Mitwelt.E a existencia-com que faz 

o homem. Somente sobre esta base toma-se possivel a Consciencia de si 
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Binswangerpreocupa-se consfinitude, mas tami鰻蕪熱existncia na qual ome Daseidnde apenas em sua dimenso dea eternidade. 

」  ハ  

Binswan
ger considera este si-mesmo no somente como o autntico eu-mesmo 

ao Aノasem como meu・  ou teu, - Jemeinigke" 一 
 mas tamb6m como o n

6s "n6s 
mesmos", a priori a esse eu\meu-mesmo como 

possibilidade ontol6gica, como 
nosso Dasein, como encontro prim自ijo. Para ele, 6 o "ns", o ser-n s - Unsri/ejt 

a aunensao primordial que qualifica a exist ncia. A 
"ipseidade" - Selbstheit - ele 

antepoe "nosidade"- Wirhezt. 

惑襲舞慧謙 

蕪蕪鯵二然endencja noste sentitara da existncia慧  器農ご  

1.4. A analtica existencial e a psiquiatria 

Binswanger considerava a analitica existencial como fundamental para a 

psiquiatria. Com  seus existenciais, Heidegger nao somente teria posto a claro um 

traado da estrutura a priori do Dasein como ser-no-mundo, mas tamb6m teria posto 

em relevo o horizonte para a pesquisa emprico-fenomenol 6gica em psiquiatria, al6m 

de propiciar os instrumentos que permitissem organizar o edificio da psiquiatria 

como uma ciencia. 

Ao notar a ausencia do aspecto antropol6gico no pensamento de Heidegger, 

Binswanger no somente pretendeu agreg-lo, mas tentou delinear um edificio da 

psiquiatria, no qual a Daseinsana加1k heideggeriana estaria no fundamento. Sobre 

esta funda 谷o, seria levantado o primeiro piso, a Daseinsanalyse. No piso superior 

teriam lugar a psicopatologia e a biopatologia, e acima deste piso a psicoterapia e a 

somaterapia. O telhado deste edificio seria o principio clinico. 



1.5. A psicoterapia e a clinica 

Binswanger, a princlpio e aparentemente via em sua Daseinsanalvse um 
em血re9加aan廿0加IO郡亀 chegando mcluslve a a丘nnar que todo o seu 

-
em dire9oa antropologia, chegando inclusive a afirmar que todo o seu trabalho teria 

se originado do desejo de esclarecer as bases conceituais das observaetiec 

psicol6gicas e psicoterapeuticas do pensamento e das a96es do psiquiatra junto ao 
leito do enfermo 

Gradativamente, no entantn, ele co fl1ec。i1 9 nnrPHl十。rn"a 一一」一一一一 1 ―ー’ ー～ vvl"wv" a aulrulLar que pocleflam haver 
flflSq1hiIi,1ac1ec nにirハt戸，．りhA"＋ふ～．  一一一  一一  1、  
r了…』～"“し。  patucrapeut1cas em sua Daseinsanalyse Esta cren9a foi sendo 
reto興a(1s nPJo f11+, de nlle 9lm”、。 Aa ーハ．．一ー一：一一一  ーーー一了ー1t''-' 'at 、バン旦wコ aiguns ae seuc nacienfes flQr ,.in. cnlllnl.~",AA,h”一ー一  ー 	ーー rーーーーJk""l4U し  uiuP'じCriuer a llo皿  
maneira como eram escutados, come9avam perceber em que Binswanger se atinha 
com maior aten 言o, quando a experiencia do insight de sua prpria estrutura e das 
dificuldades, das flex6es e limita96es, parecia exercer um certo efeito terapeutico 

Meclard Boss e Roland Kuhn s言o dois autores, entre tantos, que se lanaram 
nesta nova compreenso e que publicaram um rnimero considervel de livros, nos 
quais encontra-se um rica casuistica. Em 1985 era realizado em Paris um col6quio 

internacional com o ttulo Fenomenologia, PS好ulatria e psicanlise, que rendia, 
homenagem a Binswanger como mestre. Alguns anos depois, nos dias 11 a 20 de 

setembro de 1989 este trabalho foi na D'cade de Cerisy, agora sob o titulo 

Psiquiatria e existncia. Ali foram apresentados trabalhos produzidos dentro 

daqueles marcos e vias traadas pelas obras maiores de Ludwig Binswanger, Erwin 
Straus, von Gebsattel e Victor von Weizsacker. O que se pode concluir a partir dos 

volumes que foram publicados destes encontros, sucintamente, 6 que a psiquiatria, 

em geral, aceitou o conceito de existncia e fala da existncia no contexto da 

Daseinsanalyse, nos marcos introduzidos por Binswanger 

O que percebemos 6 que a filosofia tem a oferecer a psicanlise,a psiquiatria 

ou a psicologia, a partir do que constatamos com Binswanger 6 um conjunto de 
princpios que podem orientar: 

197 
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血me鵬

1. A elabora9ao do material clnico, ao 
qual o analista tem acesso numa

dimenso emprica; 

de

ec鳶器[Oa flamento da intealizado num dilo二retaご烹器器慧鴛鷺  

3. A escrita, sem no entanto aventarmos a possibilidade de apenas 
aenvarmos, a partir da filosofia, novas palavras ou conceitos para descri96es 
psicopatol gicas・  porm no sentido de ganhar uma atitude tcita, e em consequncia, 

しunto mais Ildedigna e ampla 

1.6. A psicanlise: 

es Biesta filo器ご器篇ご農器器黒認篇篇農農ご 

撚ma que a de Freud ou a de Heidegger,anger com a de Freud, e nem seu projeto器器嵩篇  a psicheideggenan慧e deno 
pretendia re-dizer a psicanlise numa outra linguagem mais nobre - a ifios6fica, - e 

nem aplicar a filosofia a clinica psiquiatrica e psicanalitica, ou ainda criar uma 

praxis filos6fica e clinica. 

Entre a psicanlise clssica e aquela de Binswan
ger ha uma ruptura 

que 
sigmncatiyamene' no o afastou de Freud. Isto de d, especificamente, pela 

Impossrnlllcjaae de uma passagem de uma a outra, da filosofia a psicanlise, e pela 

possibilidade do convvio corn a diferena, com o dilogo infmd豆vel 

O universo habitado por Binswanger 6 aquele de Kant, de Husserl e de 

Heidegger. E aquele dos gregos e de Herclito. Freud, por sua vez, faz parte de um 

outro universo mental, de um mundo no qual encontramos Newton, Darwin e 

Coprnico. Enquanto Freud queixava-se do idioma figurado da psicologia na falta de 

uma linguagem fisica e qumica para dar conta de sua teoria - nutrindo a esperana 

de que a metafisica se tomasse metapsicologia e ento fisica - no universo 

binswangeriano o movimento 6 contrrio: a fisica e a biologia voltam a ser 

metafisica, abertas ao Kosmos. 
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Freud 
colocou o cogito cartesjano num novo lugar, de tal maneira nuea 

pslcan五hse 6 uma revolu9ao pennanente em epls加m可0郡a.com  Heldegge 
1

psicanlise uma revolu o permanente em epistemologia Com Heidegger, no 

apenas o cogito e a Consciencia, mas tamb6m o homem foi colocado no devido lugar 
Binswanger sabia situa-los 

C) nrt1,pIT-( (Wfl,,d.-.. tIユYtハ hof一り”“' -.一一  」一 1, ー r…ー‘~HaI皿よc LXLO psicanalitico de Freud, A Interpretaco dn.cgh,山ne 

二
i Yuu), passou desapercebido em sua primeira edi9乞o. Revolucion自rio, ele somente 

roi aescoberto postenormente A metapsicologia de Freud, em sua 6 poca, parecia ser 
uastanre ampla. Com  Binswanger ela come9a a dar mostras de seus limites e de sua 

estreiteza e sua produao 6 uma espcie de segundo grande momento da psicanlise 

em que seus horizontes sao ampliados, alargados. Sabemos o que Freud pensava 
aisto. atraves ti 	 ”・ コ  。r十Aoh に11一c一一一 1 J ーーーーー  v"A -LLLpLu」a . a arte e a tilosofia poderiam ser colocados no 
mesmo poro junto com a religi豆o ・  o estreitamento e a resistncia freudiana. 

No entanto, Freud deve ser tratado com justi9a. Ele foi um revolucionrio e 
praticou a psicanlise revolucion自ria, mas invocou um tipo de cincia e ideal no 
revolucjonanos・  devedores ao positivismo cientfico no qual ele fora formado. A 
proposta de Binswanger ndo 6 um retomo ou uma resistncia え  psicanlise, mas a de 
um revolucionar contnuo - nos quais o movimento de transi9まo 6 muitas vezes 
Imperceptvel - de uma amplia9do nos horizontes intelectuais da psicanlise e de 

uma incurso no campo ifios6fico. Freud via na filosofia pouca utilidade. A psicanlise 

construiria sua prpria estrutura especulativa, e este projeto j自  estava em andamento. A 
psicologia freudiana era uma cincia espec叫  um ramo da psicologia. A 
Weltanschauung da psicologia era a mesma da cincia natural, conforme ele mesmo 

escreveria em suas Novas conferencias introdutrias7 
O percurso de Binswanger 6 , sob mii1tiplos aspectos, exgeno a psicanlise, 

marginal ao movimento psicanaltico8 . Em 1911 ele retorna a sua herana: o manic6mio 

7 Encontramos uma conferncia de Freud especialmente dedicada ao tema da Welranschauung. Trata-se de 
conferncia XXXV (FREUD, S. Obras Completas...,voL 3, pp. 3 191-3206) .Para Freud havia uma associa o 
quase imediata entre Filosofia e "vis5o de mundo". 

$ Nos dois volumes da histria da psicanlise na Frana, da historiadora e psicanalista Elizabeth Roudinesco, o 
nome de Binswanger tem pouca representatividade, dadas as propor6es que a publica o pretende assumir. No 
que diz respeito ao movimento fenomenol6gico. temos ali uma referncia maior a Minkowski. No aue diz resneito 
ao uvro an iwuwnesco, na na rrana uma lustOria de psicanalise que e por demais atual. I sempre mais tacit 
escrever sobre algo quando disto se tem uma adequada distncia. As rupturas no movimento psicanalitico francs, 
prometidas por Jacques Lacan desde 1953, acabaram por criar fantasmas de inimigos, muitos dos quais 
encontravam-se na fenomenologia. No entanto, a Histria de Roudinesco 6 uma histria na qual o principal 
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難legado e a direo deste, a qual se sustenta at 1956. L ele desenvolvenais clfnicas e l ele receberia seus amigos psiquiatras, psicanalistas, fflsofosele proveria linhas diretrizes para os seus discpulos e l ele iniciaria uma 

Mesmo 
q
ue Binswan

g
er reconhea o lugar de Freud na histria do pensamento 

numano e sua import ncia na 
psiquiatria, mesmo 

q
ue Binswan

g
er elogie a metodologia_. _._. _1_ __ _ I 	 - - 

二asU cot)ertas de Freud, mesmo que Binswanger, infectado pela fenomenologia de 
1-fusser

! e pela leitura de Ser e tempo, critique o mecanicismo de Freud e seu 
naturalismo, mesmo ass

im permanece aberto um abismo entre os dois. No h como 
conciliar de uma forma 

p
acifica e imediata a psican lise de Freud e a filosofia de 

thnswanger. 

2. IMPASSES: 

2.1. Subjetividade: o Dasein binswangeriano entre o sujeito transcendental e o 
serno1mundo: 

Em Binswanger h uma perda de confiana de que toda a psiquiatria, enquanto 

ciencia, possa ser dominada pela "unilateralidade e obstinaao da particularidade" 

(citando Hegel), de uma particularidade qualquer. Conceitos tais como c6rebro, 

doena cerebral, fun o cerebral, eu, libido, pulsao, etc., sempre foram para ele 

problemticos. O todo dos problemas da psiquiatria no poderia ser compreendido, e 

personagem 6 Jacques Lacan. Sua figura acaba por obnubilar uma hist6ria da psican言lise, quando esta d confundida 
com Lacan. 

Um outro "clssico" da histria da psicanlise, o Freud, vida e obra, de Ernest Jones,e um livro escrito sob o 
prisma de preocupa96es de ordem institucional e poltica. Interessa-lhe mais solidificar a imagem de Freud como 
um pai fundador e, ao redor dele, solidificar um movimento e uma institui9まo (o que n言o faz por desmerecer o 
trabalho deste autor). A Jones n言o interessa, pelo menos a principio, urna contraposi9o de idias. Interessa-lhe 
antes demarcar um aspecto institucional no qual aqueles excludos s5o pegados, por j' terem sido excluidos antes. 
A Binswanger, Jones dedica muitas pginas para "contar" histrias ・  e no para discutir idias ・  e mostra-se um 
tanto distante no que diz respeito a ele. No entanto, em Roudinesco e em Jones podemos encontrar traos para fazer 
vir a luz uma forma de pensar que perdura na psicanlise desde os seus primrdios 

De Waethens, um dos tradutores de Heidegger para o francs e autor tamb6m de um trabalho de introdu9o e 
an自lise de Ser e tempo, escreveu Da psicose, um ensaio de interpretado analtico-existencial, no qual perfila 
Binswanger, Freud, Heidegger e Lacan. Isto nos faz pensar numa histria da psicanlise que n言o foi escrita, uma 
histria das idias e das inte.rlocu6es, uma histria do pensamento psicanaltico. 
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menos ainda resolvido, a partir somente do interior da "conexao dos problemas do 

conhecimento objetivante", pois na conec9言o dos problemas da psiquiatria, o 

inesgot自vel problema da subjetividade eleva, com uma intensidade maior, sua 

cabe9a".9 

As questes centrais de Binswanger giram em tomo da autonomia do esprito 

humano frente a todas as determina6es e na busca de um m6todo adequado que 

permita penetr-lo. Estas quest6es fazem emergir o problema da subjetividade. Este 

problema ja aparecera para outros que foram, de certo modo, precursores de 

Binswanger, tais como Diltey ou Jaspers. O conceito de histria interior de vida 

(1927-1928), a Introd町do aos problemas gerais da psicologia(1922）一 ao centrar-se 

em Brentano, Natorp, Husserl, Bergson - e Sobre a fenomenologia (1922) s乞o 

tentativas de Binswanger de cercar este problema, de adquirir alguma clareza sobre 

os fundamentos conceituais disto que a psiquiatria, de um ponto de vista psicol6gico 

e psicoterpico, percebe estuda e faz a "cabeceira do doente", no que sempre se 

imbrica o problema da subjetividade. 

No campo da psiquiatria, autores como Eugene Minkowski, Eugen Bleuler, 

Victor von Gebsattel, Erwin Straus, Fraiiz Fischer e outros faziam eco a Binswanger,. 

No entanto n谷o reconheciam, tanto como Binswanger, a importncia de Ser e tempo 

A situa o cientfica da psiquiatria estava madura para a recep9o de uma obra onde 

o problema da subjetividade era abordado nao mais de um ponto de vista psicol6gico 

ou epistemolgico, ou somente de um ponto de vista fenomenolgico, 

"mas em conexo filos6fica ou ontol6gica com a 
questo do sentido do ser, e a interpreta 乞o do tempo como 
horizonte possivel de toda compreensao do ser. Na medida 
em que, para abrir-se este horizonte necessitava-se da 
anal itica ontol6gica do Dasein como ser-no-mundo, nao6 
somente a interroga 谷o sobre a "subjetividade", mas tamb6m 
a interroga 乞o sobre a estrutura a priori do Dasein humano 
em geral que toma uma forma novae se aprofunda."0 

O recurso a digressao histrica serve, por vezes, para justificar o quanto a 

situaao cientifica da psiquiatria estava madura para a recep9o de Ser e tempo, para 

9BINSWANGER, L. i3/scours, p. 87 

'O BINSWANGER, L. Artculos, p.439 
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apontar nesta obra os esfor9os na busca de um dominio cientfico do problema da 

subjetividade, a qual teria seu apoio e seu fundamento prprio. No entanto, esta 

solu9貸o nunca foi muito clara em Binswanger, o que permitiu aos seus continuadores 

algumas confus 6es. 

Sonho e existncia11 6 o produto da influncia heideggeriana, al6m de 

manifestar o fruto de um mtodo de observaaofenomenolgicofictico-eidtico. No 

entanto se Binswanger evocava Heidegger, reconhecia tambdm que no estava 

altura da exigncias da fenomenologia eidtica tal qual ela era compreendida por 

Edmund Husserl'2 

"Sonho e existncia 6 uni dos grandes exemulos de como Binswauner onera a descen1ralizaco sobre a noco de 
experincia na recusa da dimens言o psicolgica como o elemento originrio. Ali temos presentes a influncia 
heideggeriana numa leitura original e subordinando-a as suas necessidades enquanto psiquiatra e psicanalista. 

12 As Investiga9うes lgicas de Husserl, publicadas em 1900-190 1, testemunham a evolu o de uma pesquisa, pois 
iniciam com uma longa refuta o de sua prpria concep9ao psicologista anterior na qual explicava as no96es 
matemticas a partir das leis da psicologia empirica, p.ex., o nmero a partir do processo de abstra ミo. Agora, 
Husserl sublinha, sobretudo, que as cincias empricas s6 podem dar generalidades apenas provveis - 'todos os 
corvos s言o negros'- enquanto que cincias ideais como a lgica e a matemtica d言o proposiメes autenticamente 
universais. A psicologia, como cincia emprica, s6 pode formular leis fundamentadas na indu o e, por isso, s 
podem ser prov自veis. 

Na sua quinta investiga o Husserl retoma a no9芭o de intencionalidade para descrever a conscincia, Esta no 言o jd 
fora colocada em destaque por Brentano, que pretendia romper com a concep9o associaciornsta herdada de Locke, 
que reduzia a vida psquica a associa es de idias ou de representa96es"J7orstellung. Para Brentano haveria trs 
tipos de atos psiquicos, trs fenmenos: 1. ter uma representa 言o;2. julgar;3. sentir. 

Estes trs 色nmenos teriam all comum o fato de comportar uni conteido correlativo, um objeto intencional 
distinto da coisa real, extramental. Assim, a consciencia no6 mais definida a partir de um conjunto de faculdades 
nem apenas em fun o da conscincia de si. Para Husserl, a conscincia6 um conjunto de vivncias - Erlebnfsse ー  
intencionais que visam um objeto. Ela 6 definida por atos que tem por correlatos e pares - Gegenstand - diversos 
objetos visados. Perceber, imaginar, lembra-se, deste modo, so atos da conscincia pela qual esta se refere a 
ohjetos. 

Esta atitude, platnica, porm, cede lugar a ado 言o de uma filosofia transcendental inspirada em Kant e a pergunta 
acerca do como a vivncia intencional - Eriebnis ・  pode sair de si mesma e atingir o objeto. Para alm da lgica 
pura Husserl apresenta a fenomenologia transcendental, como o mtodo universal de descri9o dos atos de 
conscincia e de seus objetos. Sua pretens各oe de assentar a obetividade e a certeza n言o no c自lculo simb6lico, na 
matem言tica, mas na intencionalidade da conscincia e, portanto, no sujeito que pensa e conhece. Em 1913 ele 
publica Idias diretrizes para uma fenomenologia da qual importa-nos reter aqui a redu9ao transcendental ou 
epoche. A suspens合o do julgamento, a coloca o entre parnteses, fora do circuito, pelo pensamento, das crenas 
espontneas e naturais referentes 自  existencia do mundo, das coisas, das outras pessoas e do eu, a partir do modelo 
da dvida cartesian& Esta redu o6 uma das bases do mtodo fenomenolgico busserliano e uma experincia de 
pensamento que permite a elimina 言o, sem no entanto neg-los, dos diversos objetos naturais cuja existncia 
reconhecemos espontaneamente ・  o mundo natural, as cincias, as verdades da lgica e da matemtica. Resta ento 
um residuo fenomenol6gico, irredutivel e impossvel de ser colocado entre parnteses: a conscincia. Liberada das 
teses capon抗neas e ingnuas esta conscincia d pura ou transcendentaL 

Esta redu9議o constitui as preliminares para uma an自lise da prpria conscincia. Esta 6 que d eve garantir a 
constitui9o da objetividade e proporcionar novamente a conscincia solitria uma abertura para o mundo. Alm 
das cogitati ones, a conscincia descobre, ao refletir sobre si mesma, algo al6m dela mesma, um correlato estvel. A 
noese 6 o pensamento que visa o objeto; o noema6 o objeto visado, o sentido. 
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Pudemos perceber que certas questes trabalhadas por Binswanger tinham uma 

fonte nas ocupa6es husserlianas e que exprimem-se na insatisfa 乞o com os 

horizontes de compreenso da psiquiatria. A pr6pria redu9ao fenomenol6gica - a 

epochd - era uma exigncia metodol6gica a que ele se atinha. Binswanger buscava 

manter-se fiel a epoche husserliana ao orientar-se pela via de um esquecimento de 

todos os juzos para no se deixar influenciar por eles e para concentrar toda sua aten o 

nas formas de existncia em que vive no mundo uma individualidade particular. Neste 

ponto a existncia, descrita e analisada fenomenologicamente, vem a ocupar o posto da 

figura histrica construida a base de impress6es e juizos; assim nos da a contextura e a 

Gestalt, como ele escrevia no caso Ellen West: 

"Porm, essa id6ia e esse quadro, como 6 bem sabido, 
depende do ponto de vista varivel da pessoa ou do grupo 
que os forja. Somente o amor e a imagina o inspirada nele 
podem remontar-se sobre esse ponto de vista parcial. O juizo, 
inclusive o juizo cientifico, como uma forma de capta 吾o-- 
base-de-algo est necessariamente vinculado a uma 
perspectiva particular. O trabalho da ciencia hist6rica 
consiste em comprovar e comparar os juzos pessoais, 
contrast-los com suas perspectivas bsicas e situ -los em 
uma perspectiva cientfica. Sem dvida, como a perspectiva 
cientifica, traa suas diretrizes a partir do presente, "a 
histria esta sendo escrita constantemente" como disse 
Ranke."3 

Ser e Tempo provocou uma mudana no percurso de Binswanger no que tange 

aquesto da subjetividade e na do puramente eid6tico, essencial para o fctico, 

existencial No entanto, isto no significa que tenha descoberto um modo de se 

passar de Husserl para Heidegger. Bmswanger e inovador na medida em que se 

mantem a meio caminho. O encontro com a analtica existencial no significou um 

abandono a Husserl, mas a continuidade de um caminho num novo plano 

E, pois, a partir da anlise da conscincia que aparece a dupla - pensamento e objeto intencional - e que se pode 
fundar realidades no mais como coisas, mas como sentidos para a conscincia. Os objetos das cincias e do numdo 
natural reencontram seu lugar, mas tais como so para a conscincia e no mais na ingenuidade do seu em si. 

A fenomenologia parece dividida em duas vontades. De um lado quer ser a descri9言o de um mundo de essncias 
pressentidas por uma intuio eidetica ・ eidos, essncia a)grego ・  e que no se confunde com o mundo empirico 
dos fatos. Por outro lado,6 um empreendimento de fundao que busca uma fonte prim自ria, original, no Eu puro 
que pensa, no ego como sujeito de conhecimentos possveis. (LACOSTE, 1992, pp.48 -55). 

'3 BINSWANGER, L. EW, p. 323. 
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A obra de Husserl foi a de haver indicado, seguindo a Brentano, em que 
consiste o metodo fenomenol6gico e o campo to vasto que com ele se abria para a 
investigaao cientifica'4 No entanto, a teoria de Husserl movia-se por completo na 

esrera cia intencionalidade enquanto rela9ao unitria da subjetividade transcendental 
e oojetiviclade transcendental. 

Por mais decisiva que fosse para a investiga まo patol6gica o giro desde uma 

羅薫薫薫夢慈  

Em seu ltimo livro, intitulado Wahn, publicado em 1965, Binswanger mantm 

seu reconhecimento a doutrina husserliana da consciencia transcendental, 

comparando o seu significado para a psicopatologia mddica ao significado da teoria 

農篇器e器器1ごprI然器器篇鴛器器嵩  
primeiro rapport sobre a fenomenologia de Husserl e suas rela96es com a psiquiatria 
remonta ao ano de 1922.16 

O fundamental - escreve Binswanger quando busca reconstruir o significado da 

analltica existencial para a psiquiatria - e no sentido da palavra fundamental para 

Heidegger, foi fazer da possibilidade transcendental de comportamento intencional 

no somente um problema, mas resolver este problema com a demonstra9乞o de que a 
mtencional idade da consciencia est fundada na temporalidade do Dasein'7 humano, 
e como est. 

'4Articulos, p. 423 

'5 BINSWANGER, L. Artculos, p.424. 

16 B1NSWANGER, Wahn, p. 09. Este livro trata do delrio e contm, aldm de uma anlise fenomenolgica, uma 
anlise daseinsanailtica dessa maneira de ser do homem no mundo. Wahn tem como subttulo contribuioa 
pesquisa fenomenol6gica e daseinsanalitica. Nele, duas dire96es de pesquisa se sobrep6e. Na primeira parte, 
daseinsanalitica, ele visa "montrer山qudiles mtaphores de l'tre-l' les structures山 l'existance 醐irante sent La 
suit et l'expression"( p. 10). A segunda parte contm uma anlise fenomenol6gica dos momentos constitutivos da 
experincia e suas modifica es na experincia delirante. 

17 Nasegunda se 言o de Ser e tempo ・  Dasein e temporalidade aparece a chave da preocupaao na qual descreve-se 
as 加rmas autnticas da existnciaa luz da temporalidade ・ Zeitlfchkeit. No pargrafo 68 ele retoma as trs 
dimens6es da constitui95o existencial, interpretando・as num plano mais autntico em fun5o dessa temporalidade 
definida como "sentido ontolgico"( # 65). 
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Ao praticar a redu9ao fenomenologica sobre a prpria COnsciencia, -Teideaar 

豊讐
va o pnmado da e灘stencm・  o problema do conhec如ento 

-maugurava o primado da existncia, o problema do Conhecimentn s二  4v- 

鷲

ndo めal91 aかaves da descn9ao do Dasem comum 'pr‘益誌 
 :)utiI U.UJprofundo abalo, atravs da descrio do Dasein comum, O nrnrin 

e鷺la e rede五mdo de um modo虚stmto daぬ虚9do A essen I- - 『hに諾篇  
existencia, o essencial existencial 

麟慧慧薫  

r1nswanger no parte da intencionalidade da Consciencia, e contra Freud ele no 
pane」  cia consciencia em busca do inconsciente19 Binswanger retoma Heidegger 

鴛覧讐unta pelo quem da cxi計encia・  o que lhe permite dispensar ふa 
-u4uじ  ae conceitos que representam modos singulares mais ou menos 
complexos da existencia' frente a outros modos como o uno, o tu o n6s plural e
dua

l2 

Binswanger retira o problema da subjetividade do eixo sujeito-objeto, do 

estreito marco do conhecimento dos paradigmas tanto dualista como 

epistemol6gico21 e coloca-o sobre o amplo terreno do ser-no-mundo como 

'8 Em algum momento j豆  apontamos que Binswanger, assim como Heidegger, ndo pode ser confundido com os 
existencialistas. A Carta sobre o humanismo de Heidegger separa tamb6m Binswanger deste rtulo. O prprio 
Binswanger distingui-se de Sartre na medida em que julga que neste no se realiza este retrocesso. Sartre preferira 
reprovar Heidegger j "cju'il a totalement 6 vit Ic recours a la conscience dans sa descrintion des Daseinず，  
comenta citando L' Ltre et le neant ( etc. BINSWANUEK, L. Artlculos, p. 424, nota 1). thnswanger, por sua vez, 
interpreta Ser e tempo como a primeira investiga o de nossa existncia de acordo com sua transcendencia 
objetiva. 

汐 A psicanlise de Freud, entendida como uma "psicologia do inconsciente" ou uma "psicologia das profundezas" 
・Tiefenpsycholo炉e・  n加 pode simplesmente dispensar a conscincia. O que resta sem a conscincia? O 
inconsciente mostra-se na consciencia, em seus efeitos: sintomas, sonhos e atos faihos. 

2o BINSWANGER, L. Articulos, p.445. 

21 Esta expresso "paradigma epitemol6gico"6 retirada de STEIN, E. "Mudan9a dc paradigma na filosofia - 
fenomenologia existencial como dramaturgia da existencia e dramaturgia das pulses", p. 64 , In: FORGHIER.I, 
Y.C. (org.). Fenomenologia e Psicologia, So Paulo, Cortez:Autores Associados, 1984, pp. 49-70. Fazemos esta 
referncia pois foi esta expresso que nos permitiu apreender um falso impasse em Binswanger. Ele nきo se mantm 
preso ao paradigma da filosofia do sujeito ou aos paradigmas da conscincia pela sua ades言oA fenomenologia de 
Husserl, o que no o obriga a um caminho conseqiente do paradigma epistemol6gico, a op 言o pelo idealismo ou 
pelo realismo, tal como se colocou para Husserl. 
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義難舞  

,麟灘 interpretado ao conceber o ser do Dasein comoa plenitude da transcendncia objetiva do real no ser reaAo estabelecer uma equivalncia entre o ser-no-mundo e 
4l transcendenc

ia, tem-se em m言os a
quilo em dire9a

o do qual se efetua a 
ufira

p
assa

gem -一  Ubersti
eg

en - e de outro, aquil
o q

ue a cada vez 6 ultra
p

assado na 
uura

passa
gem o primeiro 6 o mundo, o se

g
undo o en

te q
ue existe en

q
uanto ser-ai 

assim, nAoe somente o mun
do que se constitui en

q
uanto transcend6nc

ia, mas 
iamoem o si-mesmo, 

鳶議夢
Heidegger no trabalho de Binswanger?dcia o Dasein como ser-no-mundo? IstoBinswanger prope-nos um trabalho 

segui器篇ご器器篇器器ご農器農器  

come a aBinswange:problema c熱鷲燕燕熱a outra.tratar orio sobre 

蕪難響薫護  

22B1NSWANGER, L.WAHN, p.08,09 



A fenomenologia prometia s pr6prias coisas falarem, atravs de um mergulho 

amoroso na essencia e conte立do do fenmeno particular. O problema fundamental 

que somente seria possivel obter informa6es a respeito do "como a coisa 6 " a partir 

do projeto-mundo que preside o encontro com qualquer ente 

"Contrariamente a um mal-entendido persistente a 
fenomenologia no prope nem uma teoria do homem em 
geral nem uma teoria do homem psiquicamente enfermo 
nem, a fortiori, uma teoria da esquizofrenia, da melancolia ou 
da ansiedade que cada Dsiauiatra t)oderia" aolicar" a tal ou 
‘一1_I 一ーー一一一一：一一‘一一  一一I,一一一一一一”23 tai ae seus pacientes enrermos’ニーー  

A palavra chave 6 experincia - Erfahrung. A experincia do homem no duplo 

sentido, objetivo e subjetivo do particular. A experiencia psiqui自trica - aquela do 

doente diante do psiquiatra e do psiquiatra diante do doente -6 uma das formas de 

experiencia humana e a tarefa que a fenomenologia deveria esclarecer, em 

psiquiatria, seria justamente esta experincia. A fenomenologia, nesta perspectiva, 

seria n石o uma ciencia da experimenta 乞o, mas uma ciencia da experincia. 

2.2. Uma via ou um desvio? O conhecimento do Dasein: Holzweg: 

Binswanger observava que o conhecimento do Dasein, ou da existncia 

humana, nunca poder chegar a um fim e que este n谷o se assenta numa reflexo 

l6gica, mas na intui9ao imaginativa de formas - Gestalten. 

Assim, se desejarmos nos aproximar de seu pensamento e se desejarmos 

alcanar alguma compreenso de suas elabora6es, devemos aceitar sua intui9o e os 

produtos de sua intui9谷o. De certa forma, Binswanger, a principio, modifica e limita 

a analtica existencial na Daseinsana加e enquanto m6todo puramente antropol6gico 

de investigaao, enquanto exame e elucidaao fenomenol6gicos da essencia do 

Dasein, sきo ou enfermo, para, mais tarde, ver neste mtodo potencialidade 

terapeuticas. Seus casos publicados foram psicanalisados e logo interpretados 

analitico existencialmente. 

23 TATOSSIAN, 1986, p. 127 
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A nossa pretens o era,ponto eram possveis, legti慧cio denece器S lflVCStigas "extr篇6avenguar at ques" realizadas no 

naswangerpsicanalticonosso trabalh鰻熱蕪鴛campo psiquitrico-via, medida em quede Continuarmos Tal 
ensejo levar-nos-ia a um trabalh

o gigantesco e 
q
ue fugia ao limites de uma- - 

ulsserraao de mestrado. Est vamos a trabalhas, simultaneamente, com os textos de 
t,inswan

g
er de Freud, de Husserl e nao nos furtamos a uma introdu9ao inicitica nos 

rmstenos 
de Ser e tempo. Produzimos diversos textos 

que eram continuamente 
revisados e abandonados, at6 nos defrontarmos com o impasse produzido pelo 
encontro entre trs domlnios distintos: Filosofia, Psicanalise e Psiquiatria - o 
impasse central na obra de Binswanger 

Esね 1fl'ria node-; 	ハ11,1。-.ハ』一ー一一 , 	』． 	一 ―ーーI一ー“ γ、～一a ocI 4 eoriciusao de uma investiga o e,a conseailenci& 
poaerlamos ento abandonar Binswanger ao seu destino. Sua obra seria ilegtima. 

seus propsitos realizados de forma ilicita e suas extrapola6es simplesmente 
impossiveis quando n言o enganosas. Porm, foi justamente esta conclus谷o que no 
nos satistz一  Fta elr,1、、1.1_",扇一ー“エーー  ーーーー’~‘、一’ 一'a し  ia put uemais evKtent e" oue Hnhnlllnc 戸,、ーハ”＋ー山、一ー一一一一  ーーーーーーーvv'-F jLL しUudH1()S encontrado em nosso 

percurso fazia por duvidar desta evidencia, a qual nao era possivel, de todo 
S iiSt',ifr. Pelo mle h -- 。，ー、。  一．ーーーーーエ  “ー～ー且上じIUqu riaviamos encontrado e pela insatisfaao em concluirmos 

optamos por retomar a investiga9ao em seu inlcio para, ento, refaze-Ia. 

Quando voltamos ao incio, jh no tnhamos mais a mesma perspectiva com a 

quai naviamos come9ado. Nao era mais posslvel voltar ao incio, e este permanecer 

para sempre por conta do mito. Quando se rele um livro no6 possivel termos dele a 

mesma perspectiva que tivramos quando da primeira leitura. Percebemos aue 

aquuo que era nossa hiptese de trabatho fora posto a prova com a realizaao do 

uaoaino e que a mesma era falsa. Binswanger no estava a extrapolar a partir de um 

texto filosofico, ou mesmo a partir da filosofia. Esta redimensionou nosso trabalho e 

24 Quando tnhamos o nosso trabalho ainda numa fase inicial, acreditavamos que ele poderia inserir-se numa linha 
de continuidade do quinto capitulo de um livro ・ A Dramaturgia da existncia e a dramaturgia da puls5o” ・ do livro 
Seis estudos sobre "Ser e Tempo" -Martin Heidegger ( STEIN, 1988). Ali encontramos uma afirma 言o que nos 
incitara o trabalho:"... a aplica o' prxis analitica realizada pelos autores acima mencionados ( Ludwig 
Binswanger e Medard Boss) e que pretende extrapola6es poderosas de Ser e Tempo deve ser examinada a fundo" 
(p 130) 
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fez brotar a luz a seguinte questo: o que Binswanger est a nos trazer? Se nao 6 nem' I 

巴
osofia, nem psicologia・ nem antropologia, o que sen可entn蒜ご諜  reo血en麗nos den仕o de uma coerenclaたnomenoI6郡c 

-reo血en麗nos den仕o de uma coerenclaたnomenoI6郡ca e pam 
-reo血en麗nos den仕o de uma coerenclaたnomenoI6郡ca e pammos 

-reo血en麗nos den仕o de uma coerenclaたnomenoI6郡ca e pammos ----.um 'umr姦
iJ,

reordenamos dentro de uma coerncia fenomenologica e partimos para um retorno 

"coisa mesma": o que e isto que se chama Daseinsanalyse? 
Este novo olhar 	 ～一一一1 ーー一～～、ハ“叫 Iパン11u1L1u-nos enxergar algo olle cnnにセmt。”ー”‘一ー一‘一一 一 “ 	 ー一ー‘こフー ‘"6v りuししuI1sLantemente re加ma nos 

textos de BnlSwanper コ1on nllA て‘一ーー一  ー一…’L4Jj5Jj, aiどv 旦ue viamos e nara o nllP Ac十‘てlh”ー一  一一一 ―ーー  ー上ー… 、ノ旦uし  いw.vamos cegos a sua 
imnntailC l a.O 4-i1- l1 . 1P ll",。ハハ1→ -一一 1 ' ーー一r' "-"i.vw.uw ue uma Co'tnea 'e te,r-- dP ロ戸iAー一一ー  一一」,r. ー一ーー一vー“v"u、Jw入‘Usuc rieluegger, e a 山丘culdade de 
utuuzi-10胆i-a o tianc飴一 nar,n - m、。，,kハ1 ハーーーーー  」  ーー一…‘~v。’P'"''U Qpd.flflm e nr n DortIlpllAく  s.nl l vAー”八。ー．ー一 11一一 一 	 ー 	‘ ーー一ー tー…vPv上しuらuじさ i.wuxe-noS uma luz: 
L LJ'' VVじざ・ '.i uiuio em trances 6 muito intei・Pgq。1,t一．戸Lh.．一‘ー一一一」  

Part25 

Sendas perdidas, poderia ser esta umat r 111ca1)? N" 	。ーh．一一一」一一  ーーーーーー ‘…“"Y'“ノ ‘ ハU し  uipo, os animais andam 
nor carre1rns. CalllillIos mm・nndハe ，、ハr ー一一一一一一一一 
二

-
二 

	

-ー一一ー 

 .

ー一一ー一““」“皿ハハ 

 i'iwtauos por cascos e patas. Mtes Outros por ali passaram 

しomonamanadn "..c'--- ハ  Iー  - 一  -一  ーー一一一ーー “よ一I"uら uiusじgue o Outro・ Estes carreiros sempre levam nara a1gum 11iair 
ra clencla, isto aca

ba por constituir modelos universais, solu96es exemplares 
parawgmas segundo Thomas Kuhn. 

No entanto, no campo ha caminhos vicina
is q

ue, subitamente, terminam e 
resta a trente o 

g
ramado. Testemunho de que por ali se 

passou e se di
sp

ersou. A 
grama一  a trente 一  nao 6 pisada e repisada. Carreiros 

q
ue subitamente terminam,- 

ucit
p
are em Nao levam a lugar nenhum 

p
or

q
ue terminam, mas a 

p
artir de seu 

uesa
pareclmen

to qualquer um pode ir adian
te, por sua 

pr pria conta. Se es
te que 

Continuou for se
gu

id
o p

or outros, sur
ge um Carreiro, marca de tantos 

q
ue o seguiram.- - - 

INO 1aio1eto' heideggeriano Holzweg nきo fala do campo, mas da floresta 
Holzweg6 "picada". Uma picada em meio え  floresta. Pode vir a ser um caminho 
uma estrada. Mas, enquanto picada, nao leva a lugar algum 

為am dans le confr踏la ibrt, ii y a des chemms qui, Ic plus souvente encombrs de broussailles, s'arr&ent 

On les apele Holzweg 

ressemble 幻  aulre 謡書；器器 sonqu'uug器豊叫mais daits la mme fort・ Souvant, 証 semble que I皿  

Holzweg, stir tinGaliinmard, 198鳶erons et forestiers s'y connaisent en cheminsqui ne men nulle part." ( HEIDEGGER, M. C決撫ent cc que veut dire: tre sur unqui ne mnent a flui/e part. Paris, 
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umest器eo；器器器器竺 na floresta a partir da clareira onde 

舞  

Algo de tal estilo no poderia fazer valer seus direitos a no ser mostrando 

como pode articular uma anlise do homem sobre uma analitica da existencia - 

problema de fundamento qda primeira; problema de j叢definir na segunda as condi es de possibco que deve colocar em questo as dim鷺  
prprias e seu significado antropol6gico, e da dizer que o Menschsein 6 o contedo 

efetivo disto que a ontologia analisa como a estrutura transcendental do Dasein 
como ser-no-mundo 



2.3. Deveramos ler Heidegger? 

Os psicanalistas, os psiquiatras, os psic6logos e os psicoterapeutas deveriam 

ler Heidegger, ou filiar-se ao legado heideggeriano? Nきo o poderamos afirmar 

positivamente e nem poderiamos prescrever tal necessidade. No entanto, esta 

pergunta ns a encontramos sendo respondida no prefcio ao livro de Lus Clhudio 

Figueiredo26 , de autoria de Zeljko Loparic. Logo no inicio deste prefcio, Loparic 

tenta nos mostrar de uma forma sinttica a condi9o em que se encontra, hoje, o 

pensamento ocidental, e neste final de seculo, opondo a modernidade e o 

pensamento p6s-moderno, situando Nietzsche e Heidegger: 

"Esses dois pensadores teriam submetido a um 
questionamento radical os dois pilares da modernidade: o 
conceito de fundamento metaflsico e epistemolgico, e o 
progresso social, ao logo da histria universal. Malgrado as 
diferen9as que os separam, ter-se-iam unido, Nietzsche e 
Hedegger para operar (...) a "destrui9言o da ontologia", a 
saber, a deconstru 豆o das estruturas, representacionais 
estveis do conhecimento e do dever. Ambos comungariam 
no rompimento total com qualquer metafisica de tipo 
olatmco. A ns-modernidade nietzschiana ja iniciaria uma 
era pos-metansica encarnaaa por i-ieuiegger・一  

Nietzsche, no entanto, no teria oferecido a nega9o total da modernidade, mas 

teria sido o primeiro pensador a oferecer a explicita o do sentido metafsico do ser 

na 6 poca moderna, o de vontade de potncia:"O ultrapassamento （て)berwindung) 

radical da metaflsica s6 come9aria a acontecer no pensamento da diferen9a 

ontol6gica do prprio Heidegger, o primeiro pensador que faria jua ao titulo de ps 

metafisico".28 

O pensamento da diferena ontolgica teria dws importantes fases. Uma 

primeira com Ser e tempo onde Heidegger mostra que nem o existir humano nem o 

existir das coisas intramuncfrrnas tem meramente o carter de serem simplesmente 

existentes~vorhandenheit: 

26 FIGUEIREDO. Luig Cliiig1ir !A r一‘ -- 一一一 
扇品ii厳篇篇】、にに、 器】塁ミ％竺プ二禦讐 γ； recordar, dizer・’encontros heideggerzanos comaCIカlicα p.Yicunazwca,さ  ao Paulo, EDUC\ Escuta, 1994. 

27 ibid. p. 14 

281d.p. 14. 
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"O existir humano 6 um estar-a lanぐado no mundo, um 
ter-que-ser sem razo suficiente e circunscrito pelo horizonte 
finito do tempo origin自rio. Tempo cujo futuro se abre sobre a 
possibilidade de no ma留  estar ai. O futuro constitutivo do 
existir humano estende-se, assim, at a sua morte, a sua 
p ossibilidacje da impossibilidade".29 

Nesta primeira fase, Heidegger destri, deconstri a presentidade 

Vorhandenheit - do homem e do ente intramundano. O ente simplesmente se oferece 

no a do estar-ai, como instrumentalidade possibilitada por esquemas de uso, 

esquemas no visualisveis e, em ltima instncia, nao passiveis de racionaliza9乞o 

"Neste ponto reside a novidade radical cia cnmnreeng穿n 
neiaeggenana do modo de ser do ente em geral: a sua 
presena no obedece ao principio da razo suficiente e, em 
particular, ao da causalidade. Por conseguinte, a presen9a do 
ente no seu todo tem, inexoravelmente, um carter casual, 
isto6 , finito".30 

Na segunda fase, a partir de 1936. Heidegger toma como ponto de partida uma 

outra negatividade. Na primeira fase ele deconstruia a presentidade e a 

aspectualidade do ente a partir da negatividade que caracteriza o existir humano 

como transcendencia finita. Esta negatividade, agora mais forte,6 aquela do prprio 

ser, a que constitua a sua diferena com o ente: 

"Esta diferena entre a presen9a e o ente presente, 
esquecida pela metafisica (que s6 conhece o ser do ente, a 
presena de algo e nao a presena ela mesma)6 preservada 
pela linguagem. Ela 6 assimilada, por exemplo, pelo duplo 
sentido, verbal e nominal, do participio presente do verbo ser 
em latim: ens. Ens significa, ambiguamente, tanto o ente, 
como o sendo ( do ente). A diferen9a ontol6gica, a que 
separa esses dois sentidos, no pode ser derivada nem da 
transcendencia do estar-ai nem, menos ainda, de uma 
oposio entre aspectos da presentidade das coisas. Ela se 
baseia, diz Heidegger num retraimento do prprio ser: um 
retraimento q ue se oculta a si mesmo iara manifestar anenas 
一、一ー‘一一一一ー一一‘一一一一一一一」一 ”31 o ente enquanto presente.ノノー‘ 

29 idop.cit.p.15 

30 id.p.16 

31id.p.17 
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Heidegger deveria ser lido pelos psicanalistas justamente porque seu 

pensamento ps metafisico desafia, mais do que qualquer outro, o quadro de 

pressupostos da modernidade e da psicanlise enquanto projeto te6rico t6cnico 

desenvolvido no interior desse quadro: deconstruir a psicanlise significa, em 

particular, desfaz-la das metaforas fisicalistas e, por conseguinte, da 

metapsicologia, nome freudiano para a metafisica da psicanilise." 32 

Loparic sauda o "afastamento de Binswanger" pois, na sua perspectiva, no se 

trata de "aplicar" Heidegger a psicanlise - como ele julga que Binswanger faz - 

nem, tampouco, de "enriquecer" a reflexo dos psicanalistas, mas de deixar-se 

colher e afetar pela meditaao heideggeriana, de deixar-se conduzir por ela em 

diversas e nada previsiveis dire96es. No se trata, pois, de pensar questes da 

psicanlise a partir de Heidegger, em distanciar-se das tentativas anteriores - como a 

apresentada pela anlise existencial de Binswanger: 

"Digo isso no tanto pelo fato de Binswanger ter 
descurado do segundo Heidegger ( ...). O problema com 
Binswanger 6 outro: ele trata o estar-no-mundo do homem 
n豆o como uma "acontecencia" ps-metafsica, mas pelo 
contr 自rio, como a estrutura metafisica das possibilidades do 
nosso existir terrestre, das possibilidades da existncia 
humana post mortem. Em outras palavras, Binswanger 
comporta-se como um leitor metafsico de "Ser e Tempo", 
contrariando assim os mais fundamentais propsitos de 
Heidegger."33 

Medard Boss, que foi saudado como um dos continuadores de Binswanger, tem 

um pensamento semelhante a este. Ele acusa Binswanger de ter tentado ser mais 

heideggeriano que Heidegger e de no ter conseguido superar o dualismo sujeito- 

objeto atrav6s do conceito de transcendencia. 

32 idp. 23. Aqui parece ficar clara a posi 言o do Loparic, a qual Luis Cludio nos falava em uma entrevista 
particular. Enquanto que Luis Cludio Figuciredo tem como proposta a leitura do texto heideggeriano como um 
interlocutor para pensar-se a clinica, o que o Loparic pretende6 reconstruir a metapsicologia agora sob um 
orienta95o heideggeriana, ou, dito de outra forma, que a clinica seja psicanaltica, mas que a teoriza o seja 
heideggeriana. 

33 Idp. 27,28. Este autor 6 o exemplo de como e, de unia maneira mais explcita, Binswanger 6 lido, no somente 
por este autor, mas por alguns outros que escreveram sobre Binswanger. Entendemos que a "sauda o" do 
afastamento de Binswanger 6 o modelo de um equvoco frequente. Sempre nos perguntamos, depois de termos 
encontrado repetido este equvoco em alguns autores, se teramos lido Binswanger de uma maneira diferente ou se 
estes autores teriam efetivamente lido Binswangcr? Pessoalmente, achamos que o texto de Brnswanger n言o permite 
a atirma 加叱Loparic. 
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護蕪慧  

'iomem espiritual na estrutura fundamental de sua essencia. 

麟難驚 

器器qa ue "oa Lacan器登precisaum filsかpsiquiatra". Ou seja, Heidegger no 

E esta a atitude que ada filosofia? Cremos que器lie鴛C鴛a e a psicologia poderiam esperarque o filsofo precisa de um 

psiquiatra, mas cremos que o psiquiatra precisa de um ffl6sofo 

麟蕪蕪欝 

療簿蕪戴薫麓  

34Id.op.cit.p.28 
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fala e a linguagem como quest6es que se impe; e assim na filosofia de Heidegger 
tanto quanto na psicanlise".35 

3. MOMENTO DE CONCLUIR: 

Ludwig Binswanger percebeu, num livro - Ser e tempo - a possibilidade de 

prossegmr suas pesquisas sobre um plano mais explicito, acabando por mostrar que a 

via ae aproxima9ao entre a analitica existencial e a psiquiatria inclui o ser do 
psiquiatra como realiza 乞o da liberdade ao fundo - Freiheit zum Grund 

Sua aproxima o a Husserl e a Heidegger no6 fruto de uma op 言o filos6fica 

a pihuss急mas de um.0 nem um he叢器器 uma via prprincpio ou de estri蕊器no um'L onde o 

器慧認農烹器黒黒器鴛 por aproxima 豆o do 

Com nosso trabalho, ensejamos, no produzir respostas, mas aceitar 

adequadamente a colocaao de algumas questes. E nisto, encetanos, inserimos e nos 

msenmos num espa9o de interlocu 言o com um texto, e produzimos o nosso texto, que 
agora 6 entregue ao seu destino 

351d.ibid.p.3 1. 

36 FEDDA・  P. "Prface" in : BINSWANGER, L. Introduction, p. 19 
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