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T R A D U ç A o  / T R A N S L A T I O N  

I DE A I S  DE CON D U T A *  

por Charles Sanders P E I RCE 
Trad ução e I n trodução de I vo Assad I B R P *  

I N T R O D U Ç Ã O  

A i mportância do texto " I deais  de Conduta" d o  f i lósofo norte-americano Charles  
Sanders Pe irce ( 1 8 3 8 - 1 9 1 4) prende-se à data de sua escr i tura :  1 903 ; é um texto de matu
ridade .  

É nít ido como,  para quem tenha estudado o autor ,  o texto fornece uma art iculação 
melhor acabada entre as c iências normativas - a lógica, a ética e a estética - q uando 
comparado a outros anteriores,  a exemplo daq ueles referentes à class i ficação das c iên
c ias  e ,  mais  espec i ficamente,  à IV Conferência ( " Os T rês Tipos de  Bem " ) ,  da sér ie  
constante no volume 5 dos Col lected Papers ,  todas referidas ao P ragmatism o .  

O autor an tecipa,  de certo m o d o ,  na f i losofia,  uma " estética da i ntel igênc ia" como 
o quer J orge Lu í s  Borges na l i teratura . 

A r iqueza do texto reside no seu poder de s í ntese;  trata-se de uma fel iz reunião da 
fenomenologia e da metaf ís ica às c iências  normativas ,  sob a v i são peirceana .  

De outro lado ,  o texto é ,  também,  uma i nst igante entrada na arqui tetônica f i losófi
ca do autor - u m  convi te ao le i tor a uma versão contemporânea do ideal de  amálgama 
entre o Belo,  o Bom e o Verdadeiro,  presente na  f i losofia ant iga,  fornecendo a d imen
são deste  autor até  agora tão desconhecido e ,  quando não,  tão mal  compreend ido entre  
seus  própr ios  conterrâneos . 

• In: H A R TS H O R N E ,  C. & W E I S S ,  P. ed . - Collecled papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge,  Bel k nap P rcss of H a r 
v a r d  U n i v .  P r e s s ,  1 974 .  Book 4 ,  C h a p .  4 ,  I .  5 9 1 -6 1 5  . 

•• Departamento de F i losofia  - Pon t i fíc ia  U n i vers idade Catól ica de São P a u l o  - 0 1 000 - São Paulo  - S P .  
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I D E A L S  O F  C O N D U CT *  

5 9 1 . Every man has certain ideais of  the general descript ion o f  conduct t h a t  befits a 
rational an imal i n  h i s  part icular  stat ion i n  l i fe ,  what  most  accords with h i s  total nature 
and relat ions .  I f  you t h i n k  this statement  toa vague,  I wil l  say, more specifical ly ,  that  
there are th ree ways i n  which these ideais usual ly recommend them selves and j u st ly do 
so .  I n  the  f irst  place certain k i n d s  o f  conduct ,  when the man contemp lates them , have 
an esthet ic  qua l i ty .  He t h i n k s  that conduct  fine; and though his notion may be coarse 
or sent imental , yet if so ,  i t  will  alter i n  time and must tend to be brought into harmony 
with h i s  nature .  A t  any rate,  h i s  taste i s  h i s  taste for the t ime being;  that i s  al I . In  the se
cond place,  the man endeavors to shape h i s  ideais into consistency with  each other ,  for 
i nconsistency i s  odious to h i m . In the th ird place, he imagines what the consequences of 
ful ly  carrying out h i s  ideais  would be,  and asks  h i m se lf  what the esthetic qual i ty  of  tho
se consequences would be.  

592 . These ideais ,  however,  have i n  the main  been i m b i bed i n  ch idhood . St i l l ,  they 
have gradual ly been shaped to h i s  personal nature and to the ideas of  h i s  c i rcle of so
ciety rather by  a cont inuous  process o f  growth than by any dist inct  acts of  though t .  Re
flect ing upon these ideais ,  he  i s  led to in tend to make his own conduct conform at least 
to a part o f  them - to that part in which  he thouroughly bel ieves . Next, he usually for
m u lates,  however vaguely,  certain rufes of conduct. H e  can hardly help doing so .  Besi 
des ,  such rules  are convenient  and serve to m i n i m ize the effects of  future i nadvertence 
and, what are wel l -named , the w i les o f  the devi  I with in  h i m . Reflection upon these ru
les ,  as well  as upon the  general ideais  behind them, has a certain effect upon his d isposi 
t ion,  so that what h e  natural ly  inc l i nes to do becomes modi fied . Such being h i s  condi
t ion ,  he o ften foresees that  a special  occasion i s  going to arise ;  thereupon,  a certain ga
ther ing o f  h i s  forces w i l l  begin to work and th i s  working o f  h i s  being w i l l  cause h im to 
consider how h e  wi l l  act ,  and i n  accordance with  h i s  d isposit ion , such as i t  now i s ,  he i s  
l e d  to f o r m  a resofution as to how he w i l l  a c t  upon t h a t  occasion . This  resolut ion i s  of 
the nature o f  a plan;  or ,  as one might a lmost  say, a diagramo l t  i s  a mental formula al
ways more o r  less general . Being nothing more than an idea,  this resolut ion does not  
necessar i ly  i n fluence h i s  cond u c t .  B u t  now he s i ts  down and goes through a p rocess s i 
m i lar to that of  i m p ress ing a lesson upon h i s  memory,  the result  of  which i s  that the 
resofution, or mental formula ,  i s  converted into a determ ination, by which I mean a 
real ly  eff ic ient  agency ,  such that  i f  one k nows what i ts  special  character i s ,  one can 
forecast the m an ' s  conduct o n  the special  occasio n .  One cannot make forecasts that 
wil l  come true i n  the  m aj ority o f  tr ials  o f  them by means of  any figment . I t  must  be by 
means o f  something true and rea l .  

593 . We do not  k now by w h a t  machinery t h e  conversion o f  a resolut ion i n t o  a de
ter m inat ion i s  brought  about .  Several h ypotheses have been proposed ; but  they do not 
much concern us  j u st  now . S u ffice i t  to say that the determ ination , or efficient agency , 
is something h idden i n  the depths o f  our  nature .  A pecu l iar qual i ty  of feel ing accompa-

• F r o m  l h e  " Lowel l  Lec l u res D f  1 903 " ,  Lec l u re I ,  v o l .  I ,  3d Draug h l ;  6 1 1 ·6 1 5  f r o m  v o l .  2 ,  2d Draughl ,  w h ich  i s  a c o n l i ·  
nual ion D f  vol . 1 ,  3 d  Draugh l .  
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nies the first steps of the process of forming this impression; but later we have no direct 

consciousness of it. We may become aware of the disposition, especially if it is pent up. 

In that case, we shall recognize it by a feeling of need, 01 desire. I must notice that a 

man does not always have an opportunity to form a definite resolution beforehand. 

But in such cases there are less definite but still well-marked determinations of his natu

re growing out of the general rules of conduct that he has formulated; or in case no 

such appropriate rule has been formulated, his ideal of fitting conduct will have produ

ced some disposition. At length, the anticipated occasion actually arises. 

594_ In order to fix our ideas, let us suppose a case. In the course of my reflexions, I 

am led to think that it would be well for me to talk to a certain person in a certain way. 

I resolve that I will do so when we meet. But considering how, in the heat of conversa

tion, I might be led to take a different tone, I proceed to impress the resolution upon 

my soul; with the result that when the interview takes place, although my thoughts are 

then occupied with the matter of the talk, and may never revert to my resolution, ne

vertheless the determination of my being does influence my conduct. Ali action in ac

cordance with a deterrnination is accompanied by a feeling that is pleasurable; but, 

whether the feeling at any instant is felt as pleasurable in that very instant or whether 

the recognition of it as pleasurable comes a little later is a question of fact difficult to 

make sure about. 

595. The argument turns on the feeling of pleasure, and therefore it is necessary, in 

order to judge of it, to get at the facts about that feeling as accurately as we cano In be

ginning to perform any series of acts which had been determined upon beforehand, 

there is a certain sense of joy, an anticipation and commencement of a relaxation of the 

tension of need, which we now become more conscious of than we had been before. In 

the act itself taking place at any instant, it may be that we are conscious of pleasure; al

though that is doubtul. Before the series of acts are done, we already begin to review 

them, and in that review we recognize the pleasurable character of the feelings that ac

companied those acts. 

596. To return to my interview, as soon as it is over I begin to review it more care

fully and I then ask myself whether my conduct accorded with my resolution. That re

solution, as we agreed, was a mental formula. The memory of my action may be 

roughly described as an image. I contemplate that image and put the question to 

myself. Shall I say that that image satisfies the stipulations of my resolution, or not? 

The answer to this question, like the answer to any inward question, is necessarily of 

the nature of a mental formula. It is accompanied, however, by a certain quality of fee

ling which is related to the formula itself very much as the color of the ink in which 

anything is printed is related to the sense of what is printed.And just as we first become 

aware of the peculiar color of the ink and afterward ask ourselves whether it is agreea

ble or not, so in formulating the judgment that the image of our conduct does satisfy 

our previous resolution we are, in the very act of formulation, aware of a certain qua

lity of feeling, the feeling of satisfaction - and directly afterward recognize that that 

feeling was pleasurable. 

597. But now I may probe deeper into my conduct, and may ask myself whether it 

accorded with my general intentions. Here again there will be a judgment and a feeling 

accompanying it, and directly afterward a recognition that that feeling was pleasurable 

or painful. This judgment, if favorable, will probably afford less intense pleasure than 

the other; but the feeling of satisfaction which is pleasurable will be diferent and, as we 

say, a deeper leeling. 
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598 . I may now go s t i l l  further a n d  ask how the i mage of  my conduct accords w i t h  
my ideais o f  conduct  fi t t ing  to a m a n  l i k e  m e .  H ere w i l l  follow a n e w  j udgment with  i t s  
accompanying feelin g  fol lowed b y  a recognit ion of  the pleasurable or pai n ful  c haracter 
of  that feel i n g .  In any or  ali of these ways a man may cr i t icize his own conduct ; and i t  is 
essential to remark that it i s  not mere idle praise or  blame such as wr i ters who are not of 
the wisest often d i s t r ibute among the personages o f  h istory . N o  i ndeed ! It i s  approvaí 
or d isapproval of the only respectable k i n d ,  that w h ich w i l l  bear fruit  i n  the future .  
Whether the  man i s  sat is fied wi th  h i m se l f  or  d i ssat isfied , h i s  nature wi l l  absorb the les
son l ike a sponge; and the  next  t ime he wil l  tend to do better than h e  d id  before . 

5 9 9 .  I n  addi t ion to these th ree sel f-cr i t ic i sms o f  s ingle  series of act ions ,  a man w i l l  
from t ime to t ime review h i s  ideais. This  p rocess i s  not  a j o b  t h a t  a man s i t s  down to do 
and has done wi th . The experience o f  l i fe i s  cont inual ly  contr ibut ing ins tances more or  
less  i l luminat ive .  These are d i gested f i rs t ,  not  i n  the  man ' s  consc iousness ,  but  i n  the 
depths o f  his  reasonlable  bei ng . The results  come to consciousness late r .  Sut  med i ta
t ion seems to agitate a mass o f  tendencies and al low them more qu ick ly  to settle down 
so as to be  real ly  more con formed to what i s  f i t  for the man o 

600 . F ina l ly ,  i n  addi t ion to th i s  personal meditat ion on the fitness of one ' s  own 
ideais ,  which i s  o f  a practical  nature,  there are the pu rely theoret ical  studies o f  the stu
dent o f  eth ics  w h o  seeks to ascertain ,  as a matter o f  cur ios i ty ,  what the fitness of  an 
ideal o f  conduct cons is ts  in ,  and to deduce from such def in i t ion o f  f itness what conduct 
ought  to b e .  Opin ions  d i f fer  as to the wholesomeness o f  this  stud y .  I t  only concerns our 
present  purpose to remark  that i t  i s  i n  i tsel f a purely  theoretical inquiry ,  ent irely d i s 
t inct  f rom the bus iness o f  shaping o n e ' s  o w n  conduct .  P rovided that feature of  i t  be 
not lost  sight of ,  I myse lf  have no doubt that the study i s  more or less favorable to r ight  
l i v i n g .  

60 1 .  I h a v e  thus  endeavored to descnbe f u l I y  the typical phenomena o f  control led 
action . They are n o l  every one presen l in every case. Thus ,  as I have already mentio
ned , there i s  not  always an opportunity to form a resolut io n _  I have special Iy emphasi
zed the  fact that  conduct  i s  determi ned b y  what  p recedes i t  i n  t ime,  whi le the recogni 
t ion o f  the pleasure i t  br ings  fol Iows a fter the action . Some may opine that  th i s  i s  not  
true o f  what  i s  ca l led  the  pursui t  o f  pleasure;  and I admit  that  there  i s  room for  their  
opinion whi le I myself  incl ine to t h i n k ,  for example,  that the sati s faction of  eat ing a 
good d i n ner  i s  never a sat i s fact ion i n  the present ins tantaneous state,  but  always fol
lows a fter it .  I ins i s t ,  at any rate,  that  a /eeling, as a mere appearance, can have no real 
power i n  i tsel f to produce any effect w hatever ,  however ind i rectl y .  

602 . M y  account  o f  the  facts ,  y o u  w i l l  observe,  leaves a man at ful l l i berty,  rio mat
ter if  we grant a l i  that  the  necess i tar ians ask . That is ,  the man can,  or  if  you please i s  
compelled, lo make his li/e more reasonable. What  o t h e r  d i s t i n c t  idea t h a n  t h a t ,  I 
should be glad to k n o w ,  can be attached to the word l i berty? 

603 . N o w  let  u s  compare the  facts  I have stated wi th  the argument I am opposi n g .  
That argument  r e s t s  o n  two main  premisses ; f i r s t ,  t h a t  i t  i s  unth in kable t h a t  a man 
should act from any other motive than pleasure,  i f  h i s  act be  del iberate;  and second , 
that action wi th  reference to pleasure leaves no room for any d ist inct ion of r ight  and 
wrong . 

604 . Let us consider  w hether th i s  second premiss  is real ly  true.  What would be re
q u is ite in order to destroy the d i f ference between i n nocent and gui I ty  conduct? The one 
thing that would do i t  would be  to destroy the faculty o f  effective self-crit ic ism . As 
long as that remained , as long as a man compared his conduct wi th  a preconceived 
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standard a n d  t h a t  effect ively ,  i t  need not  m a k e  m u c h  d i fference i f  h i s  o n l y  real motive 
were pleasure ;  for i t  would become d isagreeable to him to incur  the s t ing o f  conscience . 
But  those who deluded themselves wi th  that fallacy were so inattent ive to the phenome
na that they con fused the j udgment ,  after the act ,  that that ac t sat isfied o r  d i d  not  sa
t i sfy the req u i rements  o f  a standard , with a pleasure or  pain accompanying the act it
sel f .  

605 . Let  us  now consider  whether  the other  premi s s  i s  true,  that i t  i s  u n t h i n kable  
that a man should act de l iberately excep t for the sake of  p leasure .  W h at i s  the element 
which i t  i s  i n  truth u n t h i n kable  that  del i berate act ion should lac k ?  I t  i s  s imply and so
lely the determ inat io n .  Let  h i s  deter m inat ion rema i n ,  as i t  i s  certa in ly  conceivable that 
i t  should remain ,  a l though the  very nerve o f  pleasure were cut  so that  the  man were per
fect ly insensible to pleas u re and pai n ,  and h e  wil l  certa in ly  pursue the  l ine o f  conduct 
upon which h e  i s  in ten t o  The only  e ffect would be  to render the man ' s  i n tent ions  more 
i n flexible - an effect ,  b y  the  way,  which  we o ften have occasion to observe i n  men 
whose fee l ings  are a lmost  deadened by age o r  by some derangement o f  the brai n .  But 
those who have reasoned in this  fal lacious way have confounded together the determi
nation o f  the m an ' s  nature,  which i s  an eff ic ient  agency p repared previously to the  act ,  
wi th  the comparison o f  conduct  wi th  a standard , w h ich comparison i s  a general  men tal 
formula subsequent  to the act ,  and, having ident i fied these two utterly d i fferen t  th ings ,  
placed them i n  the act i t se l f  as  a mere  qual i ty  o f  fee l ing . 

606 . Now i f  we rec u r  to the  defendant argument about reasoning ,  we shal l  f ind that 
i t  i n  volves the same sort  o f  tangle o f  ideas . The phenomena o f  reasoning  are,  i n  their  
general  features,  parallel  to those o f  moral cond uct .  For reason i n g  i s  essent ial ly  
thought that i s  under  self-control ,  j u s t  as moral  conduct  i s  conduct  under self-control . 
I ndeed reason i n g  is a species o f  control led conduct  and as such necessar i ly  partakes o f  
t h e  essential  features o f  control led conduct .  I f  you attend to the phenomena o f  reaso
ning, al though they are not q u i te so fam i l iar  to you as those o f  moraIs because there are 
no clergy-men whose bus iness  i t  i s  to keep them before your m i n d s ,  you will  neverthe
less remar k ,  without d i fficu l ty ,  that  a person w h o  d raws a rational conclus ion ,  not  only 
th inks  i t  to be true,  but  t h i n k s  that  s i m i lar reasoning would be just  i n  every analogous 
case . If  h e  fai ls  to t h i n k  this ,  the i n ference i s  not  to be cal led reason i n g .  I t  i s  merely an 
idea suggested to h i s  mind and which he cannot  resist  t h i n k i n g  i s  true . B u t  not  having 
been subj ected to any check o r  control , i t  i s  not  del iberately approved and i s  not  to be  
called reason i n g .  To cal l  i t  so would be  to ignore a d i s t inction whiçh i t  i l l  becomes a ra
t io na I being to overloo k .  To be  sure, every i n ference forces i t sel f upon u s  i rres ist i b l y .  
That i s  to s a y ,  i t  i s  i rres is t ib le  at  the i n stant  i t  f i r s t  suggests i tsel f .  N evertheless ,  we a l i  
have i n  our  m i n d s  certain norms, or general patterns o f  r i g h t  reasoning ,  and we can 
compare the  i n ference with one o f  those and ask ou rselves whether i t  sat isf ies that  ru le .  
I cal !  i t  a ru le ,  a l though the formulat ion may be  somewhat  vague ;  because i t  has the  es 
sential  character o f  a ru le  o f  being a general  form ula appl icable to part icular cases . I f  
we j udge our  norm o f  r ight  reason to be  sat isfied , we get a feel ing o f  approval ,  and the 
i n ference now not on ly  appears  as i rres is t ib le  as i t  d i d  before,  but  i t  w i l l  prove far  more 
unshakable by  any doubt .  

607 . Vou see  at once  that  we have  here  a l i  the main  elements o f  mora l  conduct ;  the  
general s tandard mental ly  concei ved beforehand,  the  eff ic ient  agency i n  the i nward na
ture,  the act ,  the subsequent comparison o f  the act wi th  the standard . Exam i n i n g  the 
phenomena more closely we shal l  f ind that  not  a s ingle  element o f  moral  conduct  i s  un-
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represented i n  reaso n i n g .  A t  the  s a m e  t ime ,  the  special case natural ly h a s  i t s  pecul iar i 
t ies . 

608 . T h u s ,  we have a general ideal o f  sound logic . B u t  we should not natural ly des
cr itie i t  as  our  idea o f  the  kind o f  reasoning that befits  men i n  our s i tuatio n .  H ow 
should we descr ibe i t ?  H o w  i f  we were to say that sound reasoning i s  such reasoning 
that i n  every  conceivable s tate  o f  the u n i  verse  i n  which  the facts  stated i n  the premisses 
are true; the fact s tated i n  the concIus ion wi l l  thereby and therein be true . The objec
tion to ' th i s  statement i s  that it only covers necessary reasoning ,  inc Iuding reasoning 
about  chances . There i s  other  reason ing  which i s  defens ib le  as probable,  i n  the sense 
that whi le  the  concIus ion may b e  more or  less erroneous ,  yet the same procedure d i l i 
gently pers isted i n  m u s t ,  i n  every  conceivable u n i  verse  i n  which i t  leads to any resu l t  a t  
a l i ,  l ead  to a resu l t  indef in i te ly  approximat ing to the truth . When that  i s  the case, we  
sha l l  do r ight  to pursue  that method , provided we recognize i t s  t rue  character,  s ince  our 
re lat ion to the  u niverse does not  perm i t  u s  to have any necessary k n owledge o f  posit ive 
facts . You wi l l  observe that  i n  such a case our  ideal i s  shaped by the consideration of  
óur  s i tuat ion relat iveIy to the u n i verse o f  existences . There  are  st i l l  other  operations  of  
the mind to which  the  name " reason i n g "  i s  especial ly  appropriate,  a l though i t  i s  not  
the preva i l ing  habi t  o f  speech to ca l l  them so . They are  conjectures,  but  rational con
j ectures ;  and the  j ust i f ication o f  them i s  that u n less a man had a tendency to guess 
right,  unless his guesses are better than tossing up a copper,  no truth that he does not 
already v ir tual ly  possess could ever be d iscIosed to h i m ,  so that  h e  m ig h t  as wel l  g ive up 
al i  attempt  to reaso n ;  w h i l e  i f  h e  has any decided tendency to guess  r ight ,  as he may ha
ve,  then n o  matter  how o ften h e  guesses wrong,  he w i l l  get at the t ruth  at las t .  These 
considerat ions certa in ly  do take i n to account  the man ' s  i n ward nature as wel l  as h i s  
outward relati on s ;  so that  the  i d e a i s  o f  g o o d  l o g i c  a r e  t r u l y  of  the s a m e  general nature 
as ideais o f  f ine conduct .  We saw that  th ree k i n d s  of  considerations go to support 
ideais o f  conduct .  They were,  f i rs t ,  that certain conduct seems f ine i n  i tsel f .  J us t  so cer
tain conjectu res seem l i ke ly  and easy i n  themselves . Secondly ,  we wish our  conduct  to 
be consisten t .  J ust  so the  ideal Iof] necessary reasoning i s  consistency s i m p l y .  Third ,  we 
consider what  the general  effect would be  o f  thoroughly carrying out  our ideais .  J ust  so 
certain ways of reason i n g  recom m end themselves because if persistentIy carried out 
they m u s t  lead to the truth . The paral le l i sm,  you perceive, i s  almost exac t .  

609 . There i s  a l s o  s u c h  a t h i n g  as a general logical inten tion.  B u t  i t  i s  not  emphasi 
zed for the  reason that  the  wi l l  does not  enter so violent Iy in to  reasoning as i t  does into 
moral cond u c t .  I have already ment ioned the logical  norm s ,  which correspond to moral  
laws .  In  taking u p  any d i ff icul t  problem o f  reason i n g  we formulate to ourselves a logi
cal resolut ion ; but here again ,  because the wi l l  i s  not  at such high tension i n  reasoning 
as i t  of ten  i s  i n  sel f-contro l led conduct ,  these  resolut ions  are  not  very  prom inent  pheno
mena.  Owing to th i s  c i rcum stance,  the eff ic ient  determ inat ion o f  our nature,  wh ich 
causes u s  to reason i n  each case as we do, has less relation to resolut ions  than to logical 
norm s .  The act  i tse l f is ,  at  the  i nstant ,  i rres is t ib le  i n  both cases . But  i m m ed iately after,  
i t  i s  s u bj ected to se l f-cr i t ic i sm b y  comparison with  a previous standard wh ich i s  always 
the norm , o r  rufe, in the  case o f  reason ing ,  although i n  the case o f  outward conduct we 
are too often content to compare the  act with the resol ut ion . In the case of  general con
duct ,  the  lesson o f  sat i s fact ion or  d issat i sfaction i s  freq uently not  much taken to heart 
and l i t t le  i n fluences future conduct .  But i n  the case of  reasoning an i n ference which 
sel f-cr i t ic i sm d i sapproves i s  always i n stant ly  annul led ,  because there i s  n o  d i fficulty i n  
d o i n g  th i s . F ina l ly ,  a l i  the  d i f ferent  fee l ings  w h i c h ,  as we noticed , accompanied t h e  d i f-
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ferent operat ions  o f  self-control led conduct  equal ly  accom pany those of reaso n ing ,  al 
though they are not  q u ite so v iv id o 

6 1 0 .  The paral le l i sm is thus  perfec t .  N o r ,  I repeat ,  could i t  fail to be so,  i f  our  des
cr ipt ion o f  the phenomena o f  control led conduct was true,  s ince reason ing  i s  on ly  a '  
special k ind o f  control led conduc t .  

6 1 1 .  W h at does r i g h t  reason ing  consis t  i n ?  I t  consists  i n  s u c h  reasoning as s h a l l  b e  
conducive t o  our  u l t imate a im . W h a t ,  t h e n ,  i s  our  u l t imate a im?  Perhaps i t  i s  not  neces
sary that the logician should answer this quest io n o  Perhaps i t  might be poss ib le  to dedu
ce the correct rules  o f  reaso n i ng from the mere assumption that we have some u l t imate 
aim . But I cannot see how this could be done . If we had , for exam ple ,  no other aim 
than the pleasure o f  the moment ,  we should fali back into the same absence o f  any 10-
gic that the fal lacious argument would lead to . We should have no ideal of  reaso n i n g ,  
a n d  consequently no norm . I t  s e e m s  to me t h a t  the logician o u g h t  to recogn ize what 
our u l t imate aim is .  I t  would seem to be the bus iness o f  the moral ist  to f ind th i s  out ,  
and that the logician has to accept the teach ing  o f  ethics  i n  th is  regard . But  the m ora
l ist ,  as  far as I can make i t  out,  merely te l ls  us  that we have a power o f  sel f-control ,  that 
no narrow or  self ish a im can ever prove sat isfactory,  that the only sat isfactory a im is 
the broadest ,  h ighest ,  and most  general possible a im ; and for any more defi n i te i n  for
mation, as I conceive the  matter, he has to refer us  to the esthet ic ian ,  whose bus iness  it  
i s  to say what i s  the state o f  th ings which i s  most admirable i n  itself regardless of  any u l 
terior reason . 

6 1 2 . So , then , we appeal to the esthete to tel l  us what it i s  that is admirable wi thout  
any reason for be ing admirable  beyond i t s  i n h erent character . W h y ,  that ,  he  repl ies ,  i s  
the beauti fu l .  Yes ,  we urge,  such i s  the name that you give to i t ,  but  what is it? What i s  
th is  character? If  he repl ies  that i t  consists  i n  a certa in  q ual i ty o f  fee l ing ,  a certa in  bliss, 
I for one dec l ine  altogether to accept the answer as su fficien t .  I should say to h i m ,  My 
dear S i r ,  i f  you can p rove to me that th i s  qual i ty  o f  fee l ing that you speak of  does ,  as a 
fact ,  attach to what  you cal l  the beau t i fu l ,  or that which  would be admirable wi thout  
any reason for being so,  I am wi l l ing  enough to be1ieve you ; but  I cannot wi thout  stre
nuous proof admit  that any part icular qual i ty  o f  fee l ing i s  admirable wi thout  a reason . 
For i t  is too revol t ing  to be bel ieved u n less  one is forced to bel ieve i t .  

6 1 3 .  A fundamental  q uest ion l i k e  th i s ,  however p ractical t h e  issues o f  i t  m a y  be,  
d i ffers ent ire ly from any ordinary pract ical  quest ion,  i n  that w hatever i s  accepted as  
good i n  i tsel f must  be accepted wi thout  compromise .  In  dec id ing any special  q uest ion 
of conduct i t  i s  often quite r ight  to al low weight  to d i fferent  confl ict ing considerat ions 
and calculate their  resu l ta n t .  But i t  i s  q u ite d i fferent i n  regard to that which i s  to be the 
aim of  al i  endeavo r .  The obj ect admirable  that i s  admirable per se m ust ,  no doubt ,  be 
genera l .  Every ideal i s  more or  less general . It  m ay be a compl icated state o f  t h i ngs . B u l  
i t  must  be a single ideal ; i t  must  h a v e  unity, because i t  i s  an i d e a ,  a n d  u n i ty i s  essential  
to every idea and every ideal . Obj ects of  u tterly d isparate kinds may,  no doubt,  be ad
m irable,  because some special  reason may make each one o f  them sO . But when i t  co
mes to the ideal of  the admirable ,  i n  i t se lf ,  the very nature of  i ts  being i s  to be a p recise 
idea; and i f  somebody te l ls  me i t  i s  either this ,  or  that ,  or  that other,  I say to h i m ,  It  i s  
c1ear you have no idea of  what  p recisely i t  i s .  B u t  an ideal must  be  capable  o f  being em
braced i n  a u n i tary idea ,  or  i t  i s  no ideal at al i . Therefore,  there  can be no compromises 
between d i fferent  considerat ions here. The admirable  ideal cannot be too extremely ad
mirable . The more thoroughly i t  has wh atever character i s  essential  to it,  the more ad
mirable i t  must be.  
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6 1 4 . N o w  what  w o u l d  the doctr ine t h a t  t h a t  w h i c h  i s  admirable in  i tself  i s  a q ual i ty 
o f  fee l ing come to if  taken i n  al i  i t s  pur i ty  and carr ied to i t s  furthest extreme - which 
shoul  be  the  externe o f  ad m i rableness?  I t  would amount to saying that the one ul t ima
tely admirable object  i s  the  u nrestrained grati f ication of  a desire,  regardless o f  what the 
nature o f  that  desire may be.  Now that  i s  toa shoc k i n g .  I t  would be the doctrine that al I  
the higher modes o f  consciousness  with which we are acquainted i n  ourselves,  such as 
l ove and reas o n ,  are good only so far as they subserve the  lowest o f  alI  modes o f  cons
c iousnes s .  It  would b e  the  doctr ine that this vast  un iverse o f  N ature which we contem
plate wi th  such awe i s  good only to produce a certain q ual i ty o f  feel ing . Certa in ly ,  1 
must  be excused for not  admit t ing that doctr ine u n less i t  be p roved with the utmost evi
dence.  S o ,  then,  what  proof i s  there that  i t  i s  true? The only  reason for i t  that  I have 
been able  to learn i s  that  gratification pleasure, i s  the only  conceivable result  that i s  sa
t i sfied i t se lf ;  and therefore,  s ince we are seek ing  for that w h ich i s  f ine and admirable 
without any reason beyond i tself ,  pleasure, bliss, i s  the only  object  w h ich can sat isfy 
the condi t io n s .  Th i s  i s  a respectable argument .  I t  de serves considerat ion . I ts p rem iss ,  
that  p leasure  i s  the  o n l y  conceivable result  that i s  perfectly self-satisfied , must  be  gran
ted . Only,  i n  these days o f  evolut ionary ideas which ar.e traceable to the French Revolu
t ion as the ir  i nst igator,  and st i l I  further back to Gal i leo ' s  experiment at the lean ing to
wer o f  Pisa, and sti l I  further back to al I  the stands that  have been made by L u ther and 
even by  R o bert  o f  L incoln  against  attempts to bind down human reason to any pres
cr ipt ions fixed i n  advance - i n  these days, I say,  when these ideas o f  progress and 
growth have themselves grown u p  so as to occupy our minds  as they now do,  how can 
we be expected to al Iow the  assumption to pass that the admirable i n  i tself  is  any statio
nary resu l t?  The explanation o f  the c ircum stance that the only  result  that i s  satis fied 
with i t se lf  i s  a qual i ty  of fee l ing  i s  that reason always loo k s  forward to an endless future 
and expects endlessly to i m prove i ts  resul ts . 

6 1 5 .  Cons ider ,  for a moment ,  what  R eason ,  as wel I  as we can today conceive i t ,  
real ly  i s .  I do not  mean m an ' s  facul ty  which  i s  so cal led f r o m  its  embodying i n  some 
measure Reaso n ,  o r  N ovç,  as a someth ing  manifest ing i tse lf  i n  the mind, i n  the h istory 
of mind ' s  development ,  and i n  nature . W hat  is th i s  Reason? I n  the f irst  place,  it is so
mething that  never can have been completely embodied . The most  ins ign ificant o f  ge
neral ideas a lways i n v o l ves cond it ional  predict ions or  req ui res for i t s  ful fi lment  that 
events should come to pass, and alI that ever can have come to pass must fali short of 
completely fu lf i l I ing its req uirements . A l i t t Ie  example wilI  serve to i l Iu strate what I am 
sayin g .  Take any  general  term w hateve r .  I say o f  a stone that it i s  hard . That means 
that so long as  the  stone remains hard, every essay to scratch i t  by the moderate pressu
re o f  a k n i fe wil I  surely fai \ .  To ca l I  the  stone hard i s  to predict that no matter how of
ten you try  the  experim e n t ,  i t  wi l I  fail  every t ime.  That innumerable ser ies  of  condit io
nal pred ic t ions  i s  involved i n  the  meaning  o f  t h i s  lowly adj ective . W h a t  ever may have 
been done  w i l l  not  begin  to exhaust  i t s  m ea n i n g .  A t  the same t ime,  the very being o f  the 
General , of Reason ,  i s  of such a mode that  this  being consists in  the Reaso n ' s  actualIy 
gover n i n g  eve n t s .  Suppose a piece o f  carborundum has been made and has subse
quently been d i ssolved i n  aqua regia wi thout  anybody at any t ime,  so far as I k n o w ,  
e v e r  hav ing  t r i e d  to scratch i t  wi th  a k n i fe .  U ndoubted l I y ,  I m a y  h a v e  good reason ,  ne
vertheless ,  to call  i t  hard ; because some actual fact has occurred such that Reason com
pels  me to calI  i t  so, and a general idea o f  al i  the facts of  the case can only be formed if I 
d o  cal I  i t  s o .  I n  t h i s  case ,  m y  cal I ing  it hard i s  an actual event which is governed by that 
law o f  hardness  o f  the  p iece o f  carborund u m .  B u t  i f  there were no actual  fact w hatsoe-
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v e r  w h i c h  w a s  meant by saying t h a t  t h e  p iece o f  carborun d u m  w a s  hard,  there w o u l d  b e  
n o t  t h e  s l igh test meaning i n  t h e  word h a r d  as appl ied to i t .  T h e  very being o f  t h e  Gene
ral ,  o f  Reason ,  consists i n  i t s  governing indiv idual  events . So, then,  the essence of  Rea
son i s  such that  i t s  being never can have been completely perfected . It  always m ust  be in 
a state o f  incipiency,  o f  growt h .  It  i s  l ike the character o f  a man which consists in  the 
ideas that he wil l  conceive and i n  the  efforts that  he wil l  make,  and which only develops 
as the occasions actual ly arise . Yet  i n  al i  his  l i fe long no son o f  Adam has ever ful ly  ma
n i fested what  there was i n  h i m .  S o ,  then , the development o f  Reason req u i res as a part 
of  i t  the occurrence o f  m o re indiv idual  events than ever can occ u r .  It  req u i res ,  too,  al i  
the coloring o f  a l i  qual i t ies  o f  fee l ing ,  incIuding pleasure i n  i t s  proper place among the 
res t .  This  development  o f  Reason consists ,  you wil l  observe,  in  embodiment ,  that  i s ,  in 
manifestation . The creation o f  the universe,  which d id  not  take p lace d u ring a certain 
busy wee k ,  i n  the year 4004 H . C . ,  but  i s  going o n  today and never wil l  be done,  is  this 
very development  o f  Reason . I d o  not  see how one can have a more satisfying ideal of 
the admirable  than the development  o f  Reason so understood . The one thing w h ose ad
m i rableness i s  not  due  to an u l terior reason i s  Reason i tsel f comprehended i n  a l i  i t s  fu l l 
ness,  so far as we can comprehend i t .  U nder th i s  concept ion ,  the  ideal o f  conduct  wi l l  
be to execu te o u r  l i t t le  funct ion  i n  the operation o f  the creation b y  g iv ing a hand to
ward rendering the wor ld  more reasonable whenever,  as  the s lang i s ,  i t  i s  "up to u s "  to  
do s o .  In  logic , i t  w i l l  be  o bserved that k nowledge i s  reasonableness ; and the idea l  of  
reasoning w i l l  be  to fo l low such methods as m u s t  develop k nowledge the  most  spee
dily . . .  
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5 9 1 . T o d o  homem t e m  certos ideais  de descrição geral de conduta que  convém a u m  
a n i m a l  racional  em seu part icular  estágio na v ida ,  a que  m a i s  concorda c o m  sua natu re
za total e relações . 

Se você cons idera esta af irmação m uito vaga, d i re i ,  mais  especificamente,  que  exis
tem três modos nos q uais  estes ideais  usualmente recomendam-se a s i  mesmos e apenas 
o fazem . E m  pr imeiro lugar ,  certos tipos de  conduta,  q uando o homem as contempla,  
têm uma qual idade estét ica . E l e  cons idera aquela conduta bela;  e embora sua noção 
possa ser grosseira o u  sent imental ,  mesmo assim ela irá se alterar no tempo e deverá 
tender a ser levada em harmonia com sua natu reza . De q ualq uer modo, seu gosto é seu 
.gosto por enquanto ;  isto é tudo . E m  segundo l ugar,  o homem se esforça por moldar 
seus ideais  cons istentemente com cada outro, pois  i ncons istência é odiosa para e le .  E m  
terceiro lugar ,  e le  imagina qua i s  conseqüências acarretariam s e u s  ideiais ,  e se pergun ta 
que qual idades estét icas estas conseqüências teriam . 

5 9 2 .  E stes ideais ,  entretanto,  são em essência absorvidos na i n fância . Ainda,  eles 
são g rad ualmente moldados à sua natu reza pessoal e às idéias de seu circulo social pre
cipuamente por  u m  p rocesso cont ínuo de  cresc imento que  por atos d i s ti ntos de pensa
mento. R e flet indo sobre estes ideais,  e le é levado a p retender fazer sua própria conduta 
ser conforme pelo menos a uma parte deles àquela parte na q ual ele acredi ta  completa
mente. E m  seguida ,  ele usualmente form ula ,  conq uanto vagamente,  certas regras de 
conduta.  E l e  pode aj udar m u i to fazendo is to . Além disso ,  tais  regras são convenientes 
e servem para m i n i m izar os  efeitos da i n advertência futura e ,  o que corretamente são 
chamado s ,  dos ardi s  do demônio dentro dele .  A reflexão, sobre estas regras ,  como 
também sobre os  ideais  gerais  atrás delas ,  tem u m  certo efeito sobre sua d i sposição,  
tanto q u e  o que ele naturalmente se incl ina a fazer ,  torna-se modi ficad o .  Sendo tal sua 
condição, ele freqüentemente prevê que uma ocasião especial está por  ocorrer;  ass im ,  
u m a  certa reun ião de  suas forças começará a s e  desencadear , e este trabalho de seu ser 
o levará a considerar como agirá ,  e de  acordo com sua d i sposição,  tal como ela agora é,  
e le é levado a formar u m a  resolução de como ele agirá sob aquela ocasião . Esta resolu
ção é da natu reza de  u m  plano;  ou como alguém poderia considerar,  u m  d iagrama. É 
uma fórmula  m e n tal  j á  mais  ou menos geral . Sendo nada mais  que  uma idéia ,  esta re
solução não necessariamente i n fluencia sua conduta . Mas agora ele se senta e se d i rige 
através de  u m  processo s im i lar  àquele  de  impr imir  uma l ição sobre sua memória,  cujo 
resultado é q u e  a resoh.íção,  ou fórm ula mental , é convert ida em u m a  determinação , 
pela q ual eu q uero d izer uma ação realmente eficiente,  tal que  se alguém sabe o que  é 
seu caráter especial , pode-se prever a conduta do homem na ocasião especial . N ão se 
pode fazer previsões que serão verdadeiras na  maioria das tentativas por  meio de qual
quer  ficção . Deve ser por meio de  alguma coisa verdadeira e real . 

5 9 3 . Não sabemos p o r  q ual  maq u inaria a conversão de uma resolução em uma de
terminação se dá. M uitas h ipóteses têm sido propostas;  mas elas não nos concernem 
agora . É s u f ic iente d izer que a determinação , ou ação eficiente,  é algo escondido nas 
profundezas de  nossa natureza . U ma qual idade de  sentimento pecu l iar acompanha os 
pr imeiros  passos d o  processo de  formação desta i m p ressão ; mas mais  tarde não temos 
consciência dela . P odemos nos tornar conscientes da disposição, especialmente se ela é 
confinad a .  Neste  caso,  n ó s  a reconheceremos por um sentimento de necessidade ou de
sej o .  E u  devo mencionar que um homem não tem sempre uma oportunidade de formar 
uma resolução definida a n tecipadamente .  M as em tais  casos,  existem determinações 
menos def in idas  mas bem m arcadas de  sua natureza, emergindo das regras gerais de 
conduta q u e  ele formulou ; e n o  caso de  tal  regra apropriada não ter s ido formulada,  
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s e u  ideal de adeq uar a conduta t e r á  prod uzido a l g u m a  d i sposição . Finalmente ,  a oca
sião antecipada de fato su rge . 

594 .  A f im de f ixar nossas idéias ,  suponhamos u m  caso . N o  cu rso de m inhas  refle
xões,  sou levado a pensar que seria bom para mim falar com certa pessoa de u m  certo 
modo . Resolvo que o farei quando nos encontrarmos . M as cons iderando como, no ca
lor da conversação, eu poderia ser levado a adotar u m  tom d i ferente,  eu p rocedo a i m 
p r i m i r  a resolução em m e u  esp í r i to ;  com o resultado q u e  quando o encontro ocorrer,  
embora meus pensamentos estejam ocupados com o assunto da conversa,  podendo 
nu nca reverter à minha resol ução, apesar de tudo a determinação de  meu ser i n fluencia 
minha conduta .  Toda ação concordante com uma determinação é acom panhada por  
um sent imento q u e  é aprazível ; mas é uma q uestão de d i fíc i l  so lução se o sent imento é 
agradável no próprio instante ,  ou se tal reconhecimento se dá u m  pouco depois .  

5 9 5 . O argumento aponta para o sent imento d e  p razer e ,  portanto,  é necessár io,  a 
f im de j u lgá- lo,  i r  d e  encontro aos fatos sobre este sent imento tão acuradamente q u a n 
t o  possamos .  I n ic iando-se uma s é r i e  de a t o s  q u e  foram determ inados antecipadamente,  
há um certo sent ido de alegria,  uma antecipação e in íc io  de uma relaxação das tensões 
da necess idade,  da qual  tornamo-nos mais  cônsc ios  agora do que  antes estávamo s .  Po
de ser que  tenhamos consciência do p razer no própr io  i nstante do ato,  embora is to sej a 
dubi tável . Antes  da série de atos ser feita,  j á  in ic iamos sua revisão,  e nesta revisão reco
nhecemos o caráter aprazível  dos  sent imentos que acompanham aq ueles ato s .  

5 9 6 .  Retornando a o  meu encontro,  tão logo e l e  tenha acabado eu procedo a revê-lo 
mais cautelosamente e então m e  pergunto se m i n h a  conduta foi conforme minha reso
lução . A q uela resolução,  como concordamos,  era uma fórmula mental . A memória de 
minha ação pode ser grosseiramente descrita como uma i m agem . E u  contemplo esta 
imagem e coloco a q u estão a mim mesmo . D i re i  que tal i m agem sat isfaz as est ipulações 
de minha resolução,  ou não? A resposta a esta q uestão,  como a resposta a qualquer  
questão interna é necessariamente da natu reza de uma fórmula  mental . E la  é acompa
nhada, entretanto,  por uma certa qualidade de  sentimento q ue está tão relacionada à 
fórmula q uanto a cor da t i n ta co"m a qual  qualquer  coisa é i mpressa,  está relacionada 
ao sentido daquilo que é i mpresso . E assim como pr imeiro tornamo-nos conscientes da 
cor pecul iar  da t inta ,  e depois  perg u ntamos a nós mesmos se ela é agradável ou não, ao 
formular o j u ízo que  a i m agem de nossa conduta sat isfaz nossa resolução prévia ,  esta
mos,  no próprio ato de for m u lação , conscientes de  uma certa qual idade de sent imento,  
o sent imento de sat isfação e d iretamente após recon hecem os que  aquele sent imento foi 
aprazível . 

597 . M as agora posso i n vest igar mais  profundamente m i n h a  conduta,  e posso me 
perguntar se concordou com m inhas i n tenções gera i s .  A q u i  novamente haverá um 
j uízo e u m  sent imento o acompanhando,  e d i retamente após,  uma recogn ição de  que 
aquele  sent imento foi  aprazível ou doloroso . Este j u ízo,  se favorável , provavelmente 
proporcionará u m  p razer menos i n tenso q u e  o outro;  mas o sent imento de  sat i sfação, 
que é aprazível , será d i ferente e ,  como d izem os ,  u m  sent imento mais  profundo .  

598 . Posso  agora i r  a inda mais  ad iante  e perguntar como a imagem de m i n h a  con
duta  concorda com meus idea i s  de conduta  aj ustando-se a um homem como eu . A q u i  
s e  seguirá u m  n o v o  j u ízo acom panhado por s e u  sent imento,  seguido por u m  reconheci
mento do caráter aprazível ,ou  doloroso deste sent imento . E m  q ualq uer ou em todos es
tes modos,  u m  homem pode cr i t icar sua própria conduta;  e é essencial notar que  não é 
mero louvor i n ú ti l  ou censura,  como os escritores q u e  não são dos mais  sábios freq üen
temente d i s t r i buem entre os personagens d a  h i s tória . Não, de  fato ! é aprovação ou de-
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saprovação d o  ú n i c o  t i p o  respeitável que  trará frutos no futuro . Se  o homem está satis
fei to cons igo mesmo ou i n sat i sfe i to ,  sua natureza absorverá a l ição como uma esponj a ;  
e na próxi m a  v e z ,  e l e  tenderá a fazer melhor do que antes fez . 

5 9 9 .  A d ic ionalmente a estas três au to-crí t icas de uma série s im ples de ações , um ho
mem irá de  tempos em tempos rever seus ideais . Este processo não é u m  trabalho que 
u m  homem se senta para fazer e o acaba . A experiência de vida está cont in uamente 
contr i bu indo com exem plos  mais  ou menos elucidativos . Eles são sumarizados pr imei
ro,  não na consciência do homem , mas nas p rofu ndezas de seu ser razoável . O s  resulta
dos vêm à consciência mais tarde.  Mas a medi tação parece agitar uma massa de  tendên
cias ,  e perm i t i r  que elas aflorem mais  rapidamente para serem realmente mais  confor
madas àqu i lo  que se aj usta  ao homem . 

600 . F inalmente ,  em adição a esta medi tação pessoal no aj ustamento de seus pró
prios ideias ,  que é de  uma natureza prát ica,  existem estudos puramente teóricos dos es
tudantes de  ét ica,  que p rocuram determ inar ,  como curiosidade,  no que consiste o aj us
tamento de  u m  ideal  de  conduta ,  e deduzir ,  de ta l  def in ição de aj ustamento,  o que  a 
cond u ta deve ser .  A s  opin iões d i ferem na total idade deste estudo . Concerne apenas ao 
nosso propósito presente observar que ,  em si mesma,  é uma invest igação teórica, intei 
ramente d i s t in ta do trabalho d e  moldagem da própria conduta .  C u idando para que 
aquele aspecto não sej a perdido de  v is ta ,  eu mesmo não duvido de que  o estudo é mais  
ou menos favorável à v ida correta . 

60 1 .  Tenho,  ass i m ,  m e  esforçado para descrever por completo os fenômenos t ípicos 
da ação controlada . Eles  não estão presentes em todos os caso s .  Ass i m ,  como já men
cionei , não h á  sempre u m a  oportunidade de  formar uma resolução . Especialmente en
fat izei  o fato de  q u e  a conduta é deter m i nada pelo que  a an tecede no tempo, enquanto 
o reconhecimento do p razer segue-se após a ação . Alguns  podem opinar que  não é ver
dade o q u e  é chamado a perseg u i ção do prazer ; e admito que ex iste espaço para suas 
opiniões ,  enquanto eu mesmo m e  inc l ino a pensar,  por exemplo,  que  a sat isfação de  co
mer u m  bom j a n tar  n unca é uma satis fação no .  estado p resente,  mas sempre se segue a 
e le .  I ns i s to ,  d e  qualquer  modo,  q u e  um sent imento como uma mera aparência ,  não po
de ter u m  poder real de  produzir qualquer  efeito que  sej a ,  conquanto ind i retamente .  

602 . M i n h a  idéia dos  fato s ,  você observará,  de ixa u m  homem em l iberdade plena,  
não i m portando se adotamos tudo o q u e  re iv indicam os necessi tar istas . I sto é ,  o ho
mem pode,  ou se q uiser  é compel ido,  a tornar sua vida mais  razoável . Q u e  outra idéia 
dist inta senão esta,  gostaria eu de  conhecer ,  pode estar l igada à palavra l iberdade? 

603 . C o m paremos agora os fatos que enunciei  com o argumento contra o q ual me 
oponh o .  A q uele  argumento repousa em duas premisssas principais ;  pr imeiro,  que  é im
pensável  que u m  homem agir ia  por  outro mot ivo senão o p razer,  se seu ato for del ibe
rado ;  e segundo,  q u e  a ação q u e  se  refere ao p razer não deixa espaço para q ualquer dis
t inção entre certo e errad o .  

604 . C o n sideremos se esta segu nda premissa é realmente verdàdeira . Qual  seria o 
req u i s i to a f im de destru ir  a d i ferença entre conduta inocente e culpada? A única coisa 
que o faria seria destrui r  a faculdade de  auto-crí t ica efet iva .  Tanto q�anto isto perma
neceu , tanto quanto u m  h o m em comparou sua cond u ta com um padrão p reconcebido 
e que,  efet ivamente ,  não faz  m u i ta d i ferença,  se seu único motivo real  fosse o p razer ; 
pois  tornar-se-ia d esagradável para e le  ficar sujei to à ferroada da consciênc ia .  Mas 
aqueles  q u e  enganam a s i  mesmos com aquela falácia,  não est iveram atentos aos fenô
menos de  con fusão d o  j u ízo ,  após o ato,  q u e  aquele  ato sat i s fez ou não as .exigências de 
u m  padrão,  c o m  um prazer o u  d o r  acompanhando o ato em s i  m es m o .  
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605 . Con sideremos se a o u t r a  premissa é verdadeira,  que  é im pensável que  u m  ho
mem ag ir ia  del iberadamente,  exceto com o objet ivo do p razer _ Qual  é o e lemento,  na 
verdade i m pensável , q u e  a ação del iberada careceria? É s imples e claramente a deter m i 
nação . D e i x e  a determ inação permanecer,  como é certamente concebí vel que  ela deve
ria permanecer,  em bora o próprio nervo do p razer fosse cortado, tal que  o homem fos
se perfeitamente i nsensível  ao p razer e à dor, e ele irá certamente perseguir  a l inha de 
conduta q u e  intenciona.  O ú n ico efeito seria tornar as i n tenções do homem mais  in
flexíveis  - u m  e fei to ,  a propósi to ,  que  freq üen temente temos ocasião de observar nos 
homens cujos sent imentos estão q uase mortos pela idade ou por alguma pertu rbação 
no céreb r o .  M as aqueles que raciocinaram deste m odo falacioso,  confund iram também 
a determinação da natureza h u m ana,  que  é um.  agente preparado previamente para o 
ato , com a com paração da conduta com u m  pad rão , comparação esta que  é uma fór
mula men tal geral su bseqüente ao ato e ,  tendo ident i ficado estas duas coisas expressa
mente d i ferentes,  colocaram-nas n o  ato mesmo como uma mera q ual idade de  sent i 
mento . 

606 . S e  recorrermos ao argumento acusado sobre o racioc ín io ,  encontraremos q ue. 
ele envolve o mesmo t ipo de con fusão de idéias . O s  fenômenos do racioc ín io  são, em 
seus aspectos gerais,  paralelos àq ueles da conduta gera l .  Pois  racioc ín io  é essencial
mente pensamento que está sob auto-controle,  ass im como a conduta moral é conduta 
sob auto-controle .  De fato , o racioc ín io  é uma espécie de conduta controlada e ,  como 
tal ,  part icipa necessariamente dos aspectos essenciais  da conduta controlada . Se  vocês 
prestarem atenção aos fenômenos do raciocín io ,  em bora eles não sej a m  tão fami l iares 
a você como aqueles d a  moral ,  pois não existe clérigo cuj o trabalho sej a colocá-los 
diante de suas mentes,  vocês irão,  no entanto,  notar sem d i ficuldade,  que u m a  pessoa 
que extrai  uma conclusão rac ional ,  não apenas a pensa como verdadeira,  mas pensa 
que u m  racioc ín io  s imilar seria apenas análogo . Se  ele fal ha  em pensar i s to ,  a i n ferência 
não é chamada racioc í n i o .  É meramente uma idéia sugerida à sua mente,  que  ele não 
pode resis t i r  de a pensar como verdadeira . M as não tendo sido submetida a qualquer  
revisão ou controle ,  não é del i beradamente aprovada e não é chamada racioc ín io . 
Chamá-Ia ass im seria ignorar uma dis t inção que  mal  se torna um ser racional para a 
contem plação . Para estar certo,  toda i n ferência se força sobre nós i rres is t ivel mente _  I s
to é dizer,  é i rresis t ível  no i n s tante em q u e  ela pr imeiro se sugere . N o  entanto,  todos te
mos em nossas men tes certas normas,  ou padrões gerais de  racioc ín io  correto, e pode
mos comparar a i n ferência com u m  deles e pergun tar-nos se sat isfaz aquela regra . 
Chamo-a uma regra, embora a for m ulação possa ser de algum modo vaga ; porque ela 
tem o caráter essencial de uma regra, de  ser uma fórm ula geral aplicável a casos part i 
culares . S e  j u lgamos nossa norma de raciocí n io  correto como satisfeita,  temos u m  sen
t imento de  aprovação,  e a i n ferência agora não apenas aparece como irresist ível  como 
o fez antes ,  mas p rovará ser adiante mais  inabalável por q ualq uer dúv ida .  

607 . Vocês  vêem i m ediatamente q u e  temos  aqui  todos  os  pr incipais  e lementos de  
conduta  moral : o pad rão gera l  mentalmente concebido antecipadamente,  o agente efi
ciente na natu reza interna, o ato,  a com paração subseqüente do ato com o padrão . 
Examinando os fenômenos mais  de perto,  encontraremos que  nenhum elemento da 
conduta m o ral deixa de  ser representado n o  racioc í n i o _  A o  mesmo tem po,  o caso espe
cial naturalmente tem suas pecul iar idades . 

608 . Ass im temos u m  ideal geral de lógica sã .  M as não deveríamos naturalmente 
descrevê-Ia como n ossa idéia de um t ipo de racioc ín io  q u e  convém a homens em nossa 
s i tuação . Como deveríamos descrevê-Ia,  então? Como se fôssemos considerar que o 
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bom racioc ín io  é o q u e  em todo estado concebível do universo os fatos estabelec idos 
nas prem issas são verdadeiros ,  e o fato enu nciado na conclusão será, deste modo,  ver
dadeiro . A obj eção a esta af irmação é que  ela apenas cobre o raciocínio necessário,  in
c lu indo o rac ioc ín io sobre probabi l idades . Existe  outro raciocínio que é defensável co
mo provável , no sent ido q u e  enq uanto a conclusão possa ser mais  ou menos errônea, 
sendo o mesmo p roced i m ento d i l igentemente persis t ido,  ele deve, em todo u n iverso 
concebível no qual e le  leva a q u alq uer resultado,  levar a u m  resul tado indefi n idamente 
aproximativo da verdade .  Quando for o caso,  faremos j ust iça seguindo este método, 
contanto que recon heçamos seu caráter verdadeiro,  desde que  nossa relação com o un i 
verso não nos permita  ter q ualquer  conhecimento necessário dos fatos posit ivo s .  Você 
observará que, em tal  caso, nosso ideal é moldado pela consideração de nossa s i tuação 
em relação ao u niverso de  existências . 

Existem ainda outras operações da mente para as quais  o nome " racioc ín io" é espe
cialmente apropriado,  em bora não sej a o hábito de l inguagem predominante chamá-las 
ass im . Elas  são conjecturas ,  mas conjecturas racionais ;  sua j ust i ficação é que a menos 
q u e  o homem tenha uma tendência de adivinhar corretamente,  a menos que  suas adivi 
nhações sej am melh ores q u e  lançar u m a  moeda, nenhuma verdade que  ele j á  não pos
su i  v ir tualmente poderia ser- lhe revelada,  de tal modo que ele poderia desist ir  de toda 
ten tativa d e  racioc í n i o ;  enq uanto que se ele tem qualquer tendência determinada para 
adiv inhar  corretamente ,  como ele pode ter ,  então não i m porta quão freq üentemente 
ele erre,  e le  at ingirá  por ú l t i m o  a verdad e .  E stas cons iderações certamente levam em 
conta a natureza i n terna do homem tanto quanto suas relações externas ; tal  que  os. 
ideais da boa lógica são verdadeiramente da mesma natureza geral que  os ideais de boa 
conduta .  V im o s  que três tipos d e  cons iderações suportam os ideais de  conduta . Fora m ,  
de i n í c i o ,  q u e  certa c o n d u t a  parece b e l a  em si  m e s m a .  A s s i m  c o m o  certas conjecturas 
parecem plaus íve is  e fácei s  em s i  mesmas .  E m  segu ndo lugar,  desejamos que nossa con
duta sej a  cons istente . Ass im como o ideal  (do)  racioc ín io  necessário é consistêncía s im
plesmente . Tercei ro,  cons ideramos q u e  efe i to  gera l  ter ia  acarretado nossos  ideai s .  As
s im como certos modos d e  rac ioc ín io recomendam a s i  mesmos porque se persistente
mente levados adiante, eles devem conduzir  à verdad e .  O paralel i smo é q uase exat o .  

609 . H á  t a m b é m  a l g o  como uma i n tenção geral lógica.  M as n ã o  é en fatizada pelo 
motivo que a vontade não entra tão v iolentamente no racioc ín io ,  como na conduta mo
ral . Já mencionei  as normas lógicas, que correspondem às le is  morais . Tomando qual 
quer  problema d i fíc i l  de  racioc í n i o ,  for m u lamos para nós mesmos uma resolução lógi 
ca ;  mas a q u i  novamente ,  devido à von tade não estar  em al ta  tensão no raciocín io ,  co
mo freq üentemente está na conduta au to-controlada, estas  resoluções não são fenôme
nos m u ito proem inen tes . Devido a esta c i rcunstância ,  a determinação eficíente de nos
sa natu reza, ' q u e  nos  leva a raciocinar  em cada caso,  como fazemos,  tem menos relação 
com as resoluções que com as normas lógicas . O ato em s i  mesmo é,  no in�tante,  irre
s ist ível  em ambos os  caso s .  Mas i m ed iatamente após, ele é submetido à auto-crít ica por 
comparação com u m  pad rão prévio que é sempre a norma, ou regra, no caso do ra
c ioc ín io ,  embora n o  caso d a  conduta externa contentarmo-nos em com parar o ato com 
a resolução . No caso d a  conduta geral , a l ição de sat isfação ou insat isfação é freq üen
temente não m uito incut ida n o  coração,  i n fl uenciando pouco a conduta futura . Mas no 
caso do racioc í n i o ,  u m a  i n ferência q u e  a auto-cr í t ica desaprova é sempre ins tantanea
mente anulada,  porque não é d i fíc i l  fazer i s to .  Finalmente,  todos os d i ferentes senti 
mentos que,  como dissemos,  acompanham as d i ferentes operações da conduta auto-
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controlada, igualmente acom panham aquelas do racioc ín io ,  em bora elas n ã o  sej am tão 
v iv idas .  

6 1 0 . O paralel i smo é ,  ass i m ,  per fei to . Nem,  repi to ,  poder ia  fa lhar  em sê- lo,  se nos
sa descrição dos fenômenos da conduta controlada foi verdadeira,  desde que  o ra
ciocí nio é apenas u m  t ipo especial de  conduta auto-controlada . . .  

6 1 1 .  N o  q u e  consiste o raciocínio correto? E l e  consiste  no racioc ín io que  será con
dutivo ao nosso objet ivo úl t imo.  Qual ,  então,  é nosso objet ivo ú l t imo? Talvez não sej a  
necessário que  o lógico responda esta q uestão . Talvez pudesse s e r  possível  deduzir  a s  
regras corretas do racioc ín io  da mera suposição de que  temos algum objet ivo ú l t i m o .  
M a s  n ã o  vej o  c o m o  i s t o  poderia s e r  fei t o .  Se n ã o  tivéssem os,  por exemplo,  nen h u m  ou
tro obj etivo que  o p razer do momento,  poderíamos cair  na  mesma falta de q ualq uer ló
g ica que o argumento falacioso nos levaria .  N ão ter íamos ideal  de racioc ín io  e ,  conse
qüentemente ,  nenhuma norma.  Parece-m e  que  o lógico deve reconhecer o que é o obje
tivo ú l t im o .  Pareceria ser uma tarefa do moral ista encontrá- lo,  e que  o lógico teria de 
aceitar o ens i namento d a  ética no q u e  respeita a i s to . M as o moral ista ,  tanto q uanto 
posso compreendê-lo,  meramente nos d iz  que  temos um poder de auto-controle,  que  
nenhum objet ivo estreito ou egoísta pode  eternamente se provar  sat isfatór io ,  que  o ún i 
co  objetivo sat isfatório é o mais  amplo,  o mais  elevado e o mais  geral possí vel ; e por 
nenhuma i n formação mais  def in ida,  como concebo o assunto,  ele tem de  nos  refer ir  ao 
esteta, cuj a tarefa é d izer qual  é o estado de coisas  que  é mais  admirável em s i  mesmo,  
sem relação com q u alquer razão u l terio r .  

6 1 2 .  Ass i m ,  então,  apelamos para o esteta para nos d izer o q u e  é adm irável sem 
q ualquer razão para sê- lo,  além de  seu caráter inerente . Porque isto, ele repl ica,  é o be
lo .  Sim, frisamos, tal é o nome q u e  você lhe  dá ,  mas o que  ele é?  O que  é o seu caráter? 
Se ele responde que  cons is te em uma certa q ualidade de  sentimento,  u m  certo êxtase,  
eu, de m i n h a  parte,  dec l ino comp letamente para aceitar a resposta como s u ficien te .  Eu 
lhe diria,  meu caro senhor,  se você pode provar-me que  esta q ual idade de sent imento 
de que fala ,  como u m  fato,  l iga-se ao q u e  você chama de belo,  ou q u e  aqui lo  q u e  ser ia 
admirável sem qualquer  razão para o ser ,  estou bastante d isposto a lhe  acred i tar ;  mas 
eu não posso,  sem uma prova vigorosa,  ad m i t i r  q u e  qualquer q ualidade de sent imento 
part icular  é admirável sem u m a  razão . Pois  é bastante revoltante para ser cr ido,  a me
nos que  alguém sej a forçado a fazê- lo .  

6 1 3 .  Uma ques tão fundamental  como esta ,  conquanto prát icos  possam ser seus re
sul tados,  d i fere i n teiramente de qualquer  questão prát ica  ordinár ia ,  naqui lo  q u e  o q u e  
q u e r  que  sej a  aceito c o m o  bom em si  m e s m o  d e v a  s e r  aceito s e m  compromisso . Deci
dindo qualquer  q uestão especial  de  conduta,  é freq üentemente bastante correto perm i
t ir  ponderar d i ferentes cons iderações con fl i tantes ,  e ca lcu lar  sua resul tante .  M as é 
acentuadamente d i ferente em relação àqui lo  que  é o objet ivo de todo esforço . O objeto 
admirável que  é admirável  per s i  deve,  sem dúvida,  ser gera l .  Todo ideal é mais  ou me
nos geral ; e le deve ter unidade,  porque é uma idéia,  e u n idade é essencial  a toda idéia e 
todo ideal . Obj etos de t ipos completamente d i s t in tos  podem , sem dúvida,  ser admirá
veis ,  porque alguma razão especial  pode fazer cada u m  deles assi m .  M as quando ele se 
torna o ideal do adm irável  em s i  mesmo,  a própria natureza de seu ser é ser uma idéia 
precisa;  e se alguém diz  q u e  ele é isto ou aqui lo,  ou aqui lo  outro,  eu lhe  d igo :  " é  c laro 
que você não tem idéia d o  q u e  precisamente ele é . "  M as u m  ideal deve ser capaz de ser  
abarcado em uma idéia gera l ,  ou  absolutamente não é u m  ideal . Portanto,  não pode 
haver compromissos entre d i ferentes cons iderações aq u i .  O ideal admirável não pode 
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ser ex tremamente ad m i ráve l .  Q u ão mais  completamente ele tenha o caráter qualquer  
que  sej a ,  q u e  l h e  é essencia l ,  mais  admirável e le deve ser . 

6 1 4 .  O q ue seria a d o u tr ina de q u e  aqui lo  q u e  é admirável em si mesmo é uma qual i 
dade d e  sent imento se tomada em toda sua p u reza e levada ao seu mais  d i stante extre
mo - que seria o extremo da adm irabi l idade? Seria equ ivalente dizer que o único obje
to adm irável  ú l t i m o  é a irrestr i ta grati ficação de u m  desej o ,  sem cons iderar qual a natu
reza deste obj eto . P o rém , is to é m u ito chocante . Seria a doutr ina de que todos os mais 
altos modos de consciência com o s  q uais  estamos acostumados em nós mesmos,  tais 
como o amor e a razão , são bons apenas enquanto su bservem o mais baixo de todos os 
modos de consciência . Seria a doutr ina de que  este vasto un iverso da N atu reza, que 
contemplamos com tal reverência ,  é bom apenas para prod uzir  uma certa q ual idade de 
sent imento . Certamente eu  devo ser desculpado por não ad mit i r  esta  doutr ina,  a menos 
que  sej a provada com a mais  extrema evidência . Ass im , então,  que  prova há que  sej a 
verdadeira? A ú n ica razão para ela q u e  estou apto a aprender é que  grati ficação, pra
zer,  é o ú nico res u l tado concebível  que sat isfaz a s i  mesm o ;  e ,  portan to,  desde que esta
mos buscando por a q u i l o  que é belo e ad m i rável , sem qualq uer razão além de s i  mes
mo,  prazer,  êxtase,  é o único objeto que  pode sat isfazer as cond ições . E ste é u m  argu
mento respeitável . Ele merece cons ideração . Sua premissa,  de que o prazer é o único re
s u l tado concebível  que é perfeitamente auto-sat isfatório,  deve ser ad mit ido . Apenas,  
nestes d ias  d e  idéias  evoluci onárias q u e  são traçáveis da Revol ução Francesa como ins
tigad ora,  e retornando ao experi mento de Gal i leu na torre de Pisa ,  e ainda mais atrás,  a 
todas as posições de L u tero , e mesmo de Robert de L inco ln  contra as tentativas de l igar 
a razão h u mana a q ualquer  p rescrição fixada avante - nestes dias, eu digo, q uando es
tas idéias de progresso e cresci mento cresceram tanto,  de modo a ocupar nossas mentes 
como agora o fazem , como podem esperar que perm itamos a pressuposição de que o 
ad m irável em si mesmo é q ualquer  resultado estacionário? A expl icação da circunstân
cia de q u e  o ú n ico resultado que é sat isfatório consigo mesmo é uma qual idade de senti
mento,  é que a razão sem p re o lha adiante para u m  futuro sem fim e espera i n fin i tamen
te aperfeiçóar seus  res u l tados . 

6 1 5 .  Considere,  por u m  momento,  o q u e  a Razão , tanto quanto possamos hoj e  
concebê-Ia,  realmente é .  E u  n ã o  q uero d izer a fac u ldade do h o m e m  q u e  ass im é chama
da pela sua incorporação em alguma medida da Razão, ou Nove:; ,  como alguma coisa 
manifestando-se na mente,  na h i stória do desenvolvimento da mente ,  e na natu reza . O 
que é esta Razão? E m  pr imeiro l ugar,  é a lguma coisa que  nu nca pode ter s ido comple
tamente incorporad a .  A mais  ins ign i ficante das idéias gerais j á  envolve predição condi
cionai  ou req uer para seu preenchimento q u e  os eventos estej all} em f luxo,  e tudo que 
sempre pode estar em f luxo,  deve estar apto a completar suas exigências .  Um peq ueno 
exem plo servirá para i l u strar o que estou d izen d o .  Tome qualquer termo geral que  sej a .  
Afirmo q u e  uma pedra é dura. I sto s igni fica, tanto q uanto a pedra permaneça d u ra,  
que  todo ensaio dest inado a r iscá-Ia pela pressão moderada de uma faca,  certamente 
falhará . Denominar  uma ped ra de d u ra é prever que  não im porta q uão freqüentemente 
você tente o experi mento,  e le i rá fal har toda vez . Aq uela inu merável série de predições 
condicionais  está envolv ida no s igni ficado deste adj etivo despretencioso . O que quer 
que possa ter sido feito não começa a exau r ir  seu s ignificad o .  A o  mesmo tempo, o pró
prio ser d o  G eral , da Razão, é d e  tal  modo que este ser consiste,  na verdade, nos even
tos governados pela R azão . Suponha u m  pedaço de carborúndio que ten ha s ido feito e 
que,  subseqüentemente ,  tenha s ido d isso lv ido em água régia sem que  ninguém , nenhu
ma vez , tanto q uanto se i ,  tenha tentado r i scá- lo  com uma faca.  Sem dúvida,  eu posso 
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t e r  b o a  razão , no entanto,  de chamá-lo duro ;  porq ue a l g u m  fato real ocorreu ,  de tal 
modo que a Razão compele-me a fazê- lo,  e uma idéia geral de todos os fatos do caso 
pode apenas ser formada se eu o chamo assi m .  N este caso, chamá-lo duro é u m  evento 
real governado pela le i  da d u reza do pedaço de carború n d i o .  Mas se não ho uvesse ne
nhum fato real que fosse expressivo por d izer que o pedaço de carborúndio era duro,  
não haver ia  o menor s ign i ficado na palavra duro,  como a ele apl icada.  O própr io ser 
do Geral ,  da Razão, cons is te no fato de governar eventos i n d iv iduais . Ass im,  então, a 
essência da Razão é tal que  seu ser nu nca pode ser com pletamente perfeito . Ele  deve es
tar em u m  estado de inc ip iência ,  de cresc imento . É como o caráter de um homem , que 
cons is te  nas idé ias  q u e  ele i rá  conceber e nos esforços q u e  ele fará ,  e q u e  apenas se de
senvolve q uando su rgem ocasiões rea i s .  Po i s  em toda sua v ida,  nenhum f i lho de Adão 
jamais  manifestou plenamen te o que havia nele. Ass i m ,  então, o desenvolv imento da 
Razão req uer ,  como uma parte dela, a ocorrência de mais eventos i n d iv iduais  do que 
cont inuamente  possa ocorre r .  E la  req uer ,  também,  toda a colocação de todas  as qual i 
dades de sent imento,  inc lu indo o prazer em seu l ugar própr io  entre o restante .  Este de
senvolv imento da Razão consiste ,  você observará,  na incorporação, is to é ,  na man i fes
tação . A c riação do u n iverso,  que não ocorreu d u rante certa semana atarefada do ano 
4004 a . c . ,  mas está em curso hoje ,  e n u nca irá estar pronta, é este próprio desenvolvi 
mento da Razão . E u  não posso ver como alguém possa ter u m  ideal mais  sat isfatório 
do ad m i rável que  o desenvolv imento da Razão ass im entend ido . A ú n ica coisa cuja ad
mirabi l idade não é devida a uma razão além , é a própria Razão , compreendida em toda 
sua pleni tude,  tanto q uanto possamos compreendê- I a .  Sob esta concepção, a idéia de 
conduta será executar nossa pequena função na operação da criação por dar uma con
tr ibu ição para tornar o mundo mais  razoável , sempre q ue estiver ao nosso alcance fazê
lo. Em lógica,  será observado que conhecimento é razoabi l idade;  e o ideal do ra
ciocínio será seg u i r  os métodos que devem desenvolver o conhecimento o mais rapida
men te . . .  
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