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Certa vez alguém pergunta a Rubens Rodrigues Torres Filho se

ele havia lido a biografia de uma personalidade que acabara de ser

publicada. A resposta foi, como sempre, certeira e desconcertante: “Não.

Eu não gosto de vida. Eu gosto é de obra”.

A tirada parece vir a calhar toda vez que se queira, como agora,

situar as noções de “vida” e de “obra” noutro registro que o da banalida-

de. As páginas que seguem se limitarão, de certo modo, a comentá-la:

depois de localizar nos textos de Gérard Lebrun um conceito bem preci-

so de Vida (assim mesmo, com letra maiúscula, como ele por vezes

grafava), elas tentarão mostrar como se pode, a partir daí, tentar com-

preender melhor a sua “obra”.

Num texto que escreveu em homenagem a Georges Canguilhem,

intitulado “Da superioridade do vivente humano na Evolução criadora”,

as linhas iniciais são interessantes como documento da trajetória de

estudos de Lebrun. Diz ele:

Fui levado a esse tema [da superioridade do ser vivo humano em

Bergson] pela lembrança que guardo de meu primeiríssimo con-

* Texto apresentado em 15 de agosto de 2006, por ocasião do lançamento do livro A
filosofia e sua história, de Gérard Lebrun. Org. de Carlos Alberto Ribeiro de Moura,
Maria Lúcia M. O. Cacciola e Marta Kawano. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
** Professor Doutor do Departamento de Filosofia da FFLCH-USP.
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tato com a obra de Georges Canguilhem, no início dos anos cin-

qüenta. Um livro como O conhecimento da vida era feito justa-

mente para desconcertar um estudante daqueles tempos, cujo

interesse estava centrado, quase que forçosamente, no pensa-

mento dialético e na fenomenologia. Nós fomos subitamente pos-

tos em presença de um autor cuja força e originalidade filosófica

provinha em grande parte da familiaridade dele com a biologia e

com a história das ciências. Essa leitura teve em particular o efei-

to de despertar muito rapidamente em mim a desconfiança em

relação à noção de “biologismo”, muito em voga na época e de

ressonância tão difamante quanto a de “psicologismo”.1

Desviando o foco da fenomenologia e do marxismo, Canguilhem

faz o jovem estudante Lebrun perder a desconfiança em relação à esfe-

ra do “biológico”. Cabe notar que nesse breve relato de seus anos de

estudo o narrador oscila entre a primeira pessoa do singular e a primeira

do plural, entre o je e o on — on que reforça a idéia de que o livro de 1952

não causou impacto apenas sobre ele, mas também sobre a época e as

pessoas próximas a ele (entre os quais certamente Michel Foucault).

Lebrun volta a falar, na primeira pessoa, da importância que teve Canguilhem

para a sua abordagem de certos autores:

Sem a autoridade de Georges Canguilhem, teria sido difícil para

mim pessoalmente abordar sem parti pris autores como Nietzsche,

Schopenhauer e Bergson, que a formação universitária do pós-

guerra tendia a fazer, no melhor dos casos, que considerásse-

mos com condescendência.2

Qual o ensinamento de Canguilhem? Graças a ele, continua o artigo,

nós percebemos que uma filosofia não é de forma alguma trivial

porque ela parte do princípio de que o conhecimento é um produ-

1 Lebrun, G. “De la superiorité du vivant humain dans L’Évolution créatrice”. In: Georges
Caguilhem. Philosophe, historien des sciences. Paris: Albin Michel, p. 208.
2 Idem, ibidem.
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to ou – quem sabe? – um acidente da vida e também que [essa

filosofia] não levava de forma alguma, por isso, a uma

‘animalização’ do homem.3

O tema escolhido para a homenagem a Canguilhem é, como foi

dito, a “superioridade” do homem na Evolução criadora de Bergson. Di-

ferentemente de toda a tradição aristotélica, diz o texto, em Bergson a

inteligência não se descola da vida, descolamento que teria sido opera-

do pelos filósofos por receio de que a atividade científica aparecesse

como um resultado fortuito, “uma atividade da própria vida”.4 Esse re-

ceio explicaria por que Schopenhauer, Nietzsche e Bergson foram rele-

gados a um segundo plano, inseridos entre os filósofos “irracionalistas”.

O que o “intelectualismo” teme, no fundo, é a redução da inteligência à

pura fisiologia, à animalidade, a algo como um “natural em estado bru-

to”. Ora, os trabalhos de Canguilhem mostram que esse natural em es-

tado bruto não existe, ele é justamente uma miragem da inteligência que

dele se separou. O que o intelectualismo não percebe é que a inteligên-

cia saída da natureza é antes de mais nada uma inteligência técnica, um

saber técnico. O artigo passa a palavra a Canguilhem:

Bergson é também um dos raros, se não o único filósofo francês

que considerou a invenção mecânica como uma função biológi-

ca, um aspecto da organização da matéria pela vida. A Evolução

criadora é, de algum modo, um tratado de organologia geral.5

Toda essa análise tem interesse não só pelo que diz sobre os

autores de Matéria e memória e de O conhecimento da vida, mas tam-

bém pelo muito que diz a respeito do próprio Lebrun. Com a biologia e

com Bergson o jovem estudante de filosofia já não tem por que respeitar

a clivagem aristotélica entre a atividade própria do homem (vida superi-

or do intelecto humano ou divino) e a atividade biológica (vida vegetativa

e sensitiva), pois já não há “corte entre o biológico e o tecnológico”.6 Ao

3 Idem, ibidem.
4 Idem, p. 216. Lebrun cita, nessa altura, Le Concept et la Vie de Canguilhem.
5 Idem, p. 218.
6 Idem, ibidem.
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contrário, o homo faber, diz o artigo, é a “verdade do homo sapiens”.

Essa aproximação de vida, técnica e saber — o homem “natural” é, na

realidade, um fabricante, e este, para arrepio de Platão, a “verdade” do

sábio — parece fornecer uma pista de leitura para a própria obra de

Gérard Lebrun. Se é assim, o que se pode propor aqui é o seguinte

exercício de reflexão: que tal se por um momento deixássemos de ler os

trabalhos dele como a obra de um grande pensador, que ele certamente

foi, e nos puséssemos a lê-la como se tivesse saído do ateliê de um

artesão? É claro que esse expediente provisório em nada diminuiria a

admiração que se tem por ele, e já valeria pelo menos como uma forma

de prestar homenagem ao incomparável mestre que ele também foi:

mestre exímio no ofício pedagógico, na arte de escrever, na arte do ator

e na arte do suspense, da ironia e do humor. — A sugestão de seguir

esse viés interpretativo se justifica, contudo, quando se lê uma frase sua

no mesmo texto sobre Canguilhem, citada aqui fora do contexto: não “é

preciso reconhecer que a superioridade do homem” se manifesta me-

nos em sua “capacidade intelectual” do que “principalmente em sua

mestria técnica”?7

A ênfase sobre o aspecto técnico em detrimento da “capacidade

intelectual” pode dar margem a alguns mal-entendidos, como, por exem-

plo, o de que com isso ele se assemelha à figura de um “técnico compe-

tente”. Não se trata, obviamente, disso. O viés da mestria técnica mere-

ce ser explorado porque leva a uma encruzilhada decisiva para a com-

preensão do seu pensamento. Esse momento crucial é expresso por ele

próprio no final do texto. Num daqueles lances magistrais em que perso-

nifica a si mesmo e aos leitores, ele se endereça a estes dizendo: a

desconfiança em relação a meu “biologismo” (e é preciso sublinhar o

meu biologismo) é apenas o “índice da adesão de vocês a um a priori

arcaico e não questionado”.8

Ao ler esse texto, dificilmente se pode fugir à impressão de que o

contato com Canguilhem não só lhe permitiu aferir melhor o alcance das

filosofias de Schopenhauer, Nietzsche e Bergson, mas também operar

7 Idem, p. 214.
8 Idem, p. 221.
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certas partilhas decisivas ao longo de sua trajetória. A primeira dessas

partilhas que parece indispensável comentar é justamente esta: que van-

tagens a opção pelo “biologismo” trouxe em comparação àquelas que

adviriam de “um a priori arcaico”?

O que a compreensão técnica do biológico permite evitar é justa-

mente uma arkhé, uma natureza primitiva, um mundo dado e inquestio-

nável, pressuposição ontológica que virá em muitos casos associada a

uma tecnofobia. Em contraposição a esse universo (está-se falando

obviamente de Heidegger, mas não só dele, e de seus inúmeros segui-

dores na França), a idéia de uma técnica vinculada à natureza abrirá a

Lebrun uma perspectiva nova, decisiva para a elaboração da sua tese

de doutorado sobre Kant.

Se para Heidegger a natureza, tal como é descrita na Terceira

Crítica kantiana, só é concebível numa Europa moderna, ou seja, se

ela é inimaginável nos termos em que se pensava a phúsis grega (esta

jamais poderia ser entendida nos moldes de uma tekhné), Lebrun toma

justamente o caminho contrário, mostrando que é a ligação de técnica

e organismo que permite a Kant pôr fim à metafísica. Noutras palavras,

a sua aceitação do biologismo não só o ajudou a ler a Terceira Crítica

de uma maneira até então insuspeitada, mas também lhe permitiu um

claro distanciamento em relação à filosofia de Heidegger e às analíti-

cas da Finitude. Foi uma pré-compreensão do que seria o solo da ex-

periência natural o obstáculo que impediu que estas percebessem o

grande feito da Terceira Crítica, feito que só se tornou possível porque

Kant colocou o homo faber no lugar cativo que a metafísica reservava

ao Grande Demiurgo.9

9 À primeira vista poderia parecer que as interpretações de Heidegger e de Lebrun se
aproximam: a physis grega, mostra Heidegger, é um “desdobramento” do ser que
retorna a si e que dispensa um “motor” ou “organizador” externo ao seu movimento
de vir-à-presença. Mas toda semelhança acaba aí. Lebrun sabe muito bem que
Heidegger ia numa direção diametralmente oposta à sua ao afirmar que a arkhé
ínsita à natureza dos gregos não pode ser confundida com uma “fabricação-de-si”:
essa idéia de que o “ente determinado a partir da phúsis é tal que ele se fabrica
sozinho a si mesmo” é uma interpretação que só se tornou “canônica” no pensamen-
to moderno, isto é, depois que se passou a pensar o “ser vivo como ‘organismo’”. Ela
seria a razão da incompreensão da phúsis antiga. Cf. Heidegger, M. “Comment se
détermine la phúsis”. In: _____. Questions II. Trad. de François Fédier. Paris: Gallimard,
1968, p. 202-3.
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A ligação entre metafísica clássica e filosofia contemporânea que

aparece já na remissão ao título da obra de Heidegger (Kant e o proble-

ma da metafísica) se tornará totalmente explícita na tese complementar

de doutorado.  As duas teses, aliás, são neste aspecto igualmente origi-

nais e polêmicas. A tese principal, Kant e o fim da metafísica, mostra

que, com a Terceira Crítica, a filosofia adentra uma dimensão inteira-

mente nova, que não pode ser comparada com nada daquilo que até

então se conhecia sob o nome de metafísica. A Terceira Crítica opera

uma neutralização ontológica do mundo muito mais radical inclusive que

a redução fenomenológica proposta posteriormente por Husserl. Por

polêmica que seja, a leitura de Lebrun é a de que um filósofo se torna

tanto mais consistente, quanto menos pisa o solo prévio e inquestionado

da ontologia, qualquer que seja o nome que se dê a este. E é justamente

esse distanciamento em relação ao ser que torna, a seus olhos, Husserl

quase sempre mais interessante que Heidegger e Merleau-Ponty.

Na tese suplementar sobre Hegel, fica ainda mais nítido o mapea-

mento que nosso autor faz da filosofia e da história da filosofia em sua

época. Aliás, a filosofia não pode ser desvinculada de sua história. Seria

pouco dizer que para ele não é possível fazer a interpretação de um filóso-

fo sem a compreensão de seu lugar na história da filosofia. Na verdade,

os autores só têm interesse pelo grau de consciência que possuem da

história da filosofia e pelo potencial elucidativo com que contribuem para a

sua compreensão. Toda filosofia, mesmo quando declaradamente a rejei-

ta, supõe uma certa história da filosofia. E essa filosofia se torna tanto

mais interessante pelo modo como configura ou reconfigura a história da

filosofia. É justamente este o caso da filosofia kantiana e pós-kantiana.

O que a filosofia de Hegel ainda teria a dizer a um leitor contem-

porâneo? A originalidade do discurso kantiano e pós-kantiano não pode

ser aferida pelos mesmos padrões de exegese usados para explicar os

filósofos clássicos.10 Essa afirmação é literalmente uma declaração de

não-adesão ao método estrutural. Não se deve ler um filósofo pós-

kantiano com os mesmos olhos com que se lê um filósofo “dogmático”,

10 Lebrun, G. La patience du concept. Essai sur le discours hégélien. Paris: Gallimard,
1972, p. 15.
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porque depois de Kant se está diante de uma “verdade do diagnóstico”

e não mais diante de uma “verdade-de-juízo”11 — “verdade-de-juízo”

esta que é, como se sabe, um dos pilares fundamentais do método

guéroultiano. O discurso pós-kantiano e hegeliano coloca o leitor numa

paisagem inteiramente outra, em que se suprime toda referência a uma

instância extra, infra ou supra-discursiva. Mas não é só o método estru-

tural que é inábil para apreender essas “peripécias da linguagem como

que suspensa entre o céu e a terra”12. Nessas mesmas páginas iniciais

em que fala das “peripécias da linguagem”, o livro sobre o discurso he-

geliano anuncia também sua mais profunda discordância com a história

da filosofia concebida em termos de “história do Ser”. A idéia de que o

sentido só pode ser reconstituído pelo recuo a uma arkhé, seja ela

ontológica ou histórica, tem curiosamente uma afinidade muito grande

com o próprio discurso metafísico.

Essa afinidade é reconstruída de maneira muito sagaz: alçando-

se ao plano do absoluto hegeliano, o autor de A paciência do conceito

identifica aquilo que há de comum entre o entendimento finito das filoso-

fias clássicas e a analítica da finitude da filosofia sua contemporânea. As

duas, assim como a filosofia pós-kantiana anterior a Hegel, continuam

no interior da “Representação”. Essa tese de continuidade da Finitude e

da Representação (ambas com letra maiúscula) na filosofia contempo-

rânea voltará a ser defendida num texto posterior chamado “Nota sobre

a fenomenologia em As palavras e as coisas”.13 Esse texto é notável

pelo modo como lê As palavras e as coisas: a precisão conceitual de

Foucault é escandida em três tempos, nos quais se faz um contraponto

entre a história da filosofia contida no livro e a história da filosofia encon-

trada na Krisis de Husserl. Importa assinalar aqui que o contraponto

entre Husserl e Foucault é um contraponto entre historiadores da filoso-

fia, ou seja, contrasta-se o modo como lêem a filosofia clássica e Kant.

O grande problema da história da filosofia na versão husserliana é que a

fenomenologia põe Kant no mesmo quadro conceitual de Descartes,

11 Idem, p. 16.
12 Idem, p. 17.
13 Lebrun, G. “Note sur la phénoménologie dans Les Mots et les Choses”. In: Archéologie
et Épistémologie. Michel Foucault Philosophe. Paris: Seuil, 1989.
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fundindo cogito cartesiano  e eu transcendental. (A contraprova disso

será o esforço posterior de Merleau-Ponty para se desfazer do cogito e

trazer o transcendental de volta ao solo da facticidade, para reintegrá-lo

no empírico — o que Lebrun chama, foucaultianamente, de “circularidade

do transcendental e do empírico”). Foucault, ao contrário, retira Kant do

universo da Representação, e assim o texto de certo modo revela tam-

bém como Lebrun pôde entrever uma continuidade entre as filosofias

clássicas da Representação e as filosofias da finitude positiva e funda-

dora, tese que ele defenderia abertamente em A paciência do conceito.

O texto que põe, lado a lado, Husserl e Foucault é de 1989. Antes

disso Lebrun já havia tratado da comparação entre Foucault e a fenome-

nologia num ensaio de 1985, intitulado justamente “Transgredir a finitu-

de”, onde fala da “velha paixão” que animava Foucault contra as “analí-

ticas da Finitude”.14 Mas no ensaio de 89 a argumentação de Lebrun é

bem mais astuciosa: sem dúvida, a história da filosofia foucaultiana é

muito mais interessante que a história da crise das ciências européias,

mas, por uma daquelas reviravoltas típicas dele, no final o leitor se dá

conta do enorme legado que Foucault deve a Husserl. Quando ele res-

tringe rigorosamente o espaço de jogo de cada sistema de saber que

chama de epistéme, essa restrição obedece, segundo Lebrun, algu-

mas normas de “regulação eidética” que têm “ao menos um ar de famí-

lia com aquelas incompatibilidades de essência, cuja força Husserl não

podia sublinhar melhor senão invocando — retoricamente — ninguém

menos que Deus”.15

Esta seria uma maneira elegante de dizer o quanto a arqueologia

herdou da fenomenologia. Mas é possível enxergar aí também um da-

queles momentos cruciais em que Lebrun faz suas opções, marcando

sutilmente sua diferença com Foucault: existem certas “condições de

possibilidade”, “proibições” ou “prescrições” (todos termos dele) que “ca-

racterizam um ‘a priori histórico’”. Discípulo de Canguilhem, Foucault

conseguiu driblar o “a priori arcaico”, mas não acabou montando para si

14 Lebrun, G. “Transgredir a finitude”. In:_____. A filosofia e sua história, p. 352.
15 Lebrun, G. “Note sur la phénoménologie dans Les Mots et les Choses”. In: Archéologie
et épistemologie. Michel Foucault philosophe, p.  49. O autor gostaria de registrar seus
agradecimentos a Luiz Damon Santos Moutinho e Vinicius de Figueiredo pela indica-
ção deste texto.
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mesmo uma rede conceitual que lhe dificultava os movimentos? Ele não

se viu de alguma maneira preso a seu “a priori histórico”? O texto arrola

alguns exemplos desse apriorismo:

Na época da Representação era, por exemplo, impossível pen-

sar algo como um “ser vivo”; na época do Homem, era impossí-

vel preservar a transparência do cogito; era necessário que a

História natural fosse contemporânea de Descartes e não, como

afirmaram, conseqüência do fracasso do mecanismo cartesiano;

era necessário que, na taxionomia, o conhecimento das plantas

superasse o conhecimento dos animais etc.16

Se a arqueologia deve respeitar esses constrangimentos de or-

dem eidética, o preço a pagar pelo “a priori histórico” não seria muito

caro? Como todas as outras tópicas, também a “tópica de Foucault”17

pode servir como ferramenta de investigação, mas é difícil imaginar que

ela não seja uma espécie de tolhimento. A tópica lebruniana é bem dis-

tinta: para usar suas próprias palavras, ela é antes de tudo uma “tópica

indefinida”, que não pode ser determinada por nenhum a priori, arcaico,

histórico ou de qualquer outra espécie que seja.

Como precisar melhor essa sua “tópica indefinida”? Com a neu-

tralidade ontológica do discurso hegeliano, Lebrun pode promover uma

desestabilização geral da ordem cronológica da história da filosofia,

desestabilização em que Heráclito figura como um filósofo contemporâ-

neo, ao lado de Kant e Hegel, e alguns filósofos tidos como contemporâ-

neos são colocados na vizinhança de Descartes. Daí por diante Lebrun

será pródigo nessas inversões temporais. Num só gesto, assiste-se à

desarticulação do método estrutural, da história historicizante e da histó-

ria filosofante da filosofia.

A história cronológica e a história do ser são substituídas por uma

“geografia mental” (expressão de Lebrun)18 ou por uma história “carto-

16 Idem, ibidem.
17 “La topique de Michel Foucault”, publicado na seção “La culture en mouvement” da
Encyclopaedia universalis, pp. 443-445. Também não se pode esquecer o ensaio “O
microscópio de Michel Foucault”, editado na seção “Antropologias” (!) de Passeios ao
léu (São Paulo: Brasiliense, 1983, pp. 77-84).
18 Lebrun, G. “Luz e sombra em Platão”. In:_____. A filosofia e sua história.
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gráfica” da filosofia. Uma cartografia no sentido deleuziano, mas corrigida

e atualizada praticamente a cada nova interpretação, como nos dois

textos sobre Foucault que se acaba de comentar. Essas atualizações e

correções são bastante claras no caso de Kant e de Hegel. Depois de O

fim da metafísica, a imagem de Kant é modificada, com o crescente

interesse pela figura de David Hume. Alguns textos do pequeno volume

Sobre Kant são bastante contundentes para que se precise repeti-los. A

interpretação de Hegel também sofre uma reviravolta, com o Avesso da

dialética. É preciso ressaltar, todavia, que essa reviravolta já está anun-

ciada em A paciência do conceito e, sintomaticamente, na análise da

relação entre “Conceito” e “organismo”. Nessa análise, Lebrun mostra

que, para Hegel, o ser vivo realiza uma forma de conciliação com o seu

meio na qual cessa “o comportamento hostil” em relação ao mundo ex-

terior que é característico do... comportamento técnico.19 Não deixa de

ser interessante observar como já nessa passagem os velhos temas do

organismo e da técnica voltam a reaparecer, vinculados agora à discus-

são sobre a hostilidade e a violência, naquela que será a combinatória

peculiar ao livro sobre Hegel lido à luz de Nietzsche.

Se neste livro pouco sobra da dialética hegeliana, isso não signi-

fica que Nietzsche assumirá o papel de principal e talvez único operador

metodológico para Lebrun. As críticas (e elogios) que se fazem a ele

nesse sentido são, no mínimo, bastante superficiais. Da discussão da

negatividade hegeliana, ele não passa pura e simplesmente ao niilismo

(salto aliás fácil demais para alguém que continua a construir paciente-

mente os seus textos). Ao contrário, conforme se está tentando mostrar

aqui, o procedimento não está eivado de arbitrariedade, mas é pautado

por uma coerência temática e metodológica muito grande nas suas op-

ções, e em algum momento a máquina filológica e conceitual escapa ao

seu controle. Isso é bastante claro quando se percebe que Hegel conti-

nuará servindo como uma indispensável baliza de leitura para ele.20 E o

mesmo valerá para Kant.

19 Lebrun, G. La patience du Concept, p. 361-2.
20 No caso de Hegel, isso é possível devido a uma diferenciação no interior da filosofia
hegeliana para a qual a Paciência do conceito não se cansa de chamar a atenção:
além do Hegel “dialético pacificador”, existe um Hegel “especulativo” que ainda é de
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A publicação do volume O filósofo e sua história dá uma percepção

mais nítida da coerência de seu modus operandi, que nem sempre aparece

na leitura esparsa dos textos. Sem querer sistematizar esses escritos, é

possível identificar em grande parte deles uma estratégia que se poderia

chamar de “antitipologia”. Essa estratégia, aliás, é explicitada no ensaio

“Além-do-homem e homem-total”, em cuja análise é preciso ir com vagar

pois ela ajuda na compreensão dos outros ensaios. O que aparece no ensaio

é um confronto entre dois tipos de homem, o “homem” pós-hegeliano, idea-

lizado em Feuerbach e no marxismo, e o tipo “Übermensch” nietzschiano.

Este é, na verdade, um antítipo daquele ou até um antídoto a ele.

Há um aspecto fundamental nessa oposição para o qual é preci-

so chamar a atenção: é que nela se pode entender melhor o que se

indicou no início, ao falar do conceito de Vida ligada à técnica. O que é

interessante nessa antitipologia é que ela se instaura em outro plano,

diferente do confronto com as analíticas da finitude.

Isso porque o problema é de outra ordem. Trata-se agora de en-

frentar um tipo de homem que não é um homem qualquer, mas o homem

do trabalho, um homem que guarda semelhança com o homo faber. E,

de fato, o que esse texto faz é opor o homem fabricante ao homem

econômico (homo oeconomicus), figuras ou tipos muito próximos mas

que de modo algum devem ser confundidos. E esta é mais uma vez uma

chave importante para entender a própria atividade de Lebrun como uma

espécie de artesão, técnico ou artista. Se toma o martelo das mãos de

Nietzsche, ele sabe muito bem que o autor de Zaratustra não o empre-

gava somente para demolir ídolos, o que faria dele apenas mais uma

figura banal. Em Lebrun, o martelo serve para construir uma imagem em

negativo, um contramodelo com valor heurístico.

A tópica da comparação entre duas figuras do homem é obvia-

mente de inspiração nietzschiana. No aforismo 132 de Aurora se encon-

tra a idéia-guia: “Deus está morto, mas os homens permanecem iguais e

semelhantes como o eram sob seu olhar.”21

grande interesse como chave de interpretação. Cf., por exemplo, os textos “Hegel,
leitor de Aristóteles” (1975), “Hegel e a ingenuidade cartesiana” (1998) e “A antinomia
e seu conteúdo” (1999).
21 Lebrun, G. “A especulação travestida”. In: _____. A filosofia e sua história, p. 67.
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Essa frase talvez ajude a entender a trajetória coerente, mas nem

sempre em linha reta, de Lebrun: de fato, pode-se acreditar que com

Kant e Hegel o conteúdo da primeira oração já está decidido, mas não o

da segunda. O grande demiurgo foi substituído pelo fabricante, mas ain-

da não se deu conta do que representa a entrada em cena do artífice.

Pois se continua achando os homens “iguais e semelhantes”. Iguais e

semelhantes: trata-se de lidar agora com uma forma muito mais insidio-

sa de apriorismo, que se poderá chamar de “a priori humano” (expres-

são nossa). Ora, é preciso compreender que mesmo aqui a opção filo-

sófica não decorre de uma visão altiva e aristocrática, dessa máscara a

que Nietzsche sem dúvida muitas vezes recorre. Quando se volta aos

anos de estudante de Lebrun, é como se quase fosse possível dizer que

esse combate ao a priori humano já estava antecipadamente marcado.

É que essa forma de pré-compreensão pressupõe uma igualdade natu-

ral, demasiado natural, entre os homens, e não se dá conta de que o

organismo já é um limiar de diferenciação na figura do técnico.

Essa recusa de uma igualdade inquestionada explica muito das op-

ções políticas de Gérard Lebrun, mas o interessante é que também ajuda a

entender por que não há nada mais avesso ao seu universo que a assimila-

ção ou identificação de um filósofo a outro. Que Hegel ou Marx pareçam hoje

um pouco mais estranhos um ao outro, e muito mais distantes de Nietzsche,

isso talvez seja em grande parte obra dele. Quando se relêem os seus textos,

vê-se que a situação em que se encontrava não era bem essa.

Lebrun concede que pode haver o que ele chama de “homologi-

as temáticas”. Mas uma similaridade extrema só há de revelar uma ade-

são irrefletida a um mesmo ponto de partida, ou simplesmente uma falta

de originalidade, do autor ou do intérprete. O que torna a leitura de seus

textos uma experiência tão diferente é que ele vai constantemente con-

tra os hábitos “naturais” de associação por semelhança. Mas ao conhe-

cer por dentro a sua oficina, percebe-se que isso não tem nada de con-

torcionismo. O que ele faz talvez seja trabalhoso, mas visa um resultado

muito simples: ele quer munir os leitores de outros apetrechos que aqueles

que estes consideram “naturais”.

Não se trata de um exercício de prestidigitação niilista. Sem dúvi-

da, um filósofo pode ser a bola da vez, e nem sempre é gratificante ver
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o autor predileto ser massacrado. Mas essa é apenas uma das faces da

moeda: a outra é que essa operação só é possível mediante a eleição e

construção de um antagonista que viabilize uma leitura... instigante. O

antítipo oferece a vantagem de dar munição para uma escaramuça pon-

tual, isto é, sem que seja preciso comprar todo o seu arsenal teórico,

muitas vezes comprometedor. Isso vale por vezes uma certa irritação do

especialista que vê o seu autor desta vez não como alvo, mas como

objeto de uma pequena pilhagem. Mas o procedimento é transparente e

vale pelo que rende em termos metódicos e interpretativos. Ou seja, o

filósofo escolhido como agente da interpretação deve oferecer o mínimo

de pressupostos e o máximo de ganho. O critério implica até um juízo

estético. É isso que Lebrun vai chamar, num texto notável sobre o devir

da filosofia, de “a arte de tornar a história da filosofia interessante”.22 É

preciso sublinhar aqui a palavra arte. Essa arte já não é apenas uma

técnica. Além de todos os requisitos filológicos, ela requer algo como um

juízo estético, no sentido kantiano da palavra.

Para concluir seria preciso descrever, um pouco ingenuamente

talvez, o lado “positivo” do empreendimento pedagógico e artístico de

Gérard Lebrun. Se a palavra Bildung não fosse tão carregada e desgas-

tada, ela seria útil, porque faz lembrar a vinculação entre Nietzsche e

Goethe, tão laboriosa e habilmente construída — contra os nietzschianos

apressados — no ensaio sobre Dioniso.23 Mas pode-se falar de ensina-

mento se doutrinalmente não há nada a ser ensinado? Para descrever

esse paradoxo tão kantiano de uma arte que não se aprende, nem se

ensina (que a filosofia tenha muito de uma crítica de gosto é indicado no

texto notável que se acaba de mencionar), pode-se usar a palavra

nietzschiana: Erziehung.24 Em alemão, quando uma criança é educada

22 Lebrun, G. “Le devenir de la philosophie”. In: Notions de philosophie III. Direção de
Denis Kambouchner, Paris: Gallimard, 1995, p. 604.
23 Lebrun. G. “Quem era Dioniso?” In:_____.  A filosofia e sua história, p. 355-78.
24 “É de todas as partes ao nosso redor que eclode uma nova ‘Erziehung’ — e mesmo por
meio da loteria esportiva para quem tem ouvidos. Jamais foi menos quimérico imaginar a
formação de um outro tipo de homem, pois jamais foi mais visível que a única política
digna de interesse passa pela educação e, mais exatamente, por esta forma apaixonante
de auto-educação, que nomeamos levianamente (para melhor aproximá-la de alguns
mitos familiares: “a revolta”. “o anarquismo”...) a contestação.” Nietzsche, F. apud
Lebrun, G. “Além-do-Homem ou Homem total”. In: _____. A filosofia e sua história.
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ou bem educada, se diz que ela foi erzogen ou gut erzogen, ou que ela

passou por um bom ou mau estabelecimento de Erziehung. Mas tam-

bém se pode ser adestrado (erzogen) para um certo comportamento ou

modo de proceder. E uma planta, não uma planta em estado natural,

uma planta selvagem, mas uma planta de jardim também pode ser

erzogen, isto é, cultivada. A etimologia, no entanto, também indica que,

em sua primeira acepção, a palavra quer dizer tirar ou puxar e até arras-

tar alguma coisa de um lugar para outro. Etimologia que se encontra

também no latim “educo”. Duco: de puxar, levar, conduzir, como no lema

da cidade de São Paulo (da qual Lebrun foi cidadão honorário). A eti-

mologia guarda ainda outra preciosidade, pois indica que se trata de

um movimento que tira algo do interior para o exterior (herausziehen).

Exatamente como no prefixo “e” (ex) do latim e do português em edu-

car e educação.

É em nome dessa Erziehung que Lebrun pode recusar pontu-

almente o que lhe parece problemático, por exemplo, no pensamento

político grego, aceitando, em troca, nada mais nada menos que algu-

mas idéias de Platão. Se, de um lado, ele recusa a formação da

politéia, porque teria sido concebida a partir da idéia de uma isonomia

ou homonóia, isto é, de uma igualdade (Lebrun se refere aos trabalhos

de Levêque e Vidal-Naquet)25, por outro lado, Platão pode ser incorpo-

rado a essa Erziehung. Na alegoria da caverna, tal como a descreve

Lebrun, a paidéia é concebida como um “deslocamento para fora da

caverna”, que arrasta os indivíduos a outra cartografia, a outra “geo-

grafia mental”. Não há nenhuma “razão natural” que os conduza fora

dela. Como educador, Platão foi muito melhor que Descartes. Aqui não

se pode falar em “luz natural”, pois tudo depende do aprendizado, da

Erziehung, da paidéia.

Ao reconstruir a argumentação platônica, Lebrun monta de tal

modo a cena, que é como se o autor da República aparecesse dizendo

a seu leitor: Saia da caverna! Você não imagina o quanto você é provin-

ciano! Nessa interpelação não vai nenhuma esnobação do francês com

os brasileiros, pois ele também chamava os franceses de provincianos,

25 Lebrun, G. “A dialética pacificadora”. In: _____. A filosofia e sua história,  p. 106.
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e dizia que o Brasil lhe fez conhecer coisas que não teria conhecido na

França. Questões de geografia? Seja lá como for, de minha parte sem-

pre que lembro dessa passagem acredito, não sei por quantas razões,

que é como se Lebrun estivesse dirigindo essas palavras a mim. E este

texto que acaba aqui, se tiver algum valor, deve ser lido como uma for-

ma de agradecimento.

BIBLIOGRAFIA:

“La topique de Michel Foucault”, publicado na seção “La culture en mouvement”
da Encyclopaedia universalis, pp. 443-5.
HEIDEGGER, M. “Comment se détermine la phúsis”. In: Questions II. Trad. de
François Fédier. Paris: Gallimard, 1968.
LEBRUN, G. La patience du concept. Essai sur le discours hégélien. Paris:
Gallimard, 1972.
_____. Passeios ao léu. São Paulo: Brasiliense, 1983.
_____. “Note sur la phénoménologie dans Les Mots et les Choses”. In: Michel
Foucault Philosophe. Paris: Seuil, 1989.  Atas do encontro internacional
realizado em Paris de 9 a 11 de janeiro de 1988, organizado pela Association
pour le Centre Michel Foucault.
_____. “De la superiorité du vivant humain dans L’Évolution créatrice”. In:
Georges Canguilhem. Philosophe, historien des sciences. Paris: Albin Michel,
1990.
_____. “Le devenir de la philosophie”. In: Notions de philosophie III. Direção de
Denis Kambouchner. Paris: Gallimard, 1995.
_____. A filosofia e sua história. Org. de Carlos Alberto Ribeiro de Moura, Maria
Lúcia M. O. Cacciola e Marta Kawano. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

suzuki.pmd 8/5/2007, 14:1125



suzuki.pmd 8/5/2007, 14:1126



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


