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o presente trabalho tIata da re~ entre 0 conceito de critica e" 0
 

contexto da Modernidade como forma de introd~ ametaeritica cia razIo
 
instnunental de Habermas. Estabelece a interface do nocleo de signifi~
 

nocional da metaeritica em Habermas com a comprenslo do desenvolvimento
 
histOrico do conceito de criticaa partir do horizonte do problema da racionali

~o. Mostraa indissociabilidade da metacrltica com 0 conceito modemo de
 
criticae a reelabo~o deste Ultimo pela prlmeira a partir do eixode compre

ensIo da tradi~o do ESCLARECIMENTO.
 

A rel~io entre metacritica e a modemidade evidencia-se
 
na esfera conceitual do nucleo de signific~o da metaeritica, que
 
reside na compreensio do conceito de critica, tornado no contexto
 
hist6rico do seu desenvolvimento, quando ele aparece pela primei

ra vez, em termos filos6ficos, no seculo :xvn1

, e se articula ao
 
problema da racionalizacao.
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o conceito de critica surge, na sua utiliza~o filos6fica, 
com 0 Dictionaire Historique et Critique de Pierre Bayle, em 
16952

. Descri~ao de um processo indefinido, 0 qual tudo esta 
submetido ao seu julgamento. 0 reino da critica se estende desde 
os dominios dos objetos propriamente filol6gicos e esteticos ate 0 

conjunto dos objetos possiveis, os quais a razao pode julgar. A 
critica afirma por ela mesma a supremacia da razio como juiz, nos 
dominios de diferenci~ao entre as esferas religiosa e politica como 
limites extemos, que constitui a sua garantia, de que se the da a 
conhecer outras nonnas, que nao as suas pr6prias, tal como a ra
do as faz conhecer. A critica eaquilo que enuncia 0 direito, e em 
seguida instaura a ordem em conformidade com esse direito. Na 
sua ace~ao original, denota atividade, no sentido processual de 
julgamento, cujos pressupostos de racionalidade, universalidade e 
liberdade estao presentes como parametres de compreensao da 
critica, 'que atravessam a sua evolu~ao como conceito ate a sua 
formu1a~io na critica da razio instrumental. . 

Bayle, no emprego originario do conceito de critica, ja es
tabeleceu algumas coordenadas que caraeterizam 0 conjunto de 
pressupostos da racionalidade, universalidade e Iiberdade como 
eixo de compreensio da critica que tomou-se relevante, a partir do 
seculo :xvm, na orienta~ao dada a critica modema. Ao entender a 
critica como um processo indefinido, Bayle utiliza-se do elemento 
constitutivo da razio como criterio de elaboracao da critica, ser
vindo-se desse como um pressuposto necessario, Sua concepcao 
identifica, no campo pratico, 0 elemento de universalidade, relativo 
aos criterios de julgamento, na distincao que estabelece entre a 
satirae 0 libelo, que toma 0 homem e sua honra; e 0 autor e suas 
ideias, destacando a dimensao de universalidade sob 0 aspeeto 
nonnativo. Do mesmo modo, Bayle procura preservar a critica nas 
esferas da religiio e do Estado, situando-a num reino metafisica
mente legitimado e universalmente reconhecido pela razao, que lhe 
garante a liberdade como um direito, e toma-a fonnulado urn 
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principio da critica, no myel de fundamentacao da atividade racio
nal, no asseguramento da legitimidadedos seus pr6prios julgamen
tos. 

A critica moderna marca 0 aprofundamento dos pressupos
tos evidenciados na concepcao de Bayle, que refletem a proto
formulaeao dos parametres de compreensao do conceito e que, a 
partir de Kant, se consolida dentro do quadro de emergencia his
t6rica da Modernidade no secuIo:xvm. Racionalidade, universa
lidade e liberdade definem a triplice esfera de remetimento do 
conceito, assim como a mudanca do seu estatuto, tal como se en
contra no Prefacio da Primeira Edi~io da Crftica da Razio 
Pura: 

lieu nao compreendo a que'stilo [da critical por uma critica 
de livros e de sistemas, mas aquela do poder da razilo em 
geral, por relar;lio a todos os conhecimentos, os quais ela 
pode se elevar: independente de toda experiencia'.3. 

Nessa passagem, Kant confere a critica urn metodo e uma 
orienta~ao pr6prios, que revela-se sobre os parimetros daraciona
lidade, universalidade e liberdade como principios da sua formula
~ao, no plano transcendental de uma fundamentaeao auto-reflexiva 
da razio, cujo 0 movimento de asseguramento dos seus pr6prios 
julgamentos, se insere dentro de urn contexto de diferenciaeao 
axiol6gica da cultura que caracteriza historicamente a Modernida
de. Com isto, a evolucao do conceito de critica assinala nos seus 
pressupostos, a perda do .carater generico impresso por Bayle, e a 
sua substituicao, a partir de Kant, por urn carater transcendental 
que a vincula diretamente ao contexto de fundamen~io normati
va das esferas de valores diferenciadas. 

A transcendentalidade da critica reflete a diferenci~ao 

axiol6gica das esferas, nos pressupostos de fundamentacao sobre 
os quais ela revela uma unidade formal, a partir da dissolu~ao das I 

imagens unificadoras do mundo, num conceito de razao cindida I 
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que se estrutura como forma de compreensao. A cada esfera a 
critica assenta-se sobre fundamentos pr6prios. E a rela~ao das 
diferentesesferas da cultura com os seus eixos de fundamentacao 
racionalidade, universalidade e liberdade - se estabelece no ambito 
de tema~ao de temas, como resultado de urn processo de raci
onaliza9io que detennina a forma~ao das esferas auronomas da 
Ciencia, da Moral e da Arte. 

Dentro deste quadro, 0 conceito de critica, na acep~ao da 
rwo instrumental, articu1a os seus elementos em tome do proces
so de racionalizacao da Modernidade que caracteriza a sua com
preensao. Ele demarca, atraves da interpretacao do processo de 
racionalizacao, 0 problema da realizacao da rwo na hist6ria, to
rnado sob 0 aspeeto dos pressupostos de dominacao e reific~ao 

que refletem a estrutura da rwo modema. E questoes como a 
racio~io das formas de vida, a universalizacao de padroes de 
conduta e a emancipacao, articu1am os aspectos de racionalidade, 
universalidade e liberdade, como parametres de compreensao, 
interconeetados no interior da critica, os quais visam analisar 0 

advento da Modernidade como um todo, e diagnostica-Io em suas 
consequencias, 

Q conceito de critica revelado pela critica da razao instru
mental pressupoe uma critica da modemizacao, no interior dos 
seus parametres de analise, que tomam 0 processo de racionaliza
~o como urn todo, dentro de uma perspeetiva ontogenetica da 
subjetividade. Esta constitui urna retroproiecao do quadro de ra
cionalizacao da sociedade modema, a partir do plano de formacao 
hist6rica da subjetividade, que se estende dos prim6rdios da civili
za~o ate a sua configuracao no Esclarecimento. De tal forma que 
o programa do Esclarecimento coincide com 0 atavismo da 
subjetividade no processo de desencantamento do mundo. Ou, 
nas pr6prias palavras de Horkheimer e Adorno: 
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o programa do Esclareoimento era 0 desencantamento do 
mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a ima
ginafiJo pelo saber4. 

Nesse sentido, a critica identifica-se no interior do que se 
caracteriza como urn processo hist6rico, atraves de uma perspecti
va evolutiva que superpoe 0 processo de formalizacao da subjeti
vidade ao processo de racionalizaeao, a partir do modelo de 
racionalidade instrumental. Tal modelo compreende 0 processo de 
subjetiv~io, na forma hist6rica do Esclarecimento, a partir da 
perspectiva de reifica~io do pensamento, ou seja, da perda do seu 
estatuto de autonomia e a consequente submissio ao dado imedia
to, decorrentedo principio de dominacao que se encontra no plano 
estrutural da razio, sob a forma de uma razio cindida, cujo dis
tanciamento cada vez maior das esferas do sujeito e do objeto as
sinala 0 auto-aniquilamento da subjetividade. 

No plano da subjetividade, a razio, como instrumento da 
auto-conservacao da especie, e0 elemento constitutivo do sujeito, 
cujo desenvolvimento marca 0 progressivo afastamento da nature
za, verificado na tentativa de emancipacao do pensamento, da es
fera do mito, como forma de dominio do meio circundante. Sua 
compreensio, dentro desses parametres, revela 0 plano negativo 
do processo de subjetiv~io, 0 qual caracteriza a degradacao do 
pensamento em mero procedimento tecnico de auto-conservacao 
da especie, que acaba por nivelar 0 sujeito as coisas, atraves do 
seu pr6prio principio de dominacao. Tal principio apresentana 
sua estrutura 0 carater reificador como a auto-demissio da razao 
frente ao dado imediato, que consiste no auto-aniquilamento da 
subjetividade pelos seus pr6prios mecanismos. Estes se encontram 
no interior do quadro de desaparecimento tendencial das potencia
lidades da razio, no qual 0 empobrecimento da racionalidade e 
determinado pelo principio de dominacao constitutivo da subjeti
vidade. Nessa medida, a rela~io entre a subjetiv~io unilateral, ou I 

o enfraquecimento do sujeito no seu processo evolutivo, e a reifi- I 
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ca~ao, sob 0 aspecto de auto-mutilacao do pensamento, detennina 
o enfoque da racionalizacao, a partir de uma perspectiva de pro
gresso unilateral da racionalidade, como forma de compreensio da 
modemidade. E do seu diagn6stico de estreitamento da perspecti
va emancipadora, e de domina~io absoluta, com 0 desaparecimen
to das potencialidades da razio, indispensaveis para uma felicidade 
humana futura. 

A metacritica constitui uma reelaboracao do quadro refe
rencial do conceito de critica na sua contextualizacao dentro da 
modemidade, a partir da perspectiva dos eixos da tradi~ao, que 
retletem a sua formulaejo e 0 seu contexto de desenvolvimento. 
Como tal, ela se estruturaem dois registros. 0 primeiro, da conti
nuidade da tradi~ao critica, de redefinicao dos seus pr6prios ele
mentos, na problematizacao da racionalidade, da universalidade e 
da emancipacao como temas. Onde a metacritica volta-se para 0 

problema da compreensso da racionalidade, sob os aspectos de 
articu1a~o da critica, no exame da modemidade pela critica da 
rezao instrumental. E, 0 segundo, do exame da compreensao do 
fenomeno de racionalizacao, a .partir do interior da criticada razao 
instrumental. Onde a metacritica volta-se para a critica dos para
doxos da reifica~o e da I dominaeao, colocados sob 0 aspecto 
metodologico de criticada critica, como condi~o de possibilidade 
de supera~ao do quadro da razao instrumental, na interpretacao do 
problema da Modemidade, a partir da perspectiva da rea/iza¢o 
deformada da razao no historid. De modo que, a articu1a~o da 
metacritica em dois registros recoloca 0 problema da critica da 
modemidade sobre os seus eixos de sustentacao: a genese e iden
tifica~o da razao com os processos de dominacao, e a compreen
sio da racionaliza~ao comoum procedimento de coisiflcacao. 

Inserida no ambito de construcao de uma teoria da racio
na/idade6

, a reformulaeao do quadro referencial da critica da ra
zio instrumental pela metacritica, constitui 0 eixo de construcao 
para uma Teoria da Modemidade, a partir do problema da racio
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nalizaeao. Tomada dentro da perspectiva de razao comunicativa, a 
metacritica estrutura-se no duplo pressuposto: de asseguramento 
de um conceito de razao, atraves da pragmatica formal, da analise 
das propriedades gerais tin aflio orientada para 0 entendimento 
reciproco'; e de aplicacao do conceito de racionalidade comunica
tiva as relactes sociaise aos conjuntos interativos institucionais". 
Aplicados ao quadro de interpretacao do problema da racionaliza
~io, tais pressupostos, constituem a condicao de possibilidade de 
elaboracao de uma Teoria da Modernidade. Esta, capaz de delimi
tar, de modo analitico, atraves dos conceitos da teoria da comuni
ca~ao, os fendmenos sociopatol6gicos compreendidos pela 
reifi~io, traduzidos na forma mais adequada de uma critica tin 
razao funcionalista para a velha critica tin razao instrumental 
que ja nQo podia continuar fasendo-se com os meios tin velha 
Teoria Criticc/o 

Assim, os pressupostos da razio comunicativa se en
contram presentes na compreensao da modernidade, como condi
~io necessaria da metacritica, enquanto nucleo da critica da razio 
instrumental, na reestruturacao do tema da dialetica tin ractonaii
zafao socia". De modo que, a partir da perspectiva da razio co
municativa, a metacritica se coloca no plano de articula~ao da 
critica, como urn conceito transcendental de leitura do problema 
da racionalizacao, estruturado sob 0 principio da ~ao orientada 
para 0 entendimento, como forma de compreensao do problema 0 

qual traz implicitouma concepcao da modernidade. 

N8B\S. 

Trabalho apresentado na V Semana de Filosofia do Depto de Filosofia da 
UFRN. 

1 Jacob - Encyclopedie Philosofique Universelle; p. 517. 
2 Ibid. 



26 

3 Kant, Critica cia Razlo Pura; p. 5-6 (grifo doautor). 
4 Horkheimer/Adomo - Dia1~ca doEsclarecimento; p. 19. 
5 Habermas- Dialetieacia Racionaliza~o; 1988, p. 140. 
6 Op. cit; p. 148. 
7 Op. cit; p. 143. 
8 Ibid. 
9 Op. cit; p. 149. 
10 Ibid.;grifodo autor. 

JACOB, Andre (Org.). Encyclopedie Philosophique Universelle. 
v. n, Tome 1. Paris: P.U.F., 1990. 

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialetica do Escla
recimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

KANT; Imanue1. Critica da RaziIo Pura. Lisboa: Calouste Gul
benkian, 1985. 

HABERMAS, Jurgen. Ensaios Politicos.	 Barcelona: Peninsula, 
1988. 




