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Apresentagao

Francisco Berea lin de Souza Nettd

A colegao TEXTON DIDATlcos vem, neste n6mero, colocar ao al-
cance da Comunidade Acad6mica a tradugao do artigo de 27ow to read an
article o/' fhe Summa(Coma ler uln artigo da Summa), de Otto Bird. Tal
iniciativa, empreendida peso mestrando Get61io Pereira Junior, enriquece
de forma significativa a bibliografia imediatamente disponivel entre n6s
na UNICAMP e na comunidade Acad6mica do Brasil, em vista de um
mats completo estudo do pensamento e do m6todo de Tomas de Aquino

Ler um texto medieval, inclusive sob a forma delta unidade da
Questao, que 6 um artigo, 6 argo que nio 6 acessivel ao que se poderia
chamar de uma leitura espontanea. Ela pressup6e o conhecimento do que
foi, no s6culo Xlll, uma dispute acad6mica, mormente quanto a seqti6ncia
de suns panes ou mementos. Qualquer engano a este respeito pode resul-
tar em grave equivoco de interpretagao, adulterando totalmente o pensa-
mento do autor. Tats considerag6es sio suHlcientes para justificar o traba-
Iho que ora apresentamos, mas ha ainda a considerar ser ele via e porta
de acesso a todo um universo de culture e a sociedade em que deity rai-
zes, em razio da possibilidade aberta por etta notgvel instituigao do s6cu-
lo acima mencionado: a Universidade. Com efeito, 6 o surgimento desta e
a vida intelectual, que nela se expande e incrementa, que o fen6meno que
multiplica tanto as formas de ensino e aprendizado, quanto os g6neros de
expressao do pensamento, notadamente em teologia e filosofia. Basra, pa-
ra o sentir e compreender, comparar, deja do ponto de vista literfrio coma
da hist6ria do pensamento, os escritos de um Santo Anselmo e mesmo de
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Francisco Be©alllin de Sotto.a Nero

um Abelardo, e os de um tutor do s6culo XIII. lsto vale com a maior Fazio
para os escritos de Tomas. Estes vio desde Comentgrios biblicos, passan-
do por serm6es e cartas, de um lado, e comentfrios de Arist6teles, Bo6cio
e Dionisio. at6 escritos mais pessoais, homo a Suma de Teologia e a Con-
tra os Gentios, o comp6ndio de Teologia, os opasculos filos6ficos, como o
Do Ence e da Ess6ncia, os op6sculos teo16gicos e, antes de judo into, o Es
frito sabre as Sentengas de Pedro Lombardo, sem esquecer os comentArios
ao Pai Nosso e ao Credo, de cunho maid didftico.

A adogao da questao, coma unidade de genera, tal foi feith na Sumo
e em outros escritos, preserve vivo, n medida do possivel, o espirito do
debate ou discussao, dfspufatfo, deixa entrever ou torna transparente ao
leitor moderno o clima vigente na universidade, o da oposigao das teses e
do esforgo de chegar a decisis e a verdade, no que concerne is mesmas,
Toms.s de Aquino, ngo s6 nio se furtou a das, mas, com outros, consa-
grou-a qual g6nero escrito, precisamente naquele escrito que, para um
moderno, muitas vezes aparece coma o que produziu de maid sistemftico
Ja a Sumo contra os Gentios e o Comp6ndio de Teologia, apresentam uma
semelhanga maior com um livro ou tratado moderno

Estes considerag6es, parece-nos, justi6lcam a publicagao do presen-

te artigo, tornando a obra maid famosa do Aquinate mais ao alcance do
leitor brasileiro e ampliando as possibilidades de um crescimento dos es-
tudos de medieval no 6.mbito da Academia.



Como ler um artigo da Sumo

Otto Bird

O leitor, que pda primeira vez fibre a Sana TeoZdgfca de S. Tomas
de Aquino, percebe que ela 6 um tanto estranha e diHcil. blas, ao mesmo
tempo, mica claro que aquilo que 6 chamado de "artigo" 6 a unidade ele.
mentar do texto homo um todo. Hg. maid de 3.000 destes artigos, que estio
agrupados em "quest6es", as quaid estio reunidas nas "panes", que for-
mam a estrutura principal do trabalho. O artigo isolado encontra seu lu-
gar dentro delta estrutura mas nio produz todd o seu significado at6 que
sda visto em relagao com todo o pesto. Contudo, $ca claro que a primeira
tare£a 6 a de entender cada artigo individual em si mesmo. Para um prin-
cipiante, esta ja 6 tamb6m a tarefa maid di$cil.

Nio ha dificuldade em observer a estrutura do artigo. S. Tomas arti-
culou tanto suas panes que das destacam-se coma quatro coisas distintas.

O artigo comega com a declaragao de uma pergunta apresentada na
forma de alternativa por meio da particula, zztrum (se).

Si.o apresentados, ent5.o, argumentos para os doin lados da alternati-

ve. Diversos argumentos sio dados para o lado oposto aquele que S. Tomas
ir6. manter e, dai, serem des freqtientemente chamados de "objeg6es". Ge-
ralmente, apenas um argumento em favor do outro lado 6 apresentado,
sendo este introduzido pdas palavras, sed contra (em sentido contrgrio).

Tradugao do original: How to read an Article of the Suntma. by Otto Bird (Uni-
versity of Notre Dame, Notre Dame, Indiana). In: The New Scholaticism. 27.
(1953), p. 129-159; realizada por Getilio Pereira Junior, com revisio feita por
DEBORAH VOGEL,SANGER GUIMARAES. (N. T.)



Otto Bird

S. Tomas da, enta.o, sua pr6pria resposta a questao proposta. Etta
parte tem inicio com as palavras, /"espondeo dfcendu/?z, que sio geralmen-
te traduzidas por "em resposta, cumpre dizer". Este parte 6 freqiiente-
mente chamada de "corps" do artigo.

Finalmente, os primeiros argumentos apresentados sio refutados
homo sendo contrfrios a posigao tomada por Sio Tomas. Estas sio suas
respostas is "objeg6es". Usualmente das se aplicam apenas sobre as pri-
meiras series de argumentos, visto que na Sana o argumento sed contra
na maioria das vezes coincide com as posig6es adotadas por S. Tomas. No
entanto, ha alguns cason em que ele tamb6m responds o sed co/zfz'a do
mesmo modo que aos argumentos do outdo lada da alternativa.

Nenhum leitor deixarf de perceber que estes sio as panes de um
artigo, homo des aparecem na Su/7za. Por6m, o leitor deve se confundir
com semelhante forma liters.ria e duvidar de seu valor. Nio sio apenas os
niciantes que t6m semelhante dQvida. Eu tenho ouvido antigos e devota-

dos leitores de S. Tomb.s de Aquino declararem que a Qnica maneira de ler
a Sana seria primeiro ler a questao e apes ipso a resposta no corpo do
artigo e, finalmente, as "objeg6es" e as respostas dadas a das. Algumas ve
zes parece at6 que as "objeg6es" sio vistas homo um tipo de reflexio que po-
dem muito bem ser omitidas inteiramente. Tal modo de leitura implica, ao
memos, em alguma divida sabre o valor e a eficfcia da fomia na qual S
Tomas escreveu. Por6m, a mim parece que, se S. Tomb.s quisesse que n6s

16ssemos daquele modo, ele terra, consequentemente, escrito daquele modo.
O fato de nio t6-1o frito parece indycar que ele deve ter dado algum valor
sabre a forma do artigo coco sendo um instrumento de discurso intelectual.

Para evitar etta conclusio pode ser dito que a forma 6 apenas um
acidente hist6rico; que S. Tomas escreveu a Sana do modo que fez porque
a forma de artigo era popular no s6culo Xlll e respondia is necessidades e
aos desdos da vida intelectual na universidade daquele tempo. A parter
da investigagao de Mandonnet sobre a qzzaestfo dfsputafa n6s agora sa-
bemos que este foio caso. O artigo homo n6s o encontramos na Su7za, 6
Qma expressao literaria, de forma simplificada e perfeita, das disputas

Semelhantes exceg6es sgo encontradas na Sana de TeoZogla, 1. q. 14, a. 16; q.
17, a. 1; 1-11, q. 85, a. 6. (N.A.).
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que os mestres mantinham com deus alunos e com outros mestres na uni-
versidade do s6culo XIII. As Quaestfo/zes Dispufafae de Sio Tomas nos
aproximam tranqtiilamente destas disputas, mas ainda nio sio um reInED
literal das disputas coco das ocorriam. Elms sio uma versgo liters.ria.
escritas pele mestre ou por um de deus ajudantes, do resultado final das
disputas. Os argumentos .p/'d e co/zfra da questa.o em disputa sio aqui re-
duzidos e sistematizados pele mestre. Embora quito maiores do que os
argumentos correspondentes em um artigo da ,Su/na, des sgo uma redu
gao e, em certo sentido, um sumgrio dos debates ocorridos no dia anterior
aquele no qual o mestre deu sua resoluga.o. Por tr6.s da questao disputada
assim como do artigo, este a experiencia vivida pelts professores e estu-
dantes, c16rigos e seculares, ocupados na discussao, disputa e investigaga,o
intelectual. Em amboy, a forma e o conte6do da discussio foram passados
atrav6s da ments e da arte de S. Tomas para os artigos da Su/?zcz

Mas dizer que o artigo homo uma forma litergria surge a partir de
um certo contexts hist6rico nio responde a questao a. respeito do seu valor
homo um instrumento intelectual. lsto apenas generalize o problems, es-

palhando-o em porno das quaesffo dfspufczfa e atrav6s disso para o proprio
m6todo escolastico", do qual a quaestfo e a Zecffo, ou o comentg.rio. sio as

formal caracteri.sticas. Nem nos diz aquela hist6ria, finalmente. como ler
um artigo da Su/na. Ela pode nos ajudar imensamente a responder etta
questao por nos retratar a realidade de vida por trig do artigo. Mas, ain
da assim, elsa ajuda 6 apenas auxiliar. N6s temos, primeiramente, que
penetrar na natureza do m6todo que 6 empregado no artigo e ver homo e
porque ele funciona daquele modo

Para faze-1o 6 preciso responder a pelo menos tr6s quest6es. Com
um pedido de desculpas a S. Tomb.s, das devem ser feitas da seguinte

Se um argumento devs comegar com uma questao dia16tica?
Se um argumento deve ser ao mesmo tempo disputativo e determi-

nativo?

Se o artigo 6 uma forma apropriada para o discurso intelectual?

irma

Cf. P. Mandonnet. S. Thomae Aquinatis Quaestiones disputatae (Paris, 1925) 1
Introduction". (N. A.)
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H6. uma boa razgo para pedir desculpas a S. Tomb.s. As quest6es
sgo dirigidas a um problems de m6todo. Mas, como n6s sabemos atrav6s
de S. Tomas, n5.o ha um m6todo para sodas as ci6ncias. Corretamente,
minhas quest6es devem especificar as ci6ncias com as quais n6s estamos
aqui interessados. Pelo uso de palavras tail homo "arguments" e "discurso
intelectual" quero evitar estas quest6es mats profundas. Em outras pala-
vras, eu n5.o query suscitar agora a questa,o se estamos falando a respeito
de argumentos filos6ficos ou teo16gicos, ou amboy, ou ainda de algum ou
tro tipo de arguments. judo o que questionaria 6 se por "argumento" de-
veriamos entender o tips de coisa que ocorre em um artigo da Su/za e por
;discussio intelectual" o lipo de discussio que la ocorre

Meu pretexto para semelhante pedido 6 o de que estou apenas diri-
gindo o problema de coco ler um artigo da Su/na e de que etta 6 uma
questao de arte liberal e nio de $ilosofia. De acordo com into, eu nio estou
querendo dizer a qualquer leitor nada maid do que, nio importando qual
deja a sua filosofia, que ele deve primeiro se esforgar por ler os artigos da
Sana de acordo com suas inteng6es e espirito. A intengao e o espirito sio
evidentes, at6 certs panto, na forma litergria que 6 comum a todos os ar-
tigos, mesmo embora coda artigo di6ira de todos os outros no posiciona-

mento de seu proprio problema. E etta forma comum que 6 aquio objeto
de meu artigo. Num esforgo para se chegar a. natureza e fungal dessa
forma litergria serf necessgrio apelar para a 8llosofia. Algumas das antes
liberais, numa reflex8o sobre sous pr6prios trabalhos, necessariamente
tornam-se filos66lcas. Entio tamb6m ha todd uma floso$ia por trig do
artigo como forma literfria. Aquia hist6ria pode nos ajudar n5.o apenas
por nos proporcionar alguma indicag5.o da realidade viva por trfs do ani
go, mas tamb6m por proporcionar o contexto filos66ico no qual e, atrav6s
do qual, o artigo foi desenvolvido.

' Para a an61ise metodo16gica do artigo eu gostaria de expressar minha divide no
injcio para com dois trabalhos: o artigo de F. A. Blanche, "Le vocabulaire de

ris, 1950). (N. A.)
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A questao dia16tica

A primeira coisa a respeito de um artigo, como ja foi notado, 6 que
ele iomega com uma pergunta, e etta pergunta 6 assam formulada homo
para admitir uma alternativa, uma .prd ou coRfFQ.s lsto 6 realizado colo-
cando-se a questao em uma forma que pode ser introduzida por zzfrzzm

Arist6teles analisa a forma delta palavra em uma passagem que 6 comen-
tada por S. Tomas. "N6s sempre usamos elsa palavra se (n6rcpoP-zztru/?z),"

diz S. Tomas, "em conexio com os contrgrios. Assim, n6s perguntamos se
alguma coisa 6 branca ou preta, os quaid sio opostos por contrariedade,
ou se algo 6 bianco ou nio branch, os quaid sg.o opostos por contradigao
Mas n6s nio perguntamos se uma coisa 6 homem ou bronco exceto na supo-
sigao de que ng.o possam ser amboy homem e bronco. Assam, n6s pergunta-
riamos se uma coisa 6 branch ou homem do mesmo modo que perguntaHa
mos se era Socrates ou Cleon que estava vindo, supondo que amboy n5.o pu-
dessem vir ao mesmo tempo. Mas este modo de questionamento a respeito
das coisas que nio sio opostas n5.o tem necessidade de nenhum g6nero mas
esb apenas concordando em suposigao. Portanto, n6s utilizamos este pala-
wa, se, apenas sabre coisas que sio opostas por necessidade, e sobre outras

coisas apenas concordando em suposigaa, porque sio apenas os opostos por
natureza que nio podem existir simultaneamente".'

Para o problema de leitura 6 importante perceber que um artigo
iomega com uma questao. Logo, into indict que um artigo nio 6 aquilo
que alguns manuais dio a engender como sendo uma disputa escolg.utica,
a saber, uma defesa formal de uma tele;' pois uma questao nio 6 uma
tele. Mas a forma da questao 6 kinda mats significante naquela em que
ela indira qual o tips de questao ela 6. Pris formulada dente modo para
garantir, ou mesmo exigir, respostas contra.Firs, revela-se a si mesma co-
co uma questao dia16tica.

Arist6teles no .De fnferprefatfone, numa passagem que vem apes o
ponte. no qual o comentfrio de S. Tomas se det6m, diferencia a questao

=,.'iF H ;:g::!.,TT aF?; . «;' ''"'''" '." "*,«« .' '"""«
In JVefa., X. 5 ( 1055 b 32 - 1056 a 3 ), leet. Vll, Cathala edit. No. 2060. (N. A.).
Cf. Jos. Gredt, .EZemenfa .PhfZosophfae, 7'h edit. ( Fribourg, 1937 ), 1, 73-74. (N. A.).
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dia16tica das outras pele fato de que "ela deixa espago para se considerar
um outdo aspecto de uma contradigao." Assam, perguntar o que uma coisa
6, tal homo, por exemplo, "o que 6 homem", nio 6 uma questa.o dia16tica,
pois ela admite apenas uma resposta possivel, admitindo-se que a nature-
za do homem 6 uma. Mas, uma vez que uma definigao 6 dada, 6 entg.o
possivel colocar uma questa.o a respeito da natureza de uma coisa na for-
ma dia16tica. Voc6 precisa apenas perguntar, diz Arist6teles, "se uma de-
terminada definig6.o 6 ou n8o a de homem".' E este qualidade de uma
questao dia16tica que faz do se a palavra apropriada para a introdugao de
um problems dia16tico

At6 aqua n6s temos tratado apenas da forma da questao. Mas Aris-
t6teles deixa claro que ha algo maid envolvido. Nos Tdpfcos ele declare
expressamente que certas quest6es nio sio dia16ticas, e nio apenas por

causa de suas formas, mas tamb6m de seus conteQdos. Delta maneira,
anahsando a natureza do problems dia16tico, ele declara que "nem todo
problems devs ser examinado, mas apenas aque]e sobre o qual ha alguma
dificuldade ou dQvida (anop4offcp) enfrentada por algu6m cuja busch sega a
de um argumento e n5.o onde o que 6 necessgrio sqja uma punigao ou uma
sensagao." lia quatro tipos diferentes de quest6es que nio seriam dia16ticas
1. Aquelas nas quads uma punigao, e nio uma argumentagao, se faz neces-
sgria, em quest6es tats como "se 6 preciso ou ngo honrar aos deuses e amor
aos pals". 2. Aquelas onde a sensagao, e ngo a argumentagao, sear requen
da, tail coma "se a neve 6 ou nio branca". 3. Aquelas que estio muito pr6-
ximas da demonstragio, tats cairo "aquelas que nio admitem dificuldade au
dllvida (dnopfap)". 4. Aquelas que este.o em demasia afastadas da demons

trag5.o, coco as que sio "demasiadas para um exercicio dia16tico:
Pode-se bem duvidar se os artigos da Su/za sempre observam o cri-

t6rio aqui estabelecido por Arist6teles a respeito da questao dia16tica. De
tata, no que diz respeito a amor aos pals, S. Tomas pergunta expressa-
mente "se oiefas se estende para pessoas definidas" (P. 11-11, q. 101, a. I),
na qual, segundo o que 6 formalmente uma questao dia16tica, ele discute
porque a honra 6 devida para com os pals. A16m disco, ele tamb6m freqtien

Arist6teles, .De infer., XI, 20 b 23-30. (N. A.)
Arist6teles, 7\:ipicos, 1. 4, 101 b 28-34. (N. A.).
Ibid., 1. 11, 105 a 1-9. (N. A.).
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temente introduz sob a forma de uma questao dia16tica um assunto sobre o
qual ele irg oferecer uma demonstragao, tail coma suas proves para a exis-
t6ncia de Deus (P. 1. q. 2, a. 3). Estes dots exemplos parecem ser suficientes
para mostrar que em deus artigos, os quaid sio apresentados sob a forma de
quest6es dia16ticas, S. Tomas nem sempre adere ao conte6do de uma ques-
tio dia16tica do modo como foi estabelecido por Arist6teles

De fate, maid de um s6culo antes de Sio Tomas se admitia que a
questao dia16tica havia se estendido a16m do que Ihe dizia respeito com a
inclus6o de opini6es prov6veis e mesmo das maid certas aHirmag6es. Cla-
rembaldo de Arias, em seu comentgrio sobre o .De Trfnffate de Bo6cio, ar-
gumenta que semelhante extensio 6 legitima, embora ele note que em
semelhantes castes nio exists nenhuma dia16tica "a nio ser no que diz
respeito a forma deles

A relevfncia de trig considerag6es sabre o problema da leitura de
um artigo da ,Sana pode ser colocado na forma de uma questao. Por que
S. Tomb.s apresentou o conte6do de sua Su/za na forma de quest6es dia16-
ticas? Quaid a vantagem disso, particularmente se 6 freqUentemente a-
penas uma questao de formaja que o problema 6 por fim resolvido atrav6s
do que 6 oferecido como uma demonstragao? Por agora adiarei qualquer
esforgo para responder a essay quest6es. Uma consideragao sobre das sur-
ging. quando n6s chegarmos na questao final do valor do m6todo coma um

instruments do discurso intelectual. E suficiente ter indicado aqui que a
questa.o com a qual o artigo tem inicio 6 uma questa.o dia16tica apenas se em
seu sentido ela apresenta uma alternativa exigindo.prd e co/zfra

A parte disputativa

Tendo comegado com uma questao que pede por alternativas, o ar-
tigo segue dando os argumentos, ambos .prd e contra. Assim homo a ques-
tio que comega da mesma forma, com a conlungao utrzz/n, do mesmo modo
as series de argumentos comegam invariavelmente sob uma mesma forma,

Cf. G. Para, A. Brunei, P. Tremblay, Z,cz renaissance du Xr7 stacie, .Les dcoZes el
Z'enslegnement (Ottawa, Paris, 1933) p. 127-127, onde o texto de Clarembaldo 6
citado. (N. A.)

13
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sic .procedftur. lsto 6 usualmente traduzido por "n6s assim procedemos". Em
uma detalhada anglise do vocabulgrio de argumentagao em S. Tomas, F. A
Blanche mostrou que etta 6 uma tradugao err6nea e enganosa. No tempo de
S. Tomb.s o verbo procedure era um termo t6cnico na discussio e era equiva
lente a "inferir" ou "coicluir" e, em um sentido um pouco mats prolongado, a

argumentar, discutir ou disputar". Assim, a forma na qual os argumentos
comegam 6 equivalente a sic dfsputatur. Consequentemente, deveria ser
traduzido por "argumenta-se ou dispute-se como segue

O significado de dfsputafur aqui flea claro a parter do que se segue
no proprio artigo. A respeito da questao estabelecida, sio adiantados ar-
gumentos sobre os dais lados. A primeira s6rie de argumentos, os quads
na maior parte das vezes s5.o opostos a. posigao que Sio Tomas irf tomas,
nunca sio confundidos. Elem sio aquilo que 6 comumente chamado de "ob-

jeg6es". O arguments contrario, no entanto, 6 freqO.entemente tomado por
aldo diferente do que 6. Ele 6 sempre introduzido da mesma forma: sed
contra. A questa.o entio 6: o que 6 em sentido contrfrio? Nio 6 contrgrio
aos argumentos apenas afirmados sabre um lido da questa.o, exceto indi-
retamente. Mas ele retorna para a questa.o, que exige respostas contrg-
rias. Tends fido dadas respostas para um dos ladas da questao(as "obje-

g6es"), o sed contra oferece argumentos a favor do outro lada. Apenas um
argumento semelhante 6 dado na Suzna, vista que este 6 quase sempre o
Indo que Sio Tomb.s irg tomar no desenvolvimento de sua resposta

Com a declarag5.o do argumento sed contra, o estabelecimento do

problema em um modo disputativo (modo dlsputaffuo) este complete. A
questao dia16tica foi proposta e argumentos foram dados a favor de amboy
os ladas. Grande parte do artigo na Sigma 6 realizado de forma igil. Usu-
almente apenas tr6s ou quatro pequenos argumentos sio dados a favor de
um dos lados da questao (as "objeg6es") e somente um a favor do outdo lado
lsto este. de acordo com o carfter de resume do trabalho. Mas para engender

o prop6sito deles e, dai, a forma coma os devemosler, 6 de grande ajuda o-
Ihar para a hist6ria da real dispute oral, especialmente conforme aquela

pode ser resgatada atrav6s das Quaestfones Z)ispufafae de S. Tomas

Cf. Blanche, art. cit., p. 172-175. (N. A.)
Cf. a note n. I arima. (N. A.).
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Em primeiro lugar, muito mats argumentos s6o dados em favor de
cada um dos lados da questao. No .Z)e pofenticz (q. 4, a. 2), para dar um
exemplo casual, 34 argumentos sio apresentados a favor de um lada da
questao e 10 a favor do lado oposto. Por6m, o que 6 maid significante do
que o mero ndmero de argumentos, 6 o faso de que album esfor(lo era feito
para responder a estes argumentos mesmo antes do mestre haver come-
gado sua resposta. A evid6ncia para tal ocasionalmente aparece no relat6-
rio da dispute do mestre, tal como o temps no .De pofentfa, por exemplo.
La apes um argumento ser apresentado sobre um lido, de vez em quando
encontramos escrito que "o respondedor disse" (sed dfcff responders), e
um argumento 6 dado contra o argumento precedente, ao qual entio se
segue uma contra-objegao." Se para cada um dos argumentos apresenta-
dos de amboy os ladas (que significam 44 segundo o exemplo acima) ar-
gumentos em resposta forem tamb6m dados, se torna compreensivel o
fate de que uma disputa completa fosse alba que durasse doin dias, o pri-
meiro dia sendo usado com os argumentos pr6 e co/zfra e o segundo dia
com a resolugao e o resume dados polo mestre.

Se etta hist6ria 6 verdadeira e se este 6 o m6todo do qual a primeira
parte do artigo 6 uma expressao simplificada e literaria, ipso indira, at6
certs ponte, como devemos comegar a ler um artigo da Su/na. Devemos
nos esforgar, mesmo antes de seguirmos em frente para ler a resposta do
mestre, por desenvolver os argumentos opostos at6 que todos des tenham a
forma de uma disputa. Os argumentos como expostos no artigo devem ser
tomados apenas homo uma afirmagao esquematica e resumida da discussio
que n6s pretendiamos desenvolver. Seguindo o modo da disputa oral, deve-
remos mesmo tomar sobre n6s a fungao de respo/zdens e tentar encontrar
todos os argumentos que sio oferecidos. Fazendo semelhante esforgo, n6s
comegariamos entio a tornar reala parte disputativa do artigo. N6s o led
amos de acordo com o modo disputativo no qual ele 6 apresentado.

At6 aquia &nica raze.o dada para se tentar fazed semelhante leitura
dos argumentos preliminares 6 que isto 6 para dar total forge a diregao
para a qual des foram escritos. lsto por si s6, parece para mim, ser uma

.De potenffa, q. 1, a. 5, 2' argumento da I ' s6rie. Cf. Blanche, art. cit., p. 171, n
6. (N. A.)
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raze.o su6ciente. Mas para a necessiria razio precisamos ver por que S.
Tomas deveria ter escrito de tal maneira. Tentar faze-1o 6 indagar o valor
do m6todo, e este, homo no cano do valor da questao dia16tica, pode ser

maid adequadamente considerado depois de termos olhado para toda a
estrutura do artigo.

A determinagao

Com as palavras /"espondeo dice/zduz?z chegamos a resposta do mes-
tre a questao proposta. Novamente aqui, assim como na questao inicial e
nos primeiros argumentos, o initio 6 uma forma padrao que surge em todd
artigo. Mas as palavras, embora mon6tonas, realizam uma fungao distin-
ta. Assim homo ufrum anuncia uma questao dia16tica, e o .procedftur os
argumentos disputados pelts doin lados da questao, do mesmo modo res
ponder dice/zduzn anuncia a solugao do problema peso mestre, ou o que 6
conhecido como defer/nfnaffo .

Costume-se traduzir respo/zdeo dfcendu7z por "Eu respondo que '

o que implica em que uma das palavras sqja redundante. Embora cada
palavra tenha uma razio e refira-se a diferentes aspectos. O respondeo
nos levi de volta ao in(cio e indict que temos uma questao a responder. O
dfcendum nos leva adiante para a resposta do mestre, a qual dove ser de
tal modo que esclarega a alternative da questao definitivamente em um
caminho e devs ser dada com o poder de alcangar tal esclarecimento. E
importante notar que ha este dupla implicagao em dice/zdu/?z

A divida levantada pda questao e intensificada pelos argumentos
pref e cozzfra pode ser respondida pda raze.o ou pda autoridade ou mesmo
por amboy. Para um problems teor6tico into serf realizado completamente
pda Fazio quando for possivel realizar uma demonstragao no sentido a-
ristot61ico completo do terms. Quando a denionstragao 6 oferecida na res

5

I answer that" 6 a expressao apresentada no original. A tradugao para respon-
ded dfcendunt na atual edigao da Sumo feith pda Edig6es Loyola no Brasil parece
ser apenas um simpler "respondo". Ja na tradugao de alguns artigos feith pelo
Prof. Dr. Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, nos deparamos com um "em res
porta". (N. T.)
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porta a questao, o artigo segue em resumo a maneira que, de acordo com
S. Tomas, 6 o m6todo usual de Arist6teles em deus trabalhos Hilos6ficos
Assim, no comentgrio sabre a ]Wefa/fsfca S. Tomas nostra que Arist6teles
primeiro "arguments disputativamente (modo dfspzzfatfuo) tornando cla-
us as quest6es ou problemas (dubffabfZfa) que estio envolvidos", e, ha-

vendo completado aquilo, "ele argumenta demonstrativamente determi
nando (de/no/zsfraffue dezFer/?zinando) a verdade sobre as quest6es que ha
viam fido adiantadas e disputadas'

No artigo, quando h6. uma demonstraga.o completa, a questao e os
argumentos preliminares correspondem ao arguments disputativo e a
resposta ao modo demonstrativo. Entretanto, n5.o devemos esperar encon-
trar uma demonstragao em cada artigo. Muitos artigos tratam de assun-
tos nos quaid ela n&o se faz necessaria, sendo inapossivel oster uma de
monstragao em relaga.o a des. Muitas quest6es na Su/na que tratam sobre
o que 6 apropriado (conuenfentfa) em certas agnes sio obviamente dente
lipo, tail come "Se 6 proprio da mulher ser formada da costela do homem:

(P. 1. q. 92, a. 3) e "Se 6 proprio de Deus tornar-se encarnado" (P. 111. q. I,
a. 1). Para tats quest6es nio mats do que um certo grau de probabilidade
pode ja ser obtido. Por se tratar de probabilidades e dar, quando muito,
uma provavel conclusao, a resposta deveria ser, falando estritamente,
dia16tica, e ng.o demonstrativa. Dai, se 6 exigido que um artigo da Sana
deja dividido em dung panes, uma disputativa e outra demonstrativa, 6
claro que "demonstrativo" deve ser tomado em um sentido livre.

Ainda assim, se "demonstrativo" 6 ou nio a palavra apropriada,
claro 6 que a resposta 6 diferente da dos argumentos preliminares. Para
marcar aquela diferenga esta parte da q aestfo dfspufafa era chamada de
'determinagg.o". Este termo 6 apropriado a, ao menos, dung coisas. Em
primeiro lugar os argumentos e contra-argumentos da primeira parte sa-
bre os dais lados da questao deixam a mente em um estado de indetermi-
nagao. E o prop6sito da resposta do mestre desembaragar-se dessa inde-
terminagao, "determinar" a mente para uma resposta definitiva il ques-
tio. Agora a mente pode comunicar sua indeterminagao atrav6s de um

.rn .Meta. 111. Leet. 1, Cathala no. 338, e IV. Lect. 1, Cathala no. 529. (N. A.).
Blanche, art. cit., p. 183 faz etta distingao sem qualinicar o significado de

monstrativo". (N. A.)
;de
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ato de autoridade ou por um ato da razao, ou mesmo por amboy. O proprio
S. Tomb.s pergunta "se as determinag6es das quest6es teo16gicas devem
ser dadas pda autoridade ou pda Fazio"(QuodZfbet IV. q. 9, a. 18). Em
outras palavras, uma determinagao nio 6 sempre necessariamente de-
monstrativa. No caso de assuntos estritamente da fe, a autoridade 6 o
modo maid convenience. Mas mesmo em assuntos nos quaid a raz&o tem

uma fungao pr6pria, ainda deve restar um lugar para a autoridade. lsto 6
especialmente verdade no ensino da teologla, o qual pertence ao poder
magisterial da lgreja e para o qual 6 necessfrio um poder distinto. Assim
na quaestfo dispufafa apenas um mestre licenciado pode "determinar" em
senso estrito. Outros poderiam responder, mas apenas o mestre possuia a
autoridade para dar uma resposta que fosse tamb6m uma deter??zfnatfo

]i importante lembrar que a autoridade este envolvida at6 certo
ponto em todo o ensino. A pr6pria virtude do principiante 6 que a docfZf-
fas ou a facilidade de aprender, a qual o coloca na pr6pria disposigao para
com seus professores, estelam vivos ou moTtos.'o O estudante deve olhar
para deus professores e superiores no aprendizado e conhecimento coco
sendo des um tips natural de autoridade.

A resposta, do mesmo modo que a determinag5.o da questao, 6 ma-
nifestamente a parte mats importance do artigo. Consequentemente, isto
merece uma minuciosa e detalhada atengao. Em termos gerais de m6todo,
uma boa leitura deveria notar como a determinagao 6 obtida, se pelo ra-
ciocinio dia16tico ou demonstrativo. A razio tem tantos caminhos de in-
vestigagao que n6s ngo devemos esperar sempre um 6nico. Nos T6pfcos,
Arist6teles mostra ng.o menos que 338 t6picos ou regras de acordo com as
quads uma investigagao pode ser feita, embora deja verdade que estes sio
governadas por quatro m6todos principais." De qualquer forma a princi-
pal coisa na leitura da resposta 6 observer como ela responds a questao

Neste trabalho a iltima parte do artigo entra com uma contribuigao
essencial. A mente, tendo sido determinada em relagg.o a questao, pode

Cf. Chenu, op. cit., p. 18-19, 114, e Blanche, art. cit., p. 184, n. I. (N. A.).
Summa TheoZ., 11-11, q. 49, a. 3. (N. A.)

:' Estes quatro m6todos ou "instrumentos", homo Arist6teles os chama, sio: a rigidez
das proposig6es, a distingao do signi6icado das palavras, o descobrimento das dire
rengas e a investigagao das semelhangas. Tbpfcos, 1. 13, 105 a 21-25. (N. A.)
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agora encontrar as causas iniciais de sua indeterminagao. Ela pode en-
contrar os argumentos do lada oposto. As respostas aos argumentos pre
liminares (is "objeg6es") provam e manifestam a compreensao da mente a.

resposta da questao. Como j6. se notou estes respostas, na Su/na, sio
normalmente apenas para as primeiras series de argumentos. Mins onde o
argumento sed co/zfrcl nio adota precisamente a posigao que S. Tami.s
exp6e, ele nio hesita em responds-las bem homo aos outros argumentos

A importancia do m6todo

Agora que a estrutura do artigo foi considerada, estamos em uma
posigao melhor para julgar a importancia do m6todo que ele exemplifica
Mas para julgar sua importancia precisamos considerar o prop6sito do
artigo de forma maid completa do que temos feith. S. Tomb.s, na exposigao
do prop6sito da Su/7za, tamb6m exp6e o prop6sito do artigo Ele pretende,
nos diz no pr61ogo, "ensinar o que pertence a religia.o Cristi do modo maid
apropriado para a instrugg.o dos iniciantes". Sua meta, em resumo. (3 "ins
truir os iniciantes" (fncfpfenzres erzzdfre). N6o 6 necess6.rio ler muitos arti-

gos antes de perceber que, para S. Tomas, um iniciante deve ser profici-
ente em uma extensio considergvel das artes liberais e $1losofia. Devemos
tamb6m perceber que os iniciantes para os quaid ele escreve nio sio ini-

ciantes na fe Cat61ica. O primeiro dever de S. Tomas homo /nagfsfer in
theoZogfa era ensinar a Biblia, e por todd a .Szzma TeoZ(igfca 6 dado como
certo que o iniciante 6 profundamente enraizado na fe Cat61ica. Um com.
pleto entendimento ditto 6 essencial para se compreender o m6todo do
artigo. Na verdade, homo S. Tomas afirma expressamente, into determina
como a disputa 6 conduzida

Na questao qzzodZ£6efaZ referida arima (IV. q. 9, a. 18) ele pergunta
se as determina96es teo16gicas devem ser feitas pda autoridade ou pda

raze.o". S. Tomas, como usualmente, faz uma distingao, e a distingao 6
sobre se a autoridade da fe 6 aceita ou nio. Dente modo ele mostra que
uma disputa 6 as vezes relacionada com a remogao de uma dQvida sobre
uma determinada coisa (ad re/nouendzzm dzzbffatfo/ze/n ncz ifcz sft). Se into
diz respeito a um assunto teo16gico, i. e., onde a pr6pria fe 6 um tema, a

19



Otto Bird

grande confianga deve ser colocada na autoridade (;?zaxime utendu/?z
es£
J.

atzctoHtatibtfs) Assim, ele nos diz, se estamos discutindo com judeus, de-
vemos user a autoridade do Velho Testamento; se com os Maniqueus, de-
vemos discutir a partir da autoridade apenas do Novo Testamento, pols
des releitam o Velho; se com os gregos cism6ticos, podemos user o Velho e
o Novo Testamento e tamb6m a autoridade de gens Padres, mas nio a dos
Padres latinos, os quais des nio aceitam, mas se estivermos discutindo
com aqueles que nio aceitam nenhuma autoridade, entio teremos que
contar apenas com a razio natural no esforgo de convened-1os

Ha. um outdo tipo de dispute, entretanto, que diz respeito nio a re-

mogg.o de um ergo, mas relaciona-se com a instrugao de T . . L .'.. .I. .
estudantes para

que possam vir a entender a verdade (ad fnsfrue/zdu/z czz&ditores uf tndu.
canter ad inteZZecfum uerftczffs quazn fntendff). Este 6 o tipo de dispute
que os mestres de teologia mant6m nas escolas (magfstraZfs in schoZis), .I
e. o typo aue S. Tong.s realizou e o tipo que temos na Sumo de forma lite-
ral. A questao ng.o trata se algo 6 de determinada madeira. Ela 6 admiti-
da por amboy, mestre e estudante, no sentido de que 6 uma materia de f6.
A questao agora 6 de investigar a conte da verdade no sentido de que ela
pode ser descoberta e compreendida e fazer conhecido coco o que 6 jiao
sabre ela 6 verdadeiro(inpesfigantibus perftafis radfcem et jac£entibus

sore quomodo sit serum quod dlcifur). Neste typo de. dispute, declare S.
Tomb.s. devemos nos apoiar sobre a Fazio (ratfonibus fnnfti) e ng.o sobre a
autoridade. Pois se o mestre deveria determinar a questao n3.o usando
nada a16m da autoridade (nztdfs auctorftatfbus), o estudante saberia de
fate que aquilo 6 assim (cerff/icabitur qzzod !ta est) mas ele.nao alcangaria
nenhuma ci6ncia ou entendimento e ida embora vazio (nfhiZ scfentfae ueZ
f/zteZZectus acqzziref ef uacuus abscedet)

Estas palavras sio cortes e cont6m uma imediata advert6ncia para
n6s em nossa leitura do artigo. Nio imports o quando possamos venerar
S. Tomb,s e t6-1o como uma "autoridade", e seguindo o exemplo da lgreja

podemos apenas venerf-lo imensamente, contudo nio devemos le-lo ape-
nas para conhecer qual 6 sua posigao. Nio devemos nos satisfazer mera-
mente em saber que S. Tomb.s disse ipso ou aquilo. Faze-1o 6 conhecer por
meio da autoridade um assunto que, sob o testemunho do pr6prio S. To-
mb.s, n6s deveriamos nos esforgar por conhecer por keio da Fazio. Se per-
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sistirmos em conhecer o Doutor Ang61ico meramente homo uma autorida-
de, sem buscar conhecer os motivos de suas conclus6es, entio, homo ele
proprio diz, iremos embora vazios.

Estas duas preocupag6es da disputa -- investigar a conte da verdade e

tornar conhecido o que 6 verdadeiro -- nos levam maid diretamente para a
questao da forma na qual ela 6 langada. De rata, 6 sob estes doin aspectos

distintos que podemos mats facilmente engender coma a forma da disputa,
do modo que ela aparece no artigo, 6 adaptada para cumprir sua tarefa

Primeiro, com respeito a investigagao, (f/zuestfga?zffbus uerftaffs

radfce/n), a tarefa inicial 6 1ocalizar o problema e descobrir o que precise
ser investigado sobre ele. Nests ponto Arist6teles nos 6 atil onde ele dis-
cute seu pr6prio m6todo no terceiro livro da il/efa#sfca(995 a 24-b4). Ja
que estamos de acordo aqui com S. Tomas, into sera mats pertinente para
seguirmos sua interpretagao, at6 mesmo porque o Latim nfo pode perce-
ber todas as sutilezas do Grego. "Aqueles que querem investigar a verda-
de", ele nos diz, "devem no initio bem questioner (8LanopTlaat KaXc3 -- be/ze
dubffare), i. e., considerar bem os problemas ou quest6es relacionados com
a coisa. A Fazio para into 6 que a investigagao da verdade depots 6 nada
mats por6m que a solugao de coisas que antes elam problemas. Mas 6 6b-
vio que no desatamento (X6at' -- soZzzffone) do lago corporal, aquele que
nio conhece o n6 nio pode desatg-lo. Mas um problema ou questao
(avopCa dubftaffo) sabre algo 6 relatado a mente exatamer)te coma um

n6 6 ao corpo e tem o mesmo efeito. A fim de que algu6m que estqa em
um estado de questionamento sobre algo sofra aldo similar a quem estela
certo de algo. Pois assim como aquele que tem deus p6s atados ng.o pode
prosseguir ao longo de seu caminho, do mesmo modo aquele que se encon-
tra em um estado de questionamento 6 homo algu6m que tem sua ments
atada e nio pods prosseguir ao lingo do caminho da especulagao. Portan-
to, assam como aquele que desata (soZuere) un] n6 corporal dove primeiro
inspecionar o n6 e o modo como foi feito, do mesmo modo aquele que re.
solveria um problema deve primeiro observar today as dificuldades e suas
causes... Em segundo lugar, aqueles que investigariam a verdade sem
primeiro considerar o problems sio homo aqueles que ignoram onde est6o
indo. E como o fim de uma jornada 6 aquela desqjada pelo viajante, do
mesmo modo a solugao de um problema (excZusfo dubffatfonenz) 6 o Him
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pretendido por quem interroga a verdade. E 6bvio que aquele que nio sa
be onde este. indo n5.o pode it para 16. diretamente, a n5.o ser por acaso
Portanto. em nenhum dos cason pode-se investigar diretamente a verdade
a menos que primeiro se observe o problems... Em terceiro lugar, do fato
daquele nio saber onde este indo segue-se que, quando ele atingir o lugar
visado ainda ng.o sabers se deve vicar if ou it adiante; do mesmo modo
aquele que n8o conhece primeiro (TrporlnoprjK6Tt -- praecognoscit) os

pro-

blemas n5,o pode saber quando ele encontrou a verdade buscada e quando
ngo encontrou, porque ele ng.o conhece o final da investigagao a qual 6
manifesta para aquele que primeiro conheceu o problema... A quarta ra-
ze.o (para um bom primeiro questionamento) 6 tomada do lado do ouvinte,
pols o ouvinte deve julgar sobre coisas ouvidas. Mas em mat6rias de jul-
gamento (in judfcffs) ningu6m pode julgar ao menos que ouga os argu-

mentos de ambas as panes. O mesmo se sustenta sabre aquele que a

prenderia filosofia, e ele farc. um julgamento melhor se ouvir todos os ar-
gumentos como se des fossem adversgrios em uma disputa (quasi adoer-
sariorum dubftantfum)".*' . . . .

Assim, depots da interpretagao do pensamento de Arist6teles, S
Tomb.s nota que etta descrigao condiz com o m6todo de Arist6teles em
"quake todos os deus livros", e ele nomeia isso como uma "disputa dia16ti-
ca" 22 Arist6teles declara expressamente que um motive para a utilidade
da dia16tica 6 que ela "permite que algu6m raga quest6es sobre os dots
lados de um problema (8Lavopfjaal), o que torna ffcil ver olde a verdade
ou a fblsidade se encontram".:; O m6todo 6 de tal importancia em Arist6-
teles que algumas vezes Ihe 6 dado um none proprio sendo ele chamado
de "apor6tico".

A primeira parte do artigo, da afirmagao da questao atrav6s
da a-

sentagao dos argumentos prd e contra, 6 manifestamente um exemplo
o mesmo m6todo. E, se voc6 deseja, uma estilizada e curta versio dele,

mas cada argumento apenas apresentado do texto de Arist6teles serf a-

.rn Metaphys., lll, I cect. 1, Cathala n. 339-342. (N. A.).
,rbfd. Cathala n. 343 e 345. (N. A.)
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plicado nele. A questa.o e os argumentos contra.rios com os quais o artigo
iomega poem um problems ou suscitam uma di$1culdade para a mente.
Os argumentos contra.rios, se apenas des sio expandidos pelo leitor para
atingir toda a sua forma, se apresentam a ele como argo que precisa ser
desfeito ou solucionado. Elem mostram a ele com o que dove ocupar-se e
onde deve it no sentido de que uma vez que o problems tenha fido minu-
ciosamente debatido e entendido ele sabers o que deve ser resolvido. Fi-
nalmente, atrav6s da afirmaga.o dos argumentos contrarios, a monte este.
imediatamente direcionada na posigao de um julgamento entre dual pa-
nes antag6nicas. O argumento este pronto, assim 6 evidence que um jul-
gamento 6 necessario, ao mesmo tempo que a investigagao este comegan-
do, de modo que a mente pode continuar sua investigagao.

A conte destes argumentos preliminares 6 freqtientemente at6 certo
ponto indicadora do m6todo. Pois a maioria deles 6 tomado de livros que
eram aceitos como "autoridades" em filosofia ou teologia pecos universitf-
rios do s6culo XIII. Nisto imediatamente preferem uma certs probabilida-
de de serem influenciados por homens que gozam da maid alta reputa-
g5.o.:' Em outras palavras, des sio o proprio comego para uma discussg.o
dia16tica. Em parte, 6 clara, des refletem controv6rsias de 6poca. Mas
muito mais importante do que sua relevfncia hist6rica 6 a fungao que des
t6m de comegar o problema que 6 proposto para discussio. Por este motivo,
a order na qual S. Tomas os apresenta deve ter um significado considerf-
vel. Ewes nos conduzem para aquilo que outros disseram sobre o problems e,
como um autor medieval gostava de dizer, se n6s podemos agora ver a16m
de nossos paid, ipso se da porque nos apoiamos sobre os deus ombros.

O prop6sito da dispute, entretanto, 6 n5.o apenas investigar, mas
tamb6m tornar conhecido o que 6 verdadeiro/bcienffbus sore quomodo
sft peru/n quod dfcftur. Indagar o quao bem o artigo este adaptado para
sua tarefa 6 dessa maneira perguntar o quao bem o artigo consegue tor.
nar conhecido o que 6 verdadeiro. Tal pesquisa envolveria tudo, do alcan-

:' O crit6rio de provaveis opini6es, segundo Arist6teles, 6 de que das "sio
sustentadas por todos ou pda maioria ou pelo sfbio, e entre este 61timo, por
todos, pda maioria, ou por aqueles maid conhecidos ou em altissima reputagao:
71cip£cos 1. 1, 100 b 21-23. (N. A.)
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ce de uma probabilidade a uma rigorosa demonstragao, de uma inicial
apreensao de um principio para a sua maid perfeita visio. Nada pode ser
dais proveitoso do que empreender a investigag3.o da multiplicidade de
caminhos nos quads S. Tomb.s se esforga por levar a mente 5. verdade. Mas
semelhante consideragg.o envolveria uma inspegao do conteQdo dos arti-
gos. Nossa tarefa aqui6 a de com humildade perguntar de que mellor
modo o artigo, homo uma forma literaria, 6 adaptado para tornar a verda-
de conhecida. Para responder etta pergunta devemos saber, ao menos em

gerd, o que este envolvido neste processo. Em outras palavras, devemos
saber o que o ensino 6 antes de podermos julgar quao bem o artigo como
uma forma realiza sua intengao homo instrumento de ensino

Ha doin fatos sobre o ensino e seu correlato, a aprendizagem, que

qualquer explicaga.o deles deve conservar e explicar. Um deve ser expres-
so homo uma variagao do prov6rbio "voc6 pode lever um cavalo at6 a agua,
mas ng.o pode faze-1o beber". Do mesmo modo voc6 pode levar um estu-
dante a aprendizagem, mas nio pode faze-1o aprender. lsto 6 literalmente
exato e dove ser visto claramente e sustentado firmemente se queremos
entender o ensino. A principal causa da aprendizagem 6 o proprio estu-
dante - o que S. Tomas chaka de a luz natural do intelecto. Mas qual-
quer explicagao que se d6, o cato propriamente deve ser evidente. Nin-
gu6m pode faber seu aprendizado por voc6. Aprendizado e conhecimento,
em outras palavras, sio uma apropriagg.o pessoal. Nenhum professor, a
n5.o ser Deus e, num sentido menor, os anjos, pode entrar em sua mente e
aprender tudo" por voc6. Este verdade tem como conseqU6ncia mais o

cato de que ha sempre um elements ret6rico no ensino. lsto consiste no
significado de que o professor deve usar no esforgo para conseguir o em
penho do estudante na atividade que 6 necess6.ria para o aprendizado o
ato da apropriagao pessoal

O ordenamento do aprendizado consiste em que de alguma maneira

adquirimos o conhecimento de algo que nio conheciamos antes. O "de al-
guma maneira" 6 a questao, e o esforgo para explicar into 6 o motivo para
diferentes e opostas teorias da aprendizagem. Ainda assim ngo devemos
perder de vista o fato: n6s aprendemos, deja por n6s mesmos naquilo que
S. Tomb.s chama de caminho do descobrimento (fnuentfo) sqja atrav6s da
atividade de outro pda instrugao (dfscfpZfna). Por estarmos interessados
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em homo podemos aprender a parter de um artigo da Su/?za, o que nos in-
teressa em primeiro lugar 6 o aprendizado atrav6s da instrugao

Se sustentamos como primeiro rata que o aprendizado 6 no funds
uma apropriagao pessoal, podemos ver ao mesmo tempo dung proprieda-
des de instrugao. Primeiro, nio pode ser qualquer coisa, mas secund6,ria e
administrgvel. Por ser o aprendiz que devs fazer o aprendizado, tudo que
o professor faz apenas administra aquele processo. O ensino nio 6 uma
transfusio de conhecimento da dente do professor para a mente do estu
dante." E duvidoso se into poderia ser ditz mesmo puramente da mem6ria
verbal. Considere apenas a proposigao anunciada, que o ensino nio 6 uma
transfusio de conhecimento. Para realize.-1o na mem6ria, ou mesmo repe
ti-lo, apenas como uma seqti6ncia de sons verbais ja se supde alguma ati-
vidade da parte do estudante. Compreender into no sentido de entender o
signiHlcado sup6e, consequentemente, uma grande atividade. Mas mesmo
into nio 6 o que S. Tomas quer dizer por aprendizado, como vimos em sua
discussio sobre a autoridade e a Fazio na disputa. A proposigao nio 6 co-
nhecida at6 que tamb6m se conhega sua causa. Aprendizado, em outras
palavras, sup6e um certo movimento ou processo por parte do estudante
e o ensino pode no mgximo ajudar a produzir este movimento, nio pode
simplesmente constituir o movimento

A16m disco, se a mente no aprendizado se torna ocupada neste pro
cesso atrav6s da agro do ensino, este ensino, mesmo coma instrumental e
administravel, deve de album modo seguir um caminho que 6 similar a-
quele no qual a mente chegaria naturalmente a descoberta da verdade
Nisto, diz S. Tomas, o ensino como uma arte imita as naturezas visto que
o caminho da instrugao, o qual 6 o ensino, imita o caminho da descoberta
Aqui, parecemos chegar primeiro a uma teoria do ensino definitiva: ver-
balmente, pele menos, algo que parece identificar o ensino com o m6todo

heur£stico, mas, coma veremos em um momento, 6 uma teoria que S. To-
mas exp6e nos termos da visa.o aristot61ica da argumentagao. Mas antes
de chegarmos aquilo, devemos notar o alcance que etta descrigao cont6m
de verdadeiro de qualquer ensino. Certamente, o esforgo de qualquer bom
professor parece dirigido a habilitar o estudante a obter um apoio sobre

.De uerftafe, q. XI, a. 1, ad. 6. (N. A.)
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seu assunto, o qual ele serf capaz de tratar sozinho - com o professor o
acompanhando, indicando-the o caminho e mantendo-o nele. lsto pode.ser
feito de vedas maneiras dependendo do estudante, do assunto e do talen
to do professor. lsto se torna maid claro talvez no tipo de ensino no qual o
estudante meramente rica a postos e presta atengao enquanto o professor
examina seu trabalho de acordo com seu m6todo habitual. Tal m6todo 6
talvez o principal no ensino do manual de antes. Mas tamb6m se aplica ao
typo intelectual. Ha muito a ser aprendido sobre o pr6prio aprendizado a
parter meramente da observagao e da tentativa de imitar o m6todo, sendo
que S. Tomas difunde sua anflise em um artigo da Sumcz. O aprendizado
6. nesse cano, observar e imitar o mestre, o qual adquiriu o caminho natu-

ral de procedimento para seu objeto
Mas para S. Tomb.s o objeto da imitagao no ensino ngo 6 o professor

mas a monte conhecida, i. e., o poder racional do homem. Este processo, co-
mo ele o analisa, seguindo Arist6teles, 6 um no qual a monte move-se a par-

ter de argo que ela conhece para atingir o que era antes desconhecido. No
sentido de que a mente comega com principios comuns patented e observe
uma conexio necessgria entre os passos que conduzem sobre um assunto
capaz de um conhecimento necessgrio, ela 6 capaz de real

izar uma demons-
. 1 . 77.=.'.

tragg.o, a quaid a peifeita realizagao do conhecimento rational -- syZZQgfs

mils Haciens sore. Nio 6 preciso investigar maid o dificil problema da natu-
reza da demonstragao. O que 6 essencial notar agora 6 que todo o processo
consiste em um processo discursivo -- discursum ratforzfs. Toda a tarefa do
ensino, de acordo com S. Tomb.s, 6 obter um "discurso" que ocorra dentro da
mente do estudante, um discurso que comece com algo que 6 conhecido e
prossiga finalmente para argo que era antes de algum modo desconhecido
Este 6 o processo que 6 natural para toda monte humana em fazer qualquer
anglise ou sintese, sem considerar se demonstrag6es s8o ou ngo finalmente
realizadas. homo sendo natural para a mente, este processo 6 a natureza
que a arte de ensinar imita, e sua tarefa 6 completada quando o estudante,
dentro de sua pr6pria dente, realiza um discurso similar aquele que o pro '
lessor obt6m no conhecimento de uma verdade.

" Para etta anflise do ensino e da aprendizagem, cr .De uerffafe, q. XI a. 1-4, es
pecialmente art. 1, c. (N.A.).
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Ha muitos problemas dificeis aqui, Haig pertinentemente, se todd o
nosso conhecimento 6 discursive, at6 se o conhecimento silogistico merece
este name. Dente breve relato deve ester claro que para S. Tomb,s o conhe-

cimento discursivo n5.o 6 o todo do conhecimento, visio que ele comega
com uma apreensao de principios e tem como terms um apoio na verdade
conhecida, do qual nenhum 6 discursivo em qualidade. Ainda sem se a
venturar sobre dais problemas ha ainda muito que podemos aprender sa-
bre o ensino. Pols se admitimos que o ensino e a aprendizagem ocorrem
atrav6s do signi6lcado das palavras, ha pele menos um sentido no qual
dodo semelhante ensino 6 discursive. O discurso verbal de qualquer pro-
fessor consiste de palavras e argumentos com algum lipo de conexio entre
si. Por memo deltas conex6es, a mente do professor movendo-se entre des
tenta fazed com que a mente do estudante realize o mesmo movimento.
Vamos nos permitir admitir no momento uma teoria do ensino que 6 a
dais oposta a de S. Tami.s - uma que sustenta que o ensino visa, nio um
discurso da razao, mas uma visio da verdade incomunic6vel.;;'Contudo
resulta verdadeiro que as palavras e argumentos que sio utilizados pelo
professor sgo discursivos, entretanto das podem funcionar ou, antes, to-
davia sua fungao deve ser explicada. Nossas mendes funcionam sucessi
vamente, e nio podeln entender today as palavras e argumentos do pro-
fessor ao mesmo tempo. A16m disso, a mente pode se mover entre des e
atrav6s deles apenas porque ha algum typo de conexio ali, ou porque ela
pode fornecer tal conexio.:s A tarefa do aprendiz, assam homo a do profes-
sor, 6 kinda mover-se atrav6s de palavras e argumentos e por meio deles
mesmo quando 6 mantido que o objetivo do ensino 6 a visa.o da verdade
Neste sentido, de qualquer modo por menor que possa ser, todo ensina-
mento atrav6s de palavras tem o dever de ser discursive. O sucesso de tal
ensinamento, consequentemente, serf medido por sua habilidade em a-
trair a mente do estudante para tal discurso
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Com into coma um crit6rio podemos agora perguntar de que forma o

artigo na Su7na 6 adaptado para semelhante discurso da .JL.= . . £

mente. Feith

nestes termos, a pergunta por si mesma se responde. Na forma, o artigo 6
um modelo sumgrio de um discurso perfeito. Nio pode hover discurso se
ng.o houver aldo sobre o que pensar ou falar. lsto 6 providenciado imedia-
tamente pda questao. Mas pode igualmente nio raver discurso se a ques-

ta.o puder ser imediatamente respondida por um simpler "sim" ou "nio '
A questa.o deve ser um problems sobre o qual hg. posig6es contrgrlas lsto
6 obtido colocando-se a questa.o como dia16tica. Para fazer um discurso

meUior, devemos costar com os melhores oradores e pensadores que se-
jam capazes de nos levar diretamente ao coragg.o da questao. Atrav6s da
resposta delis seremos capazes de ver mellor qual 6 o problema e onde
este.o suas dificuldades. lsto 6 assegurado atrav6s da exposigao dos argu-
mentos dos trabalhos das "autoridades". O cato de que as autoridades as-
sumem posig6es contrgrias aumenta a consci6ncia da mente das dificul-
dades e, se a questao inicial p6s um problema, os argumentos contrfrios
tornam-no agudo conduzindo a monte para posig6es opostas sobre sua
soluga.o. Sobre este porto no artigo, i. e., atrav6s da questao e dos argu

n'''" As dificuldades expostas, o discurso segue com o respo/zdeo para
tentar uma solugao para o problems. Na forma nio estamos mats nos mo-
vendo na esfera da oposigao dia]6tica. Agora estamos ouvindo a determi-

nagao do mestre. Mas ng.o devemos nos esquecer que sua determinagao 6
ainda um discurso. Assim homo a mente moveu-se entre os argumentos
preliminares para descobrir as dificuldades que pediam uma solugao, do
mesmo modo aquia ments tem que se mover atrav6s de palavras e argu-
mentos para compreender a conclusio cujo mestre declare devs .. B . .}?

ser sus-

tentada. Aqui nossa principal tarefa como leitores 6 "fazer as conex6es

que levam das premissas a conclusgo. Se perdermos aquelas e conhecer-
mos apenas a conclusao, permaneceremos ainda no navel dialetico, e a
concjusio restart. para n6s apenas como uma outra opiniao a ser colocada
ao ladd dos demais argumentos opostos das autoridades. Mas n6s nio de-
vemos contar sempre com uma resposta demonstrativa para a questao
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Como notado arima, a questa.o pode nio ser de um determinado assunto
que admita aquele typo de resposta. S. Tomas, homo um mestre do discur-
so, empregara muitos modos de condugao da mente para um lado ao inv6s
do outta. Ele nio pergunta dais do que aquilo que nos esforgamos atrav6s
do trabalho de nossa pr6pria mente por considerar subs palavras e argu-
mentos por memo da verdade

Finalmente, em um discurso perfeito devemos ser capazes de recor
dar a nova posigao estrat6gica alcangada e vcr come os obstg.culos encon-
trados no comego foram causa de dificuldade. Mats do que isso deveria-
mos, se possivel, ver o que 6 necessgrio mudar neles de obstfculos para
sinalizadores. Assam, o artigo termina por voltar atrgs para responder os
argumentos preliminares e mostrar como diferem da posigao para a qual
a mente foi agora trazida

Como leitores, nos 6 oferecido pele artigo a oportunidade de conver-
sar com S. Toms.s sobre um importante problema a ser pensado. A difi-
culdade do discurso escrito, no entanto, 6 que ha sempre uma tend6ncia
por um lada de se fazer todd o discurso. O leitor deve mantel-se apenas
como um receptor passivo. O artigo por sua forma 6 construfdo assam co-

mo um todo mas compete a n6s nos ocuparmos com a discussao, sqa ape-
nas no ponto de considerar haven posig6es contrgrias com relagg.o ao pro-
blema. Uma vez envolvidos naquele discurso podemos possivelmente es-
tar dais preparados para usar o discurso do mestre como um meio de a
trair nossa pr6pria mente para aquele discurso interno, o qual 6 o cami-
nho da dente para prosseguir a verdade

Deve ser admitido que em muitos dos .artigos a questao 6 obviamen-
te artificial. Subjetivamente, ng,o deve haver de rata nenhum trago de da-
vida, mesmo embora a questao sqja expressada coma uma d6vida. lsto
pode ser artificial, mas 6 num sentido louvfvel o qual a palavra tinha na
Idade Media como sends resu]tado da arte. ]i um trabalho da arte liberal
e serve a intengao da razio. Mesmo no perfodo mats popular da disputa
uma vez foi dirigida a S. Tomas a pergunta se 6 permitido disputar as-
suntos de f6. "Eu ngo vqjo porque n5.o", responde S. Tomb.s, "Moto que dis-
putamos todos os dias nas escolas dos mestres sabre a Trindade e outros

artigos de fe". O motivo entio que ele nos dg. nos leva muito ao coragg.o do
prop6sito e valor da disputa e do artigo. Disputamos, diz ele, "nio por
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causa da dQvida, mas por causa do entendimento, manifestaga.o e config

naga.o da verdade -- non proffer dzzbftaffonem, sed proffer uerftatfs fnfeZ
rectum et manfHestaffonem, et co/z/Ermaf£onepl".'

Estas tr6s caracteristicas devem mesmo ser tomadas homo os tr6s

llHH&$n f : :a

veritas, et falsitas confutatur". (N. A.)
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ipso se realiza com a major brevidade -- bret;iter proseqzz!, homo S. Tomas
declara em seu pr61ogo. A concisao, ou mesmo a compressao do artigo po-
de demonstrar ser ele enganoso para um desprecavido leitor e impede-lo
de tamar parte em sua unidade viva. O artigo em sua forma 6 uma per-
gunta e uma descoberta e, coma leitores, n5.o estaremos fazendo justiga
com ele se tamb6m nio entrarmos nele com o mesmo espirito

Mas talvez o grande obstfculo initial para semelhante leitura nio
sega tanto a bre'ddade mas sim a aparente aridez de sua linguagem. Se o
teste de eloqii6ncia 6 uma certa copfa oerborzzm, entao, ao menos a. pri-
meira vista, nada poderia ser meno$ eloqiiente. Mesmo dentro dos limites
da major brevidade, 6 possivel atrav6s do uso de imagens e metgforas rea-
lizar uma expansao imaginativa dentro da mente. Em Plano ou S. Agos-
tinho semelhante expansao parece ser uma parte integral do m6todo. Mas
qualquer coisa homo etta 6 sedutoramente evitada por S. Tomas. Mesmo
os argumentos de outros, homo Plata.o, por exemplo, que encanta em saber
lidar com todos os tipos de ironias dramaticas, S. Tomas o despe de qual-
quer caracteristica pessoal e reduz ao seu esqueleto 16gico. De cato, S
Toni.s condena homo mau ensino o uso de $iguras e simbolos.3' Para ele
semelhante linguagem pertence antes a ret6rica e a. poesia, as quaid preo-
cupam-se em produzir outros efeitos do que os da descoberta e declaragao
da verdade." A linguagem da filoso$ia e da teologia homo expostana Szz-

ma 6 a linguagem da 16gica, a linguagem do verdadeiro e false a qual ape-
la apenas para a razio e o entendimento

Ainda assam n&o deveriamos por este motivo supor que S. Tomas
nio perceba o mist6rio da exist6ncia e da dificuldade de conhecer a ver-

" ./n J de .Arima, cap. 3, cect. 8, Pirotta edit. No. 107: "Plato habuit malum modllm
docendi. Omnia enid figurate dicet et per symbola docet, intendens aliud per verba
quam sonent ipsa verba, sicut quod dixit animam esse circulum". (N. A.).
a. A linguagem do fi16sofo no sentido que ele aponta para a demonstragao, diz S.
Tomas, consiste em "proposig6es significando coisas de acordo com a verdade que
des t6m em mente" (non zzfftzir nisi enuncfatlufs oratfonfbus silgnfPcant£6us r€S
secundzzm quod forum uerifas esf !n arima). O poeta e o ret6rico, por outm lada,
usam nio apenas estes mas tamb6m o tipo de linguagem que "atraia disposigao
&OS Ou6HtQSn (non, sotum per ea quad sant p7'0pda rel, sed etiam per dispositiones
audfen&fs) -- /lz de /nferprefatfone, 1, cap. 4, lech. VII. (N. A.).
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dade. A Su/ncz iomega e termina com o mist6rio de Deus, e coda a sua ra
zi,o de ser resulta do desejo de conhecer e amor melhor a Deus. A Sumo 6
um trabalho de amor tanto quando 6 um trabalho da raze.o - fato do qual
n8o devemos nos esquecer nunca em nosso estudo deli." Mas 6 um traba-
Iho de amor para Deus, o Qual 6 a verdade, e 6 sob este name divine antes
de todos os outros que a Santa busca conhecer e amor Deus

Neste trabalho, particularmente homo expresso na forma do artigo,
S. Tomb.s, como Arist6teles, mostra uma grande connanga em Plano ou
em S. Agostinho e, em outro sentido, memos conflanga. S. Agostinho, e ana-
logamente Platao, emprega todos os poderes da linguagem para mlclar deus
leitores sobre um ftinerarium 7ne?ztfs in Baum. A meta de sous trabalhos 6
em um sentido nada menos do que a uniio do homem com Deus. Assim o
togo das Con#ssdes deve ser lido homo uma tentative para persuadir a
homem a experimenter a angastia e a inquietagao de existir sem Deus,

as-

sim ele devs empreender o que for necessgrio para encontrar a paz e a ale-

gria de Deus. Em comparagao S. Tomas 6 quito maid modesto Ele encami-
nha o intelecto e a razio do homem para ver o que pode ser conhecido sobre

Deus, a 6lm de que, conhecendo Deus, possamos amf-lo melhor.
Ainda neste dominic S. Tomas tem uma grande convicgao. Para um

Plata.o. como sabemos por sua s6tima carta, a verdade 6 incomunicgvel
atrav6s de palavras. O mgximo que as palavras podem fazer 6 proporcto '

por sl. Mas significa muito maid do que into para Platao, e tamb6m para
ru Agostinho. Para apresentar into basicamente mas brevemente, signiHi-
ca que nio pode haven verdade sem a visio da pr6pria Verdade. Mas para
S. Tomas, como para Arist6teles, 6 possivel para a razgo humana desco-
brir e comunicar uma verdade. Ries nio pretendem que isso sega ffcil ou
que sda ja. completo, a nio ser para Deus. Mas des afirmam que into 6
possfvel, e o trabalho deles 6 um esforgo para prove'lo

" Cf. Etienne Gilson, Wisdom cznd Lode {n Saint Thomas Aquinas
Marquette University Press, 1951. (N. A.)

Milwaukee



Collie !el' [tl?l cti"riga da Sumo

Este convicg5.o 6 a base de todd o m6todo que encontramos no artigo
da Sumo. A estrutura do artigo, a aparente aridez de sua linguagem, o
constante esforgo por distingao e de6lnigao, a busca por principios que s&o
pr6prios para o assunto disponivel, sio todos para ser explicados homo os
requisitos da razio no descobrimento e comunicagao de uma verdade. O
que depots de um Plata.o ou um S. Agostinho pode parecer formalmente e
verbalmente coma pobreza, agora surge homo riqueza e talento da razao,
de fato conscience de deus limites, mas supremamente confiante de seu
poder dentro de seu proprio limite. Ningu6m pensaria em descrever a lin-
guagem de Euclides como pobre, visio que ela 6 manifestamente adaptada
e ordenada para seu pr6prio prop6sito. O mesmo 6 verdadeiro da lingua-
gem de S. Tomb.s. Mas sua connanga 6 correspondentemente maior do que
a de Euclides, pols enquanto Euclides preocupa-se apenas com o que a
mente pods conhecer da realidade matematica, S. Tomas conheceria com
a razio tudo que a raz8o pods conhecer sabre Deus sob Sua Revelagao

Por mats profundo que deja nosso entendimento do m6todo, ha mui-
to a ser adquirido da comparagao de S. Tomas com S. Agostinho e de Aris-
t6teles e Plano. E importance marcar saas diferengas e o efbito que estas
t6m sobre os m6todos de exposigao e argumento usados por des. As simi-
laridades com Arist6teles sio sempre as maid evidentes. A estrutura do
artigo, mesmo sob os principais termos t6cnicos da argumentagao, fre-
qtientemente corresponde flelmente ao vocabulfrio t6cnico de Arist6te-
les.;' Conseqtientemente 6 esperado que as diferengas em relagao a Plano
devam ser mats marcadas. S. Tomas, ele pr6prio, freqiientemente expres-
sa seu desacordo com o que ele conhece de Plano. Ainda assim a tradigao
plat6nica 6 tamb6m encontrada por todd a Szz/na. Padre Chenu mostra
come a estrutura da Sana como um todo recebe sua inteligibilidade do
neoplat6nico exffus ef redftus da realidade criada." De faso, para uma
complete compreensao do artigo pre6isamos it para o lado de fora dele
para considerar seu lugar no pr6ximo grande grupo, a "Questao", e acima
daquela para o "Tratado", a "Parte", e a estrutura total da ,Su/za

Cf. Blanche, art. cft., no qual sio dados os equivalentes aristot61icos para todos
os termos shaves na argumentagao de S. Tomas. (N. A.).

Chenu, op. cft., cap. XI. Este capitulo foi traduzido sob o tf tulo "0 Plano da
Summa Theologiae de S. Tomas" in Crosscurrents, ll (1952), pp. 67-79. (N. A.).
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Mas, por serem grandes as diferengas, ha, na luz dos mats gerais
principios de m6todo, um comum acordo entre S. Tomas e S. Agostinho,
Plano e Arist6teles, sobre a dignidade e o valor do trabalho da mente
Mais do que ipso, por baixo das diferengas sobre o fim do conhecimento e
os principios de sua explicagao, ha uma devog3.o comum para a arte filos6-
6lca do discurso. Tanto assim que 6 possivel aplicar a descrigao de Plano
do pensamento quake literalmente no artigo

O pensamento, declare Socrates no Teeteto (189e - 190a), 6 "o dis-
curso que a alma tem consigo mesma sabre as coisas investigadas... O
pensamento 6 assim nio outta coisa do que discurso, a alma questionando
e respondendo ela pr6pria, afirmando e negando. E quando ela alcanga a
de6inigao, gradualmente ou por sQbito impulso, ela mant6m-se constants
em sua aHirmaga,o e nio duvida. lsto 6 chamado seu julgamento. Assim
fazed um julgamento 6 discursar, e um julgamento 6 um discurso, nio
para outro e oralmente, mas silenciosamente e para si proprio

No artigo S. Tomas este mantendo um discurso semelhante, e, se
nio 6 para seu leitor "it embora vazio", ele tamb6m deve comegar a man-
ger um discurso semelhante em sua alma. Se com S. Agostinho chamamos
a arte de mantel tal discurso pelo nome gerd de dia16tica, entio estamos

nos dedicando a pratica e cultivo da arte que "nos ensina homo ensinar,
que nos ensina homo aprender".38 Devemos usar, numa linguagem

austen-

tada por amboy S. Agostinho e S. Tomas. a "ci6ncia da boa disputa"" para
investigar as altai verdades de Deus.

Uni,uersi,dade de Notre Dame.
Notre Dctme, ]lndia,na

" S. Agostinho, .De ordfne, IL xiii, 38: "Haec (dialectica) docet docere, haec docet
discere". (N. A.)
'9 S. Agostinho De ordfne, 11. xvii, 47: "scientia bonae disputationis". (N. A.).
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