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• RESUMO : Embora no "Projeto" freudiano nao seja oferecida , de uma maneira explicita , uma concei
tua<;:ao a respeito do estatuto do psicol6gico, pensamos que e possivel delinear esse estatuto e 
tentaremos faziHo com base em uma maneira de interpretar 0 modelo do psiquismo que e construido
no texto freudiano. Isto levar-nos-a tambem a situar 0 "Projeto" em rela<;:ao ao classico problema
mente-corpo. Pretendemos dar conta da tarefa proposta apoiando-nos, sobretudo, em uma distin<;:ao
que estabeleceremos entre 0 representar, entendido como ato intencional, e a representa<;:ao, entendida
como tra<;:o de mem6ria . Tambem contemplaremos a forma de comportamento do fator quantitativo
energetico nas ordens processuais do psicol6gico e do neurofisiol6gico . 

• PALAVRAS-CHAVE : Neuronios ; quantidade;  fluencia ; tra<;:o mnesico ; representa<;:ao ;  intencionalida
de; identidade funcional.

Introdu�ao 

E coisa sabida, para os leitores de Freud, que este manteve sempre uma atitude
agnostica quanto a possibilidade de desvendar a natureza do que fosse propriamente 
"0 psiquico" . Em "Algumas li90es elementares de psicanalise " ,  obra tardia ( 1 940
[ 1938) ) ,  coloca-se a seguinte tese : nao conhecemos efetivamente a natureza do 
psiquico, senao apenas aquilo que e psiquico , isto e ,  urn conjunto de fenomenos,  tais 
como percep90es , ideias etc . ,  e as leis que regem esses ienomenos,  das quais se pode 
fazer urn usa pratico . E, para 0 fundador da Psicanalise, isto ocorre em toda ciencia
da natureza - incluindo a psicologia -, e provisoriamente satisfaz,  mesmo que se tenha 
consciencia da ignorancia daquilo que seguramente e "0 mais importante" , qual seja ,
a natureza dos fenomenos (Freud, 1964, v .  XXIII , p .  282-3) . 

1 .  Abreviatura que usaremos para nos referirmos a obra freudiana ., Entwur{ einer PsychoJogie" .

2 .  Professora do Departamento de Filosofia d a  Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras - UNESP - 1 7525-900 -
Marilia - SP. 
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Malgrado esta limita<;ao de principio, 0 genio de Freud evidenciou-se ao tratar 
"daquilo que e psiquico" ,  indo muito alem do meramente fenomenico, isto e, fazendo 
uso de conceitos e de hipoteses de teor especulativo ou do nivel do metapsicologico , 3 

o que Ihe permitira desvendar os enigmas que estavam embutidos no material 
fenomenico que se Ihe of ere cia e ver a mente humana e seu funcionamento sob uma 
nova luz .4 

Mas uma coisa e a especula<;ao pSicanalltica, e outra coisa e a especula<;ao 
filosofica, e 0 considerar as hipoteses metapsicologicas enquanto possuidoras de urn 

valor fundamentalmente operacional e nao-fundante com rela<;ao a uma dada ordem 
de processos constitui urn fato marcante da epistemologia freudiana. 5  As hipoteses 
metapsicologicas nao dizem respeito a natureza do psiquico , nem the tra<;am as 
coordenadas transcendentais ,  embora possam repousar sobre pressupostos filosoficos 
e constituam, as vezes , bons pontos de partida para se extrairem , das mesmas, 
conseqliencias que sejam, sim, filosoficas . Nada impede , portanto, focalizar com olhar 
filosofico algo nao-filosofico , neste caso, as constru<;oes metapsicologicas . E isto e 0 
que tentaremos fazer com rela<;ao ao "Projeto" freudiano de 1895 ,  urn manuscrito 
pre-psicanalltico que 0 editor ingles rebatizara com 0 nome de "Projeto para uma 
pSicologia cientifica" (Freud, 1966 , v. I) , e cujo primeiro batismo correra por conta de 
sua primeira edi<;ao em alemao como "Entwurf einer Psych ologie " "Projeto para uma 

psicologia" )  (Freud, 1950) . 

Nossa questao e a seguinte : sera que nesse texto podemos encontrar algumas 
pistas que esclare<;am algo a respeito da natureza do psiquico? 

Propomo-nos a realizar aqui essa investiga<;ao , circunscrevendo-nos a conside
ra<;ao do modelo de psiquismo que 0 "Projeto" fornece e fazendo dos componentes 
basicos que 0 integram () objeto central de nossa analise .  

Consideremos 0 trecho inaugural do  "Projeto" que serve de  "Introdu<;ao" a sua 
Parte I ou "Plano GeraI ' " : 

A finalidade deste projeto e fornecer urna psicologia cientifico-naturalista : isto e, apresentar 
os processos psiquicos como estados quantitativamente determinados de particulas materiais 
especificaveis, tornando assirn esses processos claros e l ivres de contradiQao. Ha duas ideias 
principais ern jogo : 1 1 J  Conceber aquilo que distingue a atividade do repouso como Q, sujeita as 
leis gerais do rnovirnento. 12 J  Supor como particulas rnateriais os neuronios. 

3.  Nivel esse correspondente a "Metapsicologia " ,  aquela dimensiio da Psicanalise que , segundo Freud,  teria par 

func;;iio elaborar as ferramentas teoricas (conceitos, principios, modelos) que serviriam de base de sustentac;;iio 

para hipoteses de menor grau de teoreticidade, isto e, para aquelas hipoteses cuja relac;;iio com 0 material 

fenomenico seria bern mais proxima. Caberia as construc;;oes metapsicol6gicas a missiio ultima de conferir urn 

maximo grau da inteligibilidade a esse material fenomenico. Contudo, tais construc;;oes niio teriam provindo desse 

material ;  elas " impor-se-iam" antes a este, e o  fariam , a principio, com 0 valor de " convenc;;oes " .  Todavia, 0 canlter 

arbitrario destas " convenc;;oes" devera ser descartado, ja que as mesmas manteriam relac;;oes significativas com 

o material empirico. Ver, a esse respeito, Freud,  1967, v. XN, p. 1 69.  

4 .  Pense-se, sobretudo, na descoberta da determinac;;iio do sentido de qualquer ate humane a partir do inconsciente. 

5.  Dado 0 teor convencional dos conceitos que fazem parte das hipoteses metapsicologicas. 

1 52 Trans/Form/Ac;;iio, Siio Paulo, 1 7 :  1 50- 1 66 ,  1994 



"N e On" - Hoje em dia parecidos ensaios sao freqiientes . (Freud, 1 966, v. I, p. 395;  1950, 

p . 305) 

Comentando este trecho , diremos que 0 "Projeto" tinha como meta oferecer urn 
certo modele de psicologia cientifica via a apresentac;:ao dos processos psiquicos na 
qualidade de estados quantitativa mente determinados de particulas materiais espe

cificadas como neuronios . Este tipo de apresentac;:ao teria como finalidade tomar esses 
processos " claros e livres de contradic;:ao" . Ora , parece ser que dependendo do sentido 

e alcances que 0 "Projeto" possa ter dado ao estatuto dessa especial "apresentac;:ao" ,  
os processos psiquicos identificar-se-ao (fundir-se-ao) com esses estados ,  e entao 0 
pSicologico nao sera em essencia algo distinto do neuronal, algo assim como uma 
provincia ontologica diferenciada, ou bern esses processos terao nesses estados meros 
veiculos de exibic;:ao e serao tratados , por mera vontade metodologica, como se fossem 
tais veiculos . 

No primeiro dos casos, haveria urn reducionismo naturalista , de cunho comteano 
(Comte , 1975,  Lic;:oes 2 e 45) ,  e a especificidade do psicologico ficaria comprometida, 
mas de qualquer maneira ter-se-ia ousado em teorizar acerca da natureza do 
psicologico . 

No segundo dos casos , tendo a apresentac;:ao em questao urn valor puramente 

analogi co , as consequencias inverter-se-iam : 0 psicologico conservaria urn estatuto 
proprio, mas, em contrapartida, poucas chances haveria de se penetrar na sua essencia . 

De qualquer forma, e seguindo nisto a inspirac;:ao de Searle, pensamos que pouco 
adiantaria elucidar se estamos aqui diante de uma altemativa monista ou dualista , 
que se colocaria, diante do classico problema da relac;:ao mente-corpo ou , no caso ,  
da relac;:ao psiquico-neuronal , em termos excludentes (Searle , 1987 ,  p .  19 ) .  

Pensamos que a "apresentac;:ao" do "Projeto" sabera escapar a esses dilemas . E ,  
embora no manuscrito nao se teorize de modo explicito acerca da natureza do 

psiquico, sera possivel extrair, via uma interpretac;:ao das hipoteses e estrategias de 
constIUc;:ao que estao na base da "apresentac;:ao" em causa, consequencias que 

permitirao delinear 0 estatuto do pSicologico a luz de certos trac;:os vistos como 
essenciais . 

o modelo do psiquismo no "Projeto" 

Como expediente metodologico encarregado de veicular a mencionada "apre
sentac;:ao" , 0 "Projeto" valer-se-a de urn modele que adotara a forma de urn sistema 
neuronico , 0 sistema "cp\floo" ,  em que cada letra grega designara urn sub-sistema ao 
qual estara associ ada uma func;:ao psiquica correlata . Assim, as func;:oes da sensac;:ao, 
da memoria, e da percepc;:ao-consciencia corresponderao aos sistemas (ou sub-siste
mas) "cp" ,  "\fI" e 00 " , respectivamente . Pelo sistema "cp\floo " circulara uma certa 
quantidade, e ele sera chamado de "aparelho" (Freud, 1966,  v. I, p. 3 1 2 ;  1950 ,  p .  32 1 ) ,  
realc;:ando-se,  por esta denominac;:ao , seu aspecto funcional . 
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Cabe agora a pergunta : de que maneira 0 modelo proposto ira dar conta da 
"apresentat;ao" que esta em jogo no "Projeto" ?  Para adiantar uma primeira resposta , 
achamos que sera suficiente apontarmos , de maneira sucinta, nosso ponto de vista 
no que tange ao estatuto epistemologico do modelo em apret;o . Esse ponto de vista 
repousa fundamentalmente em algumas conceituat;6es acerca de modelos e de 
metatoras , que foram desenvolvidas por M. Black ao longo dos artigos "A metatora" 
( 1966a) , e "Modelos e arquetipos" ( 1966b) . 

Nos interessarao aqui dois tipos de recursos modelisticos explorados por Black 

( 1966a, p .  48-56) : as metatoras de tipo interativo , que apesar do seu uso em contextos 
literarios pod em chegar a ter relevancia epistemologica ; e os que Black chama de 
"modelos teoricos" ,  de uso comum na ciencia, mas restringindo-nos , no entanto , ao 
caso em que os ditos modelos , longe de serem vistos como meras fict;6es heuristicas , 
sao antes empregados com uma certa vocat;ao realistica 6 

E preciso advertirmos , todavia, que a maneira com que iremos tratar esta questao 
de modelos e metaioras , conforme 0 pensamento de Black, e fruto de articulat;6es que 
temos estabelecido com base em conceitos que estao disseminados nos trabalhos do 
autor mencionados acima ; e por esta razao que sera dispensada a referencia aos textos 
de maneira pontual . 

Diremos ,  pois , que tanto em uma metatora de tipo interativo, como tambem em 
urn modelo te6rico (quando se faz do mesmo urn uso nao-ficticio) haveria algo assim 

como uma assimilaq8.o, veiculada atraves do dominio que e proprio do modelo , entre 
o dominio que se quer explorar ou conhecer melhor (dominio original ou primario) e 
o dominio do qual esse modelo tirou as suas "entidades" (dominio secundario) , que e 
urn dominio em certo sentido familiar . 

Sustentaremos que , de modo semelhante, 0 modelo construido no "Projeto" teria 
promovido urn certo tipo de assimilat;ao , via 0 dominio que the e proprio (0 do 
quantitativo-neuronal) entre 0 dominio dos processos pSicologicos (dominio original 
ou primario) e uma especie de duplo dominio secundario constituido pelo dominio do 
propriamente neuronal, mais 0 dominio do pSicopatologico , como veremos . 

Resta frisar ainda que se trata de uma assimilat;ao baseada em algum tipo de 
semelhanqa (preexistente ou mesmo criada) entre os dominios postos em correlat;ao , 
assimilat;ao essa que ,  ao trabalhar pela via da semelhant;a ,  incluira identidades e 
tambem diferent;as . 

A materia prima do modelo 

Consideremos agora mais de perto a ontologia do modelo em questao , e a forma 
pela qual nos pensamos que ela foi derivada do dominio ou dominios secundarios 

6. Estamos expondo de maneira muito condensada 0 pensamento de M. Black ; este assunto ficara mais claro na 

ultima se�ao do presente artigo. 
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acima assinalados . Tomando como ponto de partida 0 trecho introdut6rio do "Projeto" 
que cit amos no inicio deste artigo , podemos inferir que as " entidades" que integram 
o dominio do modele sao as seguintes : a) neuronios ; b) quantidades (ou algo da ordem 
do quantitativo que deterrnina os diversos estados dos neuronios) . Tambem no mesmo 

trecho introdut6rio avan�a-se 0 que pode ser visto como configurando a linguagem 
que seria a " linguagem do modelo" .  Sao assim consign ados dois termos b8.sicos ,  "N"  
e " Qn"  ou  "Q" .7  Mas deve-se fazer a res salva de  que essas express6es nao sao 

abreviaturas que simples mente denominam as entidades que fazem parte do modelo ; 
elas devem ser vistas antes como termos te6ricos que servem para condensar 
(nomeando tambem) pontos de vista metapsicol6gicos acerca daquelas entidades . 
Para entender 0 que isto significa, sera preciso prestarmos aten980 aos dominios dos 
quais foram tirados os elementos "neuronio" e "quantidade" , e as estrategias de 
deriva�ao dos mesmos que foram empregadas . 8 

Vejamos primeiramente 0 caso do elemento "quantidade" , e partamos daquilo 
que e chamado , na primeira se�ao da Parte I do texto do "Projeto" ,  de "A concep�ao 

quantitativa" ,  e que aparece na qualidade de "Primeiro Teorema Principal" : 

Deriva-se diretamente de observa90es clinico-patoI6gicas , sobretudo das relativas a repre
senta90es excessivamente intensas - na histeria e nas obsessoes , nas quais , como veremos, a 
caracteristica quantitativa surge com mais cJareza do que seria normal. Process os como a 
estimula9ao, substitui9ao, conversao e descarga, que tiveram de ser descritos ali (em conexao 
com esses disturbios) ,  sugerem diretamente a concep9ao da excita9ao neuronal como quanti dade 
em estado fiuente .  Nao parecia ilicito tentar generalizar 0 que se comprovou ali. (Freud 1 966, v. 

I ,  p. 295-6; 1950, p.  305) . 

Este trecho contem varios pontos que merecem ser analisados :  

1 .  A "concep�ao" em questao est a dizendo respeito , d e  maneira explicita, aos 
neuronios (ou melb�r ,  a "excita�ao neuronal " ) .  E 0 "Primeiro Teorema Principal" 
postula a concep�ao dessa excita�ao como " quantidade em estado fluente" .  A 
"quantidade" e, portanto , da natureza da "excita�ao neuronal" , e a "fluencia" e seu 
principal atributo . 

2 .  A concep�ao quantitativa "deriva-se de observa�6es clinico-patoI6gicas" : 
temos aqui uma indica�ao de urn dos dominios do qual 0 modelo foi extraido, qual 
seja ,  0 dominio do psicopatol6gico (entendido , claro esta, tanto no nivel dos processos 
dessa ordem, quanto no nivel de sua exprora�ao e terapia) . 

7. Baseando-se em urn exame dos contextos em que tais simbolos sao usados no "Projeto" ,  0 tradutor Ingles Strachey 

caracterizara "0" como simbolizando "a quantidade (em geral, ou da ordem de magnitude do mundo exterior)" ; 

por sua vez, "On" lara relerencia "a quantidade (da ordem de magnitude intercelular) " .  Ver Freud, 1 966, v. I, 
p. 294. De lato, isto lunciona assim ao longo do texto, embora Freud nem sempre permanec;:a fiel a essa distinc;:ao. 

8 .  Algumas das ideias principais que serao expostas a esse respeito encontram-se tambem em Milidoni, 1 993,  

cap. 2 .  

Trans!Form! Ac;:ao, Siio Paulo, 1 7 :  1 5 1 - 166,  1 994 1 55 



3 .  Na "concepQao da excitaQao neuronal como quantidade em estado fluente" ,  
M a transposi980 de uma "caracteristica quantitativa" exibida pOI " representa<;:oes" 
para 0 ambito da " excitaQao neuronal" . 

Poderiamos indagar : qual e a operaQao que esta na base des sa transposi<;:ao , que 
bern poderia ter 0 carater de uma operaQao de derivaQao "metatoro-metonimica" a la 
Laplanche?9 

Qualquer que seja a resposta , ela s6 podera surgir da elucidaQao daquele 
elemento que e 0 resultado da mencionada transposiQao, qual seja :  " quantidade em 
estado fluente" .  Com efeito, Freud ( 1955a, v. III) tinha assinalado , em sua obra : "As 
neuropsicoses de defesa" , urn fato surpreendente que acontecia em relaQao aos dois 
elementos basicos que eram considerados componentes de qualquer fen6meno 
psiquico, quais sejam, " representaQao"e  "afeto" W A tese principal que se assentava 
nesse artigo era a de que existiria, na origem de certos processos patol6gicos -
notoriamente a histeria e a neurose obsessiva -, a deflagra<;:ao de urn processo 
defensivo , 0 qual consistiria em se dissociar , de representaQoes que em si mesmas 
eram de natureza penosa, quase que invariavelmente de conteudo sexual , e tidas 
como incompativeis pelo sujeito , 0 que seria sua "soma de excitaQao" ou " afeto" .  Uma 
vez operada essa dissociaQao , os elementos " representaQao" e "afeto" iriam sofrer 

vicissitudes pr6prias (Freud, 1955a, v. III , p. 47-9) . 

Em Freud: 0 movimento de urn pensamento, Monzani ( 1989, p .  9 1 )  diz : "A grande 
descoberta da Psicanalise foi perceber que nao M relaQao intrinseca entre representa
Qao e afeto e que , ao contrario , essa relaQao e de uma pura soldagem entre uma e outro , 
de sorte que sao passiveis de se dissociarem e tomarem rumos distintos . "  E - continuara 
o autor - embora Ricoeur tenha razao ao afirmar que 0 afeto e sempre afeto de uma 
representaQao , isto nao nos deve fazer esquecer que,  uma vez produzida a dissociaQao 
entre representaQao e afeto, "a trajet6ria desse afeto nem sempre acabara numa ligaQao 
com uma representaQao , como e 0 caso do puro ataque de anglistia" .  ( 1989, p. 92) . 
Caso este em que - sempre segundo Monzani - 0 afeto revelaria sua caracteristica 

fundamental , qual seja ,  "a de ser urn quantum energetico" ( 1989, p. 92) . 

Pensamos que e sobretudo desse afeto que ,  separado das representaQoes , circula 

a caminho de diferentes destinos (conversao somatica , deslocamento , transforma<;:ao) , 

9. Estamos nos referindo a um modo de deriva<;:ao de conceitos especificamente psicanaliticos postulado por 

Laplanche e que subentende duas opera<;:6es de deriva<;:ao, a "metaforica " e a " metonimica " .  Por "deriva<;:ao 

metaforica" de um conceito devemos entender a "transposi<;:ao, por semelhan<;:a , e para um campo separado mas 

estruturado como analogo" ,  de um certo elemento pertencente a outro campo teorico ou conceitual ; no caso da 

" deriva<;:iio metonimica " teriamos uma "extensao por continuidade, na passagem insensivel de um campo para 

outro campo conexo" ,  do elemento de ponto de partida .  Ver Laplanche, 1970, p. 202- 3 .  

10 .  E comum, entre os estudiosos do pensamento de Freud,  remontar a maneira de este abordar os  fen6menos 

psiquicos em termos de dois elementos, " representa<;:ao" e "aleto " ,  a influencia de F .  Brentano, que lora mestre 

de filosofia do proprio Freud.  Assim, para R.  Wollheim - para citar um exemplo - tal perspectiva de abordagem 

"Ioi 0 pressuposto filosofico subjacente que Freud reteve ao longo de toda sua obra e que, provavelmente , deriva 

do filosolo vienense Franz Brentano" .  Ver Wollheim, s .d . ,  p .  36. 
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que surgira a ideia de uma "quantidade em estado fluente" .  Mas consignemos ,  como 
elemento complementar desta hip6tese ,  0 seguinte trecho : 

Nas funQoes psiquicas , ha razao para distinguir alguma coisa (quantum de afeto, soma de 
excitaQao) que possui todas as caracteristicas de uma quantidade (em bora nao se possuam os 
meios para medi-Ia) ; que e capaz de au mento, diminuiQao, deslocamento e descarga, e que se 
espalha sabre as trayos-mnesicos das representayoes mais au menos como uma carga eJetrica a 
faz sobre a superficie de urn corpo. (Freud ,  1955a, v. III , p. 60) 

Fac;amos uma breve digressao para atendermos a algumas considerac;oes que 
sao tecidas por Green ( 1982,  p. 17-20) em torno das expressoes "afeto" e " quota de 
afeto" .  Aponta Green , em primeiro lugar, que a palavra "afeto" ( " affect" ) e usada por 
Freud de maneira alternada com as expressoes "Empfindung" e " Gefiihl" , cujas 
traduc;oes sao , respectivamente, "sensaC;ao , emoC;ao" e " sentimento , emoC;ao" . Assim, 
conclui Green, "afeto" deve ser entendido como urn termo categorial (metapsicol6gico 
e nao-descritivo) que agrupa todos os aspectos subjetivos quaJitativos da vida 
emocional em sentido amplo (emoc;6es , sentimentos ,  paix6es) . Em segundo lugar , e 
preciso distinguir 0 significado da palavra "afeto" isoladamente, que remete para uma 
quaJidade subjetiva , do significado da expressao "quota de afeto" ,  que designa 0 
aspecto propriamente economico do fenomeno . 

Das considerac;oes precedentes e possivel concluir que 0 afeto quantitativamente 
determinado ou " quantum de afeto" ,  quando dis socia do do componente representa
tivo , tern a propriedade de ser deslocavel , fluente , e que e essa propriedade do 
quantitativo (a fluencia) 0 que se transpoe, no "Projeto" ,  da ordem do psicopatol6gico 
para a ordem do neuronal . 

A luz de tudo 0 que foi exposto , e voltando ao que temos chamado de " Jinguagem 
do modelo" , vejamos qual seria a func;ao de urn dos seus termos basicos , qual seja, "Q" .  

Por urn lado , ele vai denotar uma quantidade, uma soma de excitac;ao que circula 
pelos neuronios (e que ,  deste modo - poderiamos acrescentar - investe ou desinveste 
esses neuronios ,  atuando assim como urn fator de diferenciaC;ao dos seus estados ,  
que oscilariam entre 0 " cheio" e o  "vazio " ) .  

Por outro lado , e preciso ter em conta 0 que 0 termo "Q" conota , i s  to  e ,  0 carater 
fluente da excitac;ao neuronal , como foi sugerido pelo comportamento de urn quantum 
de afeto quando dissociado da representac;ao . Neste sentido, pode-se aventurar que 
uma caracteristica de urn processo afetivo e, portanto , psicol6gico , ter-se-ia " colado" 
a processos neuronicos , de maneira que a quantidade denotada por "Q" carregaria 

um tanto de qualidade psiquica , por assim dizer . 

Pens amos que e mais do que evidente que "Q" nao e urn termo descritivo mas 
te6rico . 

Consideremos agora 0 elemento "neuronio" .  0 dominio do qual foi extraido esse 
elemento e 0 do neurol6gico , e isto e indicado na SeC;ao 2 da Parte I do "Projeto" , onde 
e introduzido urn " Segundo Teorema Principal" com 0 titulo de "A Teoria dos 
Neuronios " ,  teo ria essa que contempla as principais descobertas histol6gicas da 

Trans/Form/Ac;ao. Sao Paulo. 17 :  1 5 1 - 166. 1 994 1 57 



epoca . A ideia principal desta "teoria" e a de que 0 sistema nervoso compae-se de 
neuronios que sao distintos , porem homogeneos em sua estrutura (Freud, 1966, v .  I , 
p. 297-8 ;  1950, p. 307) ; apesar desta homogeneidade estrutural, os neur6nios apre
sentam-se dicotomicamente como sensoriais e motores, conforme recebam ou des

carreguem quantidade (Freud, 1966, v .  I ,  p. 296 ; 1950,  p. 306) . Tal homogeneidade 
implicara tambem uma importante consequencia) : 11 a de que toda e qualquer 
diferenQa entre os neuronios nao sera morfologica mas ficara em ultima instancia 
determinada por fatores outros , como 0 lugar ou a posiQao dos neur6nios no sistema 
conforme 0 sub-sistema a que pertenQam (diferenQa t6pica) ; e por fatores quantitati
vos ,  como a forma em que se da a passagem de quanti dade entre esses neuronios,  a 

grandeza e proveniencia das quantidades em jogo etc .  E as diversas funQaes psiquicas 
correlatas a esses neuronios estarao tambem diferenciadas por fatores desse tipo . 
Assim, pelos neuronios do sistema (ou sub-sistema) "<p" , que ocupam uma posiQao 
periferica no sistema e estao ligados aos 6rgaos dos sentidos,  0 aparelho recebe os 
estimulos procedentes do mundo extemo - cuja magnitude acredita-se nao e muito 
pequena e isto na forma de impressaes sensiveis . Mas competira ao sistema " w " ,  0 
de 10calizaQao mais central e 0 que trabalha com quantidades infimas , tomar essas 
impressaes sensiveis (uma especie de in-put) em percepQaes conscientes .  Isto porque 
a apariQao da consciencia , para 0 "Projeto " ,  esta correIa cion ada com uma maxima 
diminuiQao de quantidades , quase que com uma "volatilizaQao" das mesmas . 0 
sistema dos neuronios "\}I" , ou sistema mnemonico , que esta situ ado entre "<p" e " w " ,  

e n o  qual a s  quantidades e m  jogo sao menores que a do sistema "<p" , e o  sistema em 
que fica registrada toda estimulaQao procedente de fora do sistema como urn todo , e 

tudo 0 que se processa no sistema . Assim , as percepQaes que penetraram no sistema 
pela estimulaQao extema recebida por "<p" ficarao registradas na forma de represen
taQaes ou traQos de memoria (algo assim como "marcas" despojadas de toda qualidade 
sensivel) ,  em uma parte de "\}I" chamada "\}I do pallium " .  0 fluir da "0"  que ativara 
esses tra90s se dan� atraves de caminhos que ficaram fixados na rede neuronal, e isto 

pe1a repetida passagem das "Os" excitatorias , procedentes de fora, ao 10ngo dos 
neuronios "\}I" . Nesse traQado de caminhos , as " Os"  tiveram que vencer resistencias 
a essa sua passagem. A " conductibilidade" dessas vias abertas desse modo , Freud 
chamou de "Bahnung" , em nossa lingua, " facilitaQao" (Freud, 1966, v. I ,  p .  298-301 ; 
1950 , p .  308- 10) .  0 conceito de " facilitaQao" permitira definir a memoria em termos 
das facilitaQaes existentes entre os neuronios "\}I" , is to e, em termos de urn conjunto 
de vias pelas quais a passagem de " 0" encontra-se facilitada , e ,  dada a origem da 
"0"  facilitante , teriamos na memoria "a representaQao de todas as influencias que '\}I'  
experimentou a partir do mundo externo" (Freud, 1966,  v .  I ,  p .  365 ; 1950,  p .  364) . 
Tambem em "\}I do pallium" ficara registrada a estimulaQao procedente do interior do 
corpo ; neste caso, ha uma via direta pela qual ascendem quantidades end6genas de 

1 1 .  0 ponto que se segue nao e mais que um apanhado de algumas ideias expostas por Freud ao Ion go das sec;:6es 

3 a 10  da Parte I do "Projeto· ' . 
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excitac;:ao . Tais quantidades iraQ se acumular em outra parte de "\{'' ' , mais pr6xima 
do interior do corpo, chamada "\{' do nucleo" ,  erigindo-se em urn fator de pressao 
(posto que elas procuram a descarga) e impulsionando , desta maneira, toda a atividade 
psiquica (Freud, 1966,  v .  I, p. 3 17 ; 1950,  p. 325) . Pelo fato de "\{''' ser 0 sistema que 
registra informac;:oes de tudo 0 que acontece (ou de ser 0 sistema da mem6ria) , os 
seus neur6nios foram vistos por Freud enquanto possuidores de urn estatuto especial : 
eles seriam, provavelmente, "os veiculos dos processos psiquicos em gera!" (Freud, 

1966, v .  I ,  p .  300 ; 1950 , p. 309) . Isto acarretaria a seguinte conseqtiencia : tudo 0 que 
acontecer fora de "\{' do pallium" adquirira valor psiquico na medida em que ai for 
registrado . Cabe frisar ainda que se bern 0 elemento "neur6nio" foi derivado de urn 
contexte cientifico , 0 sistema "cp/qJ/ro" que 0 "Projeto" construira a partir dele foi fruto 
de uma montagem especulativa ou metapsicol6gica . 

Voltando mais uma vez a " linguagem do modelo" e considerando 0 "Segundo 

Teorema Principal" , temos de dizer que " N" (que junto com "Q"  faz parte da 
" linguagem do modelo" )  designa particulas materiais especificadas como "neur6nios" ,  

mas que , pelo fato de o s  "neur6nios " do modele terem sido retrabalhados metapsico
logicamente, "N" nao possuira 0 estatuto de urn termo descritivo ou empirico , ele tern. 
antes 0 estatuto de urn termo te6rico , conforme antecipamos . 

Se agora considerarmos "N" em relac;:ao com 0 "Primeiro Teorema Principal" , 

uma consequencia de insuspeitado alcance surgira . Lembremos que tinhamos desta
cado , a respeito da ai assentada " concepc;:ao da excitac;:ao neuronal como quantidade 
em estado fluente" ,  que na sua base havia a transposi9ao de uma " caractenstica 
quantitativa" exibida por " representac;:oes" para 0 ambito da " excitac;:ao neuronal" . 
Sustentaremos a hip6tese de que nessa operac;:ao de transposic;:ao (colagem "metoni
mica " ,  por assim dizer, metaforizac;:ao?) junto com aquela "caractenstica quantitativa" 

ter-se-ia " colado" tamMm algum aspecto do elemento " representac;:ao" que presumi
mos pode ser definit6rio se encarado nos termos em que 0 assunto fora colocado por 

Brentano , 0 mestre de Freud em filosofia . 

Em A psico1ogia do ponto de vista empirico, 0 psic610go e fil6sofo Brentano 
sustenta a seguinte tese : " Os fen6menos psiquicos sao representac;:oes ou repousam 
sobre representac;:oes" ( 1944, p. 94) . Consideremos 0 que Brentano entende por 
" fen6menos psiquicos" e por " representac;:oes " ,  destacando aqueles elementos que 
sao interessantes para a nossa abordagem. No intuito de caracterizar os fen6menos 
psiquicos , Brentano comec;:a por dividir 0 mundo de nossos fen6menos em duas 
classes , a dos fen6menos fisicos e a dos fen6menos psiquicos (p . 92) . Os fen6menos 
psiquicos podem-se definir , em uma primeira instancia , negativamente, por contra
posic;:ao aos fen6menos fisicos como sendo fen6menos que nao implicam nem 
extensao nem localizac;:ao espacial (Brentano , 1 944 , p. 99) . Mas 0 trac;:o que os define 
positivamente e "0 que os escolasticos medievais chamavam de presenc;:a intencional 

(ou ainda mental) de urn objeto e que n6s podenamos chamar . . .  de referencia a urn 
conteudo , de direc;:ao a urn objeto (que nao e precise entender como algo real) , ou de 
objetividade imanente" (Brentano, 1944 , p. 102) . 

Trans/Form/A9ao. Sao Paulo. 17 :  1 5 1 - 166.  1 994 1 59 



Conforme 0 conceito de representa98.0 que e formulado por Brentano , nao se 
deve entender por representac;ao aquilo que e representado, 0 objeto da representac;oo, 
senao "0 ate mesmo de representar" (p . 93) . E - poderiamos acrescentar - na medida 
em que esse ate e urn ate psiquico e definido como tal em termos do seu carater 
intencional , isto e, pela sua referencia a conteudos ou pela sua direc;ao a objetos ,  
pode-se dizer, dentro desse marco conceitual , que 0 representar e urn apontar virtual 
para algo . 

Com base nestas considerac;oes sustentaremos que ,  se devido a conexao de "N" 
com 0 " Segundo Teorema Principal" ele designa algo assim como urn lugar fisico (de 
natureza neuronal) , sera em virtude de sua conexao com 0 "Primeiro Teorema 
Principal" e pelo vies da " colagem" do elemento representacional que " N" designara 
algo assim como um lugar virtual , aquele que seria pr6prio do representar. 

Portanto , a "ontologia neuronal" do modele sera uma ontologia de qualquer 
maneira mista , posta que 0 elemento " representac;ao" ,  ja implicita , ja  explicitamente 
(ao ponto que ,  avanc;ado ja 0 texto do "Projeto" , ele pare cera quase que substituir os 
neuronios) encontrar-se-a sempre "colado" ao elemento "neuronio" .  

Uma vez caracterizadas as " entidades" que fazem parte do modelo , passaremos 
a encara-lo em seu aspecto dinamico ; e para tanto introduziremos um novo compo
nente que poderiamos chamar de principio operacional desse modele em virtude de 
ele ser indicador do seu modo de funcionamento . Tal principio operacional ouprincipio 
de inercia neuronica e 0 principio da atividade neuronica em relac;ao a "0" , e e 
enunciado da seguinte maneira : "Os neuronios tendem a se desfazer de 0" (Freud, 
1966,  v .  I ,  p. 296 ; 1950 , p .  30� . 

Todavia, esse principio , que estrutura 0 sistema nos moldes de urn simples "arco 

reflexo" (tudo 0 que entra no sistema, em termos quantitativo-energeticos ou quanti
tativos-excitat6rios , sai, e 0 faz pela via de uma descarga completa e total . atraves 
dos neuronios motores) ,  sofrera uma importante modificac;ao . Com efeito , com essa 

sua conformac;ao , tal sistema s6 se encontra adaptado para responder aos estimulos 
que vern de fora . E n6s sabemos que esse sistema tambem recebe estimulos que 
provem do interior do corpo ou " estimulos end6genos" , que "se originam nas celulas 
do organismo e criam as grandes necessidades : fome,  respirac;ao , sexualidade" ( 1 966,  
v .  I ,  p .  296-7 ;  1 950 ,  p .  306) . Esses estimulos precisam ser apaziguados , porque sua 
nao-satisfac;ao gerara desprazer ;  para tanto far-se-a necessario efetivar ,  no mundo 
externo, uma serie de condic;oes , 0 que vai requerer a intervenc;ao de uma ac;ao que 
Freud chamara de " especifica" ( 1966,  v. I, p. 297 ; 1950 ,  p. 306) . Mas para se realizar 
tal " ac;ao" (que pressupoe a interac;ao entre 0 sistema, seu meio ambiente , e urn outro 
ser humano , cuja percepc;ao sera de capital importancia para a configurac;ao em "\{I" 
de circuitos representativos que estarao na base de processos cogitativos e cognitivos, 

e tambem para a emergencia da ordem moral no sistema) , 0 sistema devera contar 
com uma especie de " reserva energetica" ,  cuja origem estaria justamente nessas " Os"  
que os  estimulos end6genos vaG acumulando em "\{I do nucleo" ,  conforme foi exposto . 
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Assim, 0 sistema " . . .  ve-se obrigado a abandonar sua tendencia inicial a inercia (isto 
e, a reduzir 0 nivel [da On ' ]  a zero)" ( 1 966, v. I, p. 297 ; 1950 ,  p. 306) . 

E aqui tera lugar a modificar;:ao do mencionado principio , 0 que nao implicara, 
todavia, sua supressao , ja  que mesmo a maneira em que 0 sistema abandonaria sua 
tendencia a inercia, " demonstra que a mesma tendencia persiste, modificada pelo 
empenho de ao menos manter a On ' no mais baixo nivel possivel e de se resguardar 

contra qualquer aumento da mesma - ou seja ,  mante-la constante"  ( 1 966 ,  v. I ,  p. 297 ; 
1950,  p .  306-7) . Freud acaba de enunciar uma versao daquilo que sera formulado bern 
mais tarde com 0 nome de "principio de constancia" ( 1955b ,  v .  XVIII, p. 9) . 

Portanto , 0 "principio de constancia" sera 0 encarregado de "adrninistrar" as 
quantidades em jogo no sistema de tal modo que este possa, na medida do possivel , 
se ver livre das mesmas (inercia) , mas dando conta , ao mesmo tempo,  das exigencias 
que sao colocadas pela pressao dos estimulos end6genos , exigencias essas que sao 
da ordem do organismico ou vital . 

o estatuto do psico16gico 

Temos exposto 0 que ,  conforme nosso ponto de vista , teriam sido as estrategias 
de modelizar;:ao do psiquismo que 0 "Projeto" empregara na sua tentativa de " apre
sentaQao" dos processos psicol6gicos em termos de quantidades e neur6nios . 

Uma vez delineado tambem 0 estatuto dos componentes basicos do modelo em 
apreQo , e havendo-se apontado 0 principio operacional do mesmo, vejamos que tipo 
de assimilaQao esse modelo teria promovido entre 0 duplo dominio secundario e 0 
dominio ariginal que foram postos em correlaQao, isto e ,  entre 0 dominio do neuronal 
e do psicopatol6gico , par urn lado , e 0 dos processos psicol6gicos em geral, pelo outro . 1 2  

a) Atraves do elemento "quantidade" ,  e via esse atributo do quantitativo que 
fora destacado como sendo essencial , a fluencia , 0 modelo teria assimilado os dominios 
em considerar;:ao , de sorte que os processos psico16gicos poderiam, par sua vez, ser 
concebidos enquanto perpassados par "uma quantidade em estado fIuente" . Mas isto 
significa que 0 elemento quantitativo esta se comportando, nas ordens processuais 
do neuro16gico e do psico16gico , de uma maneira identica (a "0" fIui) , mesmo que nao 
se saiba, a rigor, se se trata de uma "0" da mesma natureza agindo nos dois casos . 
Todavia , uma tal quantidade poderia13 ver-se "qualitizada" ,  par assim dizer, nos 
process os psico16gicos ,  par uma certa colorar;:ao afetiva , 0 que erigir-se-ia como urn 
elemento de carater diferencial . 

1 2 .  Niio tematizaremos aqui a questiio das identidades e diferen<;:as existentes entre os processos psicopatol6gicos 

e os processos psicol6gicos " normais " .  Consideraremos os processos psicol6gicos em geral, mas deixando 

registrado 0 fato de que, para Freud, a diferen<;:a entre ambos os tipos de processos e mais de grau do que de 

essEmcia, e determinada, em ultima instiincia, por fatores de tipo quantitativo. 

13 .  Dizemos "poderia" porque a quantidade em questiio e,  a principio, e em si  mesma, apenas uma quantidade de 

investimento. Ver ,  a esse respeito, Green, 1 983,  p .  1 9) .  
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Ha ainda urn outro aspecto implicado pela assimilagao em questao . 0 fato de 
essa quanti dade em estado fluente ser a forma assumida pela excitagao neuronal nos 
autorizaria a inferir que a soma de excitagao que esta em circulagao tanto nos 
processos psicologicos quanto nos processos neuronais encontra-se regulada pelo 
mesmo principio , ou "principio de constancia" ,  isto e, a tendencia a manter urn nivel 
minimo de "0" em funcionamento (ou pelo menos a mante-Ia constante) . Assim (e 
considerando tamMm 0 comportamento fluente da "0" ) ,  poderiamos afirmar que 
have ria uma especie de identidade funcional, do ponto de vista quantitativo/energe
tico , entre os process os psicologicos e os neuronais . 

Ainda considerando 0 fator quantitativo-energetico , devemos relembrar que 0 
"Projeto" assentara , como uma de suas teses , que a quantidade que penetrava em 
"\}1" a partir de elementos somaticos (do interior do corpo) erigia-se em fator de 
impulsao de toda a atividade psiquica . 

Partin do desta colocagao , e possivel concluir que ,  do ponto de vista da " forga 
que alimenta" ,  por assim dizer, tanto os processos pSicologicos quanto os process os 
neuronais teriam como manancial a mesma fonte de " energia" 14 E embora uma tal 

"energia" nao fique definida, pensamos que ela e, em todo caso, dados os elementos 
com que contamos,  da ordem do biologico no sentido do organismico ou vital . 

b) Atraves do elemento "neuronio" ,  e pelo vies da "colagem" do elemento 
" representagao" ,  nos termos em que a coisa foi colocada por nos , isto e, a partir de 
pressupostos brentanianos que teriam sido apropriados por Freud, a assimilagao que 
o modele teria promovido entre os processos neuronais e os pSicologicos seria algo 
do seguinte tipo : 0 neuronal constituiria uma especie de ponto ou lugar do qual 
emergeria - de uma maneira que se ignora - esse "apontar para algo" (para urn 
conteudo ou urn objeto) que e 0 que caracteriza a dimensao do propriamente 

intencional ou psicologico , de sorte que os processos psicologicos poderiam ser vistos 
como emergentes do neuronal e na qualidade de intencionais .  Pensamos que os 
neuronios nao apontam para nada, no sentido intencional , claro esta , mas algo , em 
seu comportamento , parece permitir que esse apontar se de .  Assim, para dar urn 
exemplo , sabemos que 0 representar implica intencionalidade, e urn apontar virtual 

para algo ; mas , para que isto acontega, e necessario (nao sabemos se tamMm 
suficiente - 0 que significa que suspenderemos 0 juizo a respeito da questao da 
causagao) que as representac;oes que estao registradas no sistema "\}1" sob a forma 
de tragos de memoria sejam ativadas ou investidas . Isto e, os neuronios "\}1" , que sao 
seus "portadores" ,  devem ser ocupados por "0" . 

Os resultados que acabamos de expor, malgrado seu teor conjectural , posta que 
eles se assentam, afinal, em alguns pressupostos filosoficos que teriam passado para 
Freud atraves de Brentano , encontram, todavia , bons apoios no texto do "Projeto" .  

Vamos nos remeter a urn desses apoios , talvez 0 principal . Ao abordar a emergencia 

14. Algo assim como urn fator de excitabilidade. diriamos n6s. Ao usarmos a palavra "energia" estamos, a rigor, 

fazendo uso de uma licenya verbal, posto que tal palavra nao faz parte do vocabulario tecnico do " Projeto " .  
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do desejo ( Wunsch) no aparelho , Freud conceitua 0 mesmo em termos de " atrac;;ao" 
ou movimento que ,  partin do da situac;;ao de desprazer gerada pela acumulac;;ao de Qn" 
em "'P" do nucleo (via a estimulac;;ao endogena) , investira - e isto de urn modo 
puramente mecanico , quanto a circulac;;ao de Qn ' - a representac;;ao do objeto 
desejado, objeto esse que se en contra associado a desaparic;;ao do desprazer. Que 
estatuto outorgar, todavia, a uma tal representac;;ao? Em termos de quantidades e 
neuronios , e atendendo ao processo de sua constituic;;ao, a referida representac;;ao nao 
e nada mais do que urn trac;;o de memoria deixado em "'P" do pallium pela Q 
introduzida por uma percepc;;ao que estivera ligada a uma "vivencia" :  a da satisia9ElO 
de uma necessidade ou carencia que "'P" experimentara . (Is to explica por que a 
representac;;ao de desejo ,  "herdeira" dessa percepc;;ao , encontra-se associada a desa
paric;;ao de desprazer . )  (Freud, 1966, v .  I ,  p. 317-9 ,  321 - 2 ;  1950 ,  p. 325-7 ,  329 ; Milidoni, 
1993, p. 1 16-22) . Ora, pensamos nos , 0 investimento desse trac;;o de memoria implicara 
tambem a intervenc;;ao de atos intencionais ,  posta que 0 investimento de desejo e 
investimento daquilo que 0 desejo deseja ,  por assim dizer, do seu objeto intencional , 
e este ate intencional do desejo esta naturalmente intermediado pelo ato , tambem 

intencional , que vern representar urn tal objeto , tomando-o presente na forma de uma 
imagem ou ideia . (Freud fala da " imagem mnemica do objeto" . )  ( 1966 , v. I ,  p. 3 1 9 ;  
1950 ,  p .  327) . 

As conclusoes aqui expostas foram elaboradas com base em uma maneira de 
interpretar a func;;ao do modele do psiquismo proposto pelo "Projeto" .  Essa interpre
tac;;ao baseia-se - como js. foi dito - em pressupostos epistemologicos oriundos do 
pensamento de Black ( 1966b , p. 222- 5) , pressupostos estes que conferem urn privilegio 
ao que tal autor chama de "uso existencial" de modelos teoricos, 0 qual pressupoe ,  
por outro lado , a forma de operar por assimilac;;ao ou identificac;;ao de dominios que e 
propria das metatoras in terativas.  Via tal "uso existencial" , 0 modele pretende 

apreender as entidades que estao sendo visadas "tal como elas sao " ,  opondo-se assim 
a urn usc que so conferiria a esses modelos 0 estatuto de ficc;;oes heuristicas . 

Pens amos que 0 modelo do "Projeto" comportaria urn usc de tipo " existencial" ,  
embora nao sem certas restric;;oes . Com efeito , a indole metapsicologica do construto 
facultaria 0 mesmo para capturar a realidade que esta sendo vis ada de uma maneira 
que e somente aproximativa . Talvez seja por isso - entre outras razoes - que 0 
"Projeto" apresenta oscilac,;oes quanto ao usc que faz do construto em aprec;;o ,  indo 
de urn usc decididamente " realistico" ,  para outro meramente figurativo ou " ficticio" . 

A despeito de tais oscilac;;oes, pensamos que 0 modele do "Projeto" fomece pelo menos 

indicios a respeito do modo de ser proprio daquilo que esta sendo "apresentado" ,  isto 
e, dos processos psicologicos . 

Tendo como ponto de apoio este conjunto de ponderac;;oes , nos sentimos 
encorajados para tecer agora, finalmente , algumas considerac;;oes que tern a ver com 
o estatuto ou a natureza do pSicologico em termos do "Projeto" ,  0 que faremos dando 
primeiramente uma forma esquematica aquelas consequencias que nossa interpreta
c;;ao em tome do estatuto e func;;ao do modele em questao nos permitiu extrair . 
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ConfOIme, pois , essa interpreta<;:ao, caberia dizer que ,  no "Projeto" ,  0 psico16gico 
qualifica processos que sao em si clistintos dos processos da ordem do neurofisio16gico, 
mas que man tern com estes rela<;:oes ou pontos de contato que sao determinantes em 
termos de sua configura<;:ao . 

Com base nesses pontos de contato ou dessas rela<;:oes , podemos oferecer a 
seguinte caracteriza<;:ao dos processos psico16gicos : 

1 .  Trata-se de processos que ,  do ponto de vista quantitativo-energetico apre
sentam uma identidade [uncional com os processos neurofisio16gicos . 

2 .  Trata-se de processos cujas concliqoes de ocorrencia estao no plano do 
neurofisio16gico . E a partir dai que eles emergem com sua caracteristica distintiva, 
isto e ,  a in ten cionalida de. Todavia, esses processos pressupoem a interaq80 dinamica 

com 0 meio ambiente e os outros seres humanos ,  pela via da a<;:ao (que tern 0 seu 
modele na a<;:ao que foi chamada de " especifica" ) .  Isto significa que a emergencia do 
psico16gico nao se da a partir do neurofisio16gico como esfera processual isolada . 

3 .  Trata-se de processos que compartilham, com os processos neurofisio16gicos ,  
a mesma [onte energetica , que e da natureza do organismico ou vital . Estes seriam, 
conforme nosso entender, os pontos de destaque. Pode seguramente parecer estranho 
que nada tinha sido dito a r�speito do elemento "consciencia" .  8em entrar em detalhes 
- posta que se trata de urn assunto que merece urn tratamento a parte - podemos 

apontar aqui 0 que julgamos ser a tese central do "Projeto" a esse respeito : 0 elemento 
" consciencia" e urn agregado de qualquer processo "\}I" , 0 que significa que ele pode 
faltar .  Como se entende isto? 

8abemos que os neuronios encarregados de "veicular" a consciencia sao os 
neuronios perceptivos ,  os " ffi " . Mas se bern toda percep<;:ao implica consciencia , isto 
e, a conciencia de uma qualidade (seja esta qualidade de tipo sensorial , seja afetiva 
ou intensiva - como e a pr6pria das sensa<;:oes de prazer/desprazer - seja ,  pOI assim 
dizer, verbal - aquela que esta associada as sensa<;:oes visuais ,  auditivas e motrizes 
da fala , e que e responsavel pela conscientiza<;:ao de representa<;:oes) , M processos 
que ocorrem sem consciencia , como e 0 caso de certos processos de pensamento 
(Freud 1966, v. I, p. 373 ; 1950,  p. 371-2) .  

A consciencia , no marco do "Projeto" ,  nao e pois uma caracteristica que se 
encontre associada, de forma permanente , a qualquer ocorrencia no plano psico16gico . 
Ela acompanha sempre a percep<;:ao , mas pode acompanhar ou nao urn processo 
puramente representacional , isto e ,  que ocorre s6 em "\}I" (feita a ressalva de que,  
ainda nesse caso , havera esporadicas conscientiza<;:oes de alguns dos elos desse 

processo) . 

Esta falta de equacionamento entre "psiquico" e " consciente" ,  e a primazia que 
e dada no "Projeto" ao sistema "\}I" (0 sistema mnemonico/representacional) nos induz 
a acrescentar mais urn item aqueles que temos arrolado acima. 

Assim, teriamos ,  finalmente : 

4 .  Os processos psico16gicos sao , essencialmente, processos representacionais 

que tern sua base em urn sistema neuronico privilegiado , 0 "\}I" . (Nao esque<;:amos,  
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aqui, que as representac;:oes envolvidas sao, antes de mais nada, trac;:os mnesicos 
desprovidos de qualidade e, portanto , de consciencia , e que 0 representar que 
emerge ria corn a sua ativac;:ao seria possuidor de uma especie de intencionalidade 
sem consciencia) . 

Sintetizando, pois , 0 que foi exposto a respeito do estatuto do psicol6gico no 
"Projeto" ,  diremos que 0 psicol6gico e aquilo que emerge do neurofisiol6gico na 
qualidade do intencional/representacional, configurando uma categoria ontologica

mente distinta de processos , mas que e ,  ao mesmo tempo,  aquilo que funciona, do 
ponto de vista quantitativo-energetico , de uma maneira identica ao neurofisiol6gico . 

Se quisermos encaixar tal tipo de conceituac;:ao dentro das posic;:oes mais 
extremas que ern termos de " dualismo" ou de "monismo" se colocam corn relac;:ao ao 
classico problema mente-corpo (ou psiquico-neuronal) , haveremos , certamente , de 
ter dificuldades que nos parecem ser insuperaveis .  

Pois a conceituac;:ao apontada nao casaria bern nem corn a posic;:ao dualista 
classica, isto e, a cartesiana, que sustenta urn dualismo mente-corpo de tipo subs
tancial (Descartes , 1 979 - Medit . 6a) , nem tampouco corn uma posic;:ao monista que, 
ern sua versao fisicalista radical, postulasse a existencia de uma identidade de carater 
empirico entre cerebro e mente, como e a posic;:ao defendida, entre outros , por Smart 
( 1965,  cap . 5) . 

Haveria, no enfoque freudiano do "Projeto" ,  uma especie de dualismo ; mas este 
nao seria substancial, posta que 0 psicol6gico e distinto mas nao aut6nomo corn 
relac;:ao ao neurofisiol6gico ; e have ria , tarnbem, ao mesmo tempo,  uma especie de 

monismo, que seria de tipo funcional e seria implicado pelo comportamento do fator 
quantitativo-energetico . 1 5 

Talvez tenhamos que buscar novos r6tulos .  

MILIDONI, C .  B .  Some considerations o n  the status o f  the psychic i n  "Freudian Project" . 
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15 .  Seria interessante, pensamos. cotejar esta posic;:ao com as ponderac;:6es vertidas por E. Jones a respeito da relac;:ao 

mente- cerebro em Freud. Ver Jones. 1 979. p.  379-8 1 .  
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