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iNTKODUGAO

Lucas A.?t$oni

E curioso notar que o$ 1iwos Theta(IX) e Iota(X) da .44eaaHs/cn de Arist6te-

les nio encontraram na tradigao exeg6tica o presdgio que seria condizente com a

importancia e a riqueza de suas teorias e seus argumentos (e ipso se reflete na

pr6pria escassez de traduq6es e material bibliogra6lco). O livro Theta 6 heqUen-

temente assumido como parte integrante do assim chamado "nQcleo duro" da

]MezzHs:zim de Arist6teles, constituido peta teoria da ouszb nos ditos "livros cen-

trais", into 6, Zeta(Vll), Eta(Vlll) e Theta(IX). Nio obstante, ele 6 tomado

como uma esp6cie de coadjuvante do livro Zeta, que seria a estrela principal. Na

literature especializada, encontramos virios estudos sobre a peoria da ene/ge&

ou en/e:/cage:zb desenvolvida em Theta, mas sempre a sombra da peoria da ous7b

desenvolvida em Zeta-Eta. De cato, dada a conexio intrinseca entre ambas as

teorias, seria despropositado qualquer estudo que se dedicasse estritamente a

questao da ene/gelb ou enfe&cBeh sem se preocupar em elucidar os problemas

centrais envolvidos na peoria da ozzs7b. Nio obstante, a literatura especializada

freqtientemente atribui is teorias formuladas em Theta um papel mellor, homo

se fossem meros complementos da peoria da ouszb desenvolvida em Zeta-Eta. De

igual modo, estudos sobre a teoria da modalidade e os futures contingentes le-
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vam em conte as considera96es de Arist6teles em Theta 3-4, mas sempre a som-

bre de outros texton considerados coco mats importantes(Z)u /n/e reizfgo 9,

Do C%fF 1 12, etc.)

O livro Iota(X) gaza de um prestigio ainda menor. Embora desenvolva uma

nogao de insubstituivel importancia na metaHlsica aristot61ica(a nogao de "um

ou de unidade) e tenha, por ipso mesmo, uma clara conexio com o plano gerd

da Filosofia Primeira proposto em MezzJ9k/cz IV 2, o livro Iota nio foi estudado,

traduzido e comentado de maneira condizente com a importancia de saas teo-

rias e argumentos. E clara que o livro Iota tem urria importancia comparativa-

mente manor e, por isso, 6 de se esperar que ele pique a sombre do ''nQcleo

auto", a sombra do limo Gamma(que resolve problemas centrais formulados no

livro Beta e delimita de modo decisive o projeto metafisico de Arist6teles) e at6

mesmo a sombra do livro Lambda(que 6 uma esp6cie de compendio da metafi-

sica aristot61ica -- e 6 o 6nico lugar em que sua ontologia se desdobra realmente

numb teologia, para a16m de meras sugest6es alusivas). No entanto, 6 muito

menos compreensivel que o livro Iota tenha menos prestigio do que o livro Ep-

silon, que articula a transigao entre o livro Gamma e o ''nQcleo duro". O livro

Epsilon 6 re£er6ncia obrigat6ria para quem estuda a "tripartigao das ci6ncias te6-

ricas"(capitulo 1) e o problema do determinismo(capitulos 2 e 3), e assim tem

sido contemplado na literature especializada. O livro Iota, de sua parte, graz

considerfveis contribuig6es a teoria semantics, a peoria da individuagao e a. refu-

tagao do platonismo, mas a literatura especializada parece nio reconhec&-lo de

modo apropriado

Tamb6m por essas raz6es, 6 aconselhfvel que etta introdugao, al&m de justi-

6icar a importancia de ter dais livros traduzidos para o portugu6s, oferega um

breve resumo de seus respectivos conteQdos. iE o que se segue abaixo.
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Introdugao

Brave Resume dos livros IX e XI da imac!/Rica

Liuro IX(T}Ma)

No primeiro capitulo, Arist6teles deixa clara o prop6sito de estudar as no-

96es de capacidade(dunamls) e efetividade(Cher-ae/b, enrdecaevb) e apresenta

tal assunto como uma continuagao natural das "discuss6es sobre a ous7b e o

ence '', empreendidas nos livros anteriores. O texto concentra-se entio em definir

a capacidade que se concebe em reHer6ncia ao movimento ou mudanq:a. No capt'

tulo seguinte, este tipo de capacidade & dividido em dois grupos: as racionais e as

inaclonais

Os capitulos 3 e 4 constituem um novo bloco, no qual Arist6teles se preocu-

pa em delimiter a dunam.& entendida maid propriamente como .posnlb£1}2Zzde

/c8zca e onzz2.r(8zt:z. Arist6teles enhenta a tese dos Megaricos, que rejeitavam a

distingao entre capacidade e efetividade, ou, em outros termos, a distinq:ao entre

possibilidade e realidade.

O capitulo 5, reportando-se a distingao entre capacidades racionais e irracio-

nais, procure delimitar em gue co.naSpoes as capacidades passam necessariamen-

te a efetividade.

No capitulo 6, inicia-se o estudo da efedvidade(e/7er-pe/b) propriamente ditz.

Arist6teles julga que 6 1ogicamente impossivel oferecer uma deHmigao para tal

nogao e, por isso, restringe-se a elucidi-la atrav6s de exemplos particulates, em

que ela se contrasts com a meta capacidade. A segunda pare deste capitulo pro

p6e uma dificile controversy distingao entry mowhenfo(hhgsus) e auwdade

(ene/Feta ou p/zx7s), a qual este de algum modo ligada a crit6rios para o uso do
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per6eito grego, e que se funda na presenga ou aus&ncia de uma completude in-

trinseca nos processor: se o processo for em si mesmo dorado de completude

intrinseca, 6 uma atividade; se nio for, 6 um movimento.

No capitulo 7 - o mais elucidativo em relagao ao hilemorfismo e a peoria da

substincia desenvolvida nos livros anteriores --, Arist6teles procura delimiter as

condig6es e crit6rios para a aplicagao correta da expressao ''dun.amen ', a qual

modaliza as relag6es predicativas sobre as quaid se aplica. Tal expressa.o 6 uma

esp6cie de operador que inside sobre uma relax:ao predicativa, "H. 6 .B'', e as con-

sideraq:6es de Arist6teles t&m relevincia imediata para v4rias de subs doutrinas,

como o hilemorfismo, o essencialismo e a peoria da predicagao.

O capitulo 8 6 o maid longo: pele, Arist6teles se empenha em mostrar a ante-

rioridade da enc:/gelb sobre a d!/na.m& sobretudo de um ponto de vista onto16gi-

co(assinalado pda controversa expressao no dativo, "ous7b/'), mas tamb6m do

ponto de vista deHinicional e at6 mesmo, sob certo aspecto, do ponto de vista

crono16gico. E neste mesmo capitulo que se encontra uma c61ebre passagem em

que se tecem as rela96es entre ene/gelb e cvgaz7, assim como entre /egos e ence/e-

cheia.

No capitulo 9, Arist6teles procure mostrar que a efetividade 6, em gerd,

melhor que a mere capacidade ou possibilidade, embora esta Qltima deja melhor

que a realizagao do pior dos contr£rios

Finalmente, no capitulo 10, a oposigao entre enWb e d2zn.am.& sai de cena

e Arist6teles empenha-se em elucidar o sa romo }ac7zZz(2bilo e o .nib.ser coho Za/-

so. O texto 6 por vezes enigmatico e confuse, sobretudo ao se pronunciar a respeito

da verdade concemente is entidades ''nao-compostas", mas a primeira metade do

capitulo delimita com clareza a peoria aristot61ica da verdade como correspond&n-

cia entre estados de coisas e proposig6es que pretendem descrev&-los
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Livro X(Iota)

No primeiro capitulo, Arist6teles empenha-se em encontrar uma definigao

para o um. De inicio, tr6s candidatos se apresentam:(i) aquilo que 6 continua,

(ii) aquino que e um certo todd,(iii) aquilo puja apreensao 6 indivisivel. Entre

essas tr6s deHinig6es preliminares, Arist6teles ressalta que o bator comum 6 ser

indivisivel e, maid propriamente, ser mec11dz daquilo que 6 divisivel, ou sqja, ser

medida de uma pluralidade. No desenrolar dessa discussao, Arist6teles tece im-

ponantes considera96es sabre a distingao inedutivel entry o sa-para o um(dado

em sua definigao) e as coisas a que um se reporta - trata-se de uma importance

distingao semintica entre o uso do termo como denominagao que se revere a

outra coisa, e a mengao do termo homo (!b#b.rbndum.

No capitulo seguinte, mediante a distingao semintica acima assinalada, Aris-

t6teles refuta a teoria plat6nica que atribuia ao Um substancialidade e exist6ncia

separada: o um sempre se reports a alguma natureza subjacente, cuja ess&ncia

nio se esgota no cato de sa um, mas que 6 definida por crit6rios distintos da-

queles que circunscrevem o sa./para o um. Dai se segue que o um tem exist6ncia

efetiva apenas na medida em que 6 zzm ce:rzo um, ou sqa, na medida em que se

atribui, como predicado, a alguma coisa distinta

No capitulo 3, Arist6teles analisa a oposigao entre "um" e "maltiplo '', bem

como aquino que, em J\4ezz#s72:z IV 2, fora reconhecido como sendo as "formas do

um e do maltiplo '', a saber, o mesmo e o ouuo, o semelhante e o dessemelhante. O

capitulo apresenta algumas anomalies termino16gicas e algumas inconsist6ncias

conceituais, mas esse problema 6 pouco estudado pelos especialistas.

No capitulo 4, Arist6teles empenha-se em delimiter a nogao de con/zz.r7bdzde

(enanabraw) coma d) renta co/npaezz de um ggnmo(ou dominio), assam coma

9
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outras no96es complementares. Tamb6m aqui ha alguns problemas de consist&ncia

conceitual que nio receberam a devida atengao da literatura especializada.

No capitulo 5, Arist6teles volta ao assunto da oposigao entre "um" e "mQlti-

plo", mas 6 a oposigao entre o igual e o desigual que rouba a cdna, a qual & ana-

lisada segundo um parametro absolutamente similar a 6Hoso6ia analitica con-

temporanea

A semelhanga com a HilosoHia analitica ressalta tamb6m no capitulo 6, no

qual Arist6teles se empenha em analisar os crit6rios para o uso logicamente cor

feta da expressao "qual dos dais"(poreron ... a, com a correspondente anflise

dos pressupostos implicitos nos uses ordinfrios dessa mesma expressao. Ap6s

essa analise, Arist6teles volta ao tema da oposigao entre "um" e "maltiplo '', e,

de passagem, tece virias considera96es a respeito das quatro formas de oposiS:ao.

No capitulo 7, a teoria da contrariedade, ja exposta no capitulo 4, 6 comple-

mentada pda exposigao da nofao de Jure med7Z£lb(merzwg, a qual sera, entry

outras coisas, para sedimentar a distingao entre contrariedade e contradigao.

O capitulo 8 6 dedicado a anflise dos crit6rios que regulam o uso logicamen-

[e correto da expressao "distinto em esp6cie"(ie/eton /6/ e/aev) e, por extensao,

das express6es "distinto em genera" e "idCntico em esp6cie '

No capitulo 9, ha uma considerivel mudanga de registro: sob um prisma

mats propriamente onto16gico do que 16gico, Arist6teles enfrenta o problema de

saber por que algumas contrariedades produzem diferengas especinicas, ao passo

que outras nio. A resolugao do problema tem conseqti&ncias relevantes para o

hilemorHismo das subst&ncias sensiveis e para a doutrina da individuagao.

No capitulo 10, enHlm, a perspective muda novamente: o objetivo consiste

em refutar a peoria plat6nica das id6ias mostrando que um mesmo g&nero nio

pode confer coisas corruptiveis e coisas incorruptiveis, pois o corrupdvel e o in-

10
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corruptivel sio heterogeneos. No entanto, 6 bastante controverso o modo pelo

qual Arist6teles chega a essa premissa, bem como o modo pele qual ele a apro-

veita no arguments.

M6todo de traduga.o

Sobre os pressupostos que guiaram minhas opg6es de tradugao, nio tenho

muito a acrescentar a16m daquilo que ja foi dito nas Introdug6es de outros vo-

lumes desta colegao -- sobretudo os volumes com as tradug6es de ./B:rlm l-ll

tClassicos da Filosofia: Cademos de Tradufao nn \) e Segundos Analiticos \l

tClassicos da Fiiosofia: Cadernos de Tradugaona 4b.

Minhas op96es lexicais, de rata pouch ortodoxas("e6etividade" para cher

gelb, ''capacidade '' para d2/n.2mJ#), encontram-se justinlcadas com algum detalhe

no Glossirio deste volume.

Texto prego e tradug6es consultadas

Para delimiter o texts grego desta tradugao preliminar, utilizei como instru.

menlo preponderance a edigao critica comentada de David Ross]1924]

.,4.rBzode) JMe/zzJ2i5)sacs, a revised text with Introduction and Commentary

by W. D. Ross, Oxford: Clarendon Press, 1924.

Utilizei tamb6m as seguintes edig6es:

]Mefz{/2i5ynt:z, Werner Jaeger, Oxford: Clarendon Press, 1957.

.,4.rBzo/cJB Opexz, E. Bekker, editio altera Olof Gigon, Berlin: Walter De

Gruyter, 1961

11
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Mbfo/eJB]Ueziil2J5)cs7ca, W. Christ, Leipzig: Teubner, 1906.

]4ezzi$37t:z de Mbz6rc:/les, Valentin G. Yebra, ed. trilingtie, Madrid: Gredos,

2' ed., 1982

Conhego muito melhor o texto do livro IX do que o texto do livro X, em vh-

tude de minhas pesquisas sobre a teoria da oust, exposta no "nOcleo duro" da

i\4efzaicH. Assim sends, para o livro IX(Theta), li cuidadosamente today as

edig6es arima e efetuei um exame meticuloso de coda variance do texto. Muitas

variantes nio t&m grande relevancia, outras nio sio defensfveis do ponto de

vista 6Hos6fico. O resultado Htnal de nossa anilise & que o texto estabelecido por

Ross ainda 6 um bom parametro a ser seguido como porto de partida e, apesar

de algumas poucas diverg6ncias (indicadas nas notas deste volume), foio texto

prego assumido para a tradugao.

Com relagao ao livro X (Iota), excetuando-se algumas poucas passagens de-

cisivas (como as duas primeiras panes do capitulo 1, os capitulos 9 e 10), tomei

coma panto de partida o texts de Ross e consulted as demais edig6es apenas(i)

nas passagens filologicamente mais diHiceis e/ ou (ii) a partir das indica96es do

aparato critico de Ross. E 6bvio que, numb future tradugao revisada do livro

Iota, n8o poderei me contentar com esse recurso e deverei proceder a um exame

mats minucioso de sodas as variantes do texto grego, inclusive as que sio atesta-

das pelos comentadores antigos. Para a presence edigao, no entanto, pareceu-me

aceitivel poupar-me de tal tarefa.

Para as saudiveis comparag6es que fazem parte do trabalho do tradutor,

consulteia tradugao inglesa de Ross(tanto a original, coma a revista par Barnes

na Oxford Revised Translation) e a tradugao espanhola de Yebra

z\4ezzpays7cs. D. Ross(trad.), h Comp/fff Mo/ ks o/.4n)rode. Oxford: Cla

rendon Press, 1924

12
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i%e ?pays7cs. D. Ross(trad.), h BARNES, J.(ed.), 7Ze C22inplere Mou@ o/'

Mkaode(Oxford Revised Translation), Princeton: Princeton University Press, 1984

]Mezzi%:zt:z de Mbidze:/es, Valentin G. Yebra, ed. trilingtie, Madrid: Gredos,

2' ed., 1982.
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METAFiSICA

Livro IX

Capitlllo I

/7a45# Zq Este diED a respeito do ante que & primeiramente, ao qual today

as demais categories do ante se reportam, into 6, a respeito da ess&ncia(de cato, 6

conforme a deninigao da ess6ncia que os demais entes se dizem enter, o de M/

giza.olli:fade, o de &/ qu.aJyt/zde e os demais que assim se enunciam, pois todos

hio de envolver a de6inigao da ess6ncia, como dissemos nas primeiras discus

sees). Mas, visio que se diz ence, por um lido, o gue, ou o de fa/ gzzaJlabde, ou o

de fz/ giza.nzlZZade, e, por outro dado, o que 6 pda capacidade e pda efetividade

ou fungao, delimitemos tamb&m a respeito de capacidade e efetividade, e, inici-

almente, a respeito da capacidade da qual maid se fda ordinariamente, embora

nio deja a mais 6til para aquilo que agora pretendemos. De rata, a capacidade e

a efedvidade se estendem sobre maid casos que as que se dizem apenas conforme

ao movimento. No entanto, depois de nos pronunciar a respeito desta, elucida-

remos tamb6m a respeito das outras, nas delimitaS:6es a respeito da eFetividade.

15



Arist6teies

/7a46a 47 Pols bem: 6oi por n6s delimitado, em outras discuss6es, que a ca-

pacidade e o "ser capaz de '' se enunciam de vfrios modos. Entre essen, deixem-

se de lado sodas as capacidades que assim se denominam de maneira hom6nima

(de fato, algumas assam se denominam por uma Gertz semelhanga, tal coco na

geometria dizemos "pot&ncias" e "nao-pot6ncias" por serem ou nio serem de

um certo modo)I por outro lido, sio principios de um cerro tipo today as que se

reportam a mesma forma, e das assim se denominam em relax:ao a uma primei-

ra, que 6 principio de mudanga em outra coisa ou na pr6pria coisa enquanto ela

6 outta. De faso, ha uma capacidade que 6 capacidade de padecer: ela este no

pr6prio padecente e 6 principio de mudanq:a passiva por agro de outro ou pda

agro de si mesmo enquanto outro. Outdo tipo de capacidade, por sua vez, 6 a

condigao de insuscetibilidade a uma mudanga para pior ou a uma corrupgao por

agro de outdo, ou por ag:ao de si mesmo enquanto outro, por agro de um princi-

pio de mudanga. De faso, em todas essas deHinig6es, encontra-se presente o

enunciado deHmit6rio da primeira capacidade.

/7046a /6/ Por outro lada, essas mesmas capacidades assam se denominam

coma capacidades apenas de fazer(ou de padecer), ou coma capacidades de

fazer apropriadamente. Por conseguinte, tamb6m nas de6mig6es deltas Qltimas

estario de certo modo presentes as definig6es das capacidades anteriores.

/7 a46fz /Py Assam, 6 manifesto que, de cerro modo, sio uma s6 a capacidade

de fazed e a de padecer(pris argo 6 "suscetivel de" ou "capaz de" porque ele

pr6prio possum capacidade de padecer, ou porque outta coisa possum capacidade

de padecer sob sua aWaD), mas, de outta mode, sio diversas. De rata, uma esb

no padecente(pris o padecente padece, into 6, algo padece sob afar de outro,

por possuir um cerro principio, e porque tamb&m a materia 6 um certo principio:

aquilo que 6 gorduroso 6 combustivel, ao passo que aquino que cede de tal e tal

16
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modo 6 quebravel, e semelhantemente nos demais cason), ao passe que a outra

esb no agente, por exemplo, o quente(que esb naquilo que esquenta) e a arte de

construir casa(que esM no construtor de casa). Por ipso, uma mesma coisa, sob

o aspecto em que 6 naturalmente coesa, nio padece por agro dela mesma, pois,

neste aspecto, ela 6 uma s6, e nio outra.

£7a46a ZPy E a incapacidade(bem como o "nio suscedvel a" ou "incapaz

de") 6 a privagao contriria a capacidade deste tips, de modo que toda capacida

de 6 capacidade da mesma coisa da qual ha incapacidade(e sob o mesmo aspen '

to). E a privagao se diz de virios modes: denomina-se privado tanto aquilo que

nio possui algo, como aquilo que, sendo naturalmente apto a possum'lo, nio o

possui, ou em gerd, ou quando 6 naturalmente apto a possum-lo, ou exatamente

de tale tal modo Oor exemplo, inteiramente), ou de um modo qualquer. Em

alguns cason, dizemos que estio privadas as coisas que, sendo naturalmente ap

tas a possuir algo, nio o possuem devido a alguma vio16ncia.

Capituto 2

/7a46a 3q Dado que alguns principios desse tips estio presented nos inani-

mados, outros, nos animados, into 6, na alma, e na parte da alma que possui

razao, 6 tamb6m evidente que, entre as capacidades, algumas hio de ser inacio-

nais, ao passo que outras hio de ser acompanhadas de lazio. Por isso, today as

t6cnicas e conhecimentos produtivos sio capacidades, pois sio principios de

mudanga em outra coisa ou no pr6prio produtor enquanto ele 6 outta coisa

/7046b 47 Para today as capacidades acompanhadas de razao, ha uma mes-

ma capacidade em relagao a ambos os contrariosl ja no casa das irracionais,

coda uma 6 capaz de apenas um contrariol por exemplo, o quente 6 capaz ape
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nas de esquentar, ao passo que a medicina 6 capaz de produzir doenga e saQde.

A causa disso 6 que o conhecimento 6 de6inigao, e a mesma de6migao elucida a

coisa e sua privagao, embora nio do mesmo modo, isto 6, de cerro modo, a de-

6inigao 6 a respeito de ambas, mas, de outro modo, 6 antes daquilo que 6 o cano.

Por conseguinte, tamb6m os conhecimentos deste tipo, necessariamente, sio

conhecimentos dos contrarios, embora, por si mesmos, sham da coisa, e n5o

spam, por si mesmos, conhecimento da privagao. De faso, tamb6m a de6inigao

6, por si mesma, de um dos contrarios, mas, de cerro modo, 6 por concomit&ncia

do outro contrario, pois ela elucida o contrfrio por negagao e subtragao (de faso,

a privagao primeira 6 o contrario, e ela 6 subtragao do outro). Dado que os con-

trfrios nio surgem em um mesmo item, e dado que o conhecimento 6 uma ca-

pacidade por possuir razao, e dado que a alma possui principio de movimento,

aquilo que 6 saudivel produz apenas saade, aquino que & calorifico produz ape-

nas calor, e aquilo que 6 reftigerativo produz apenas hio, mas quem possui o

conhecimento produz ambos os contrfrios. Com efeito, a de6inigao 6 a respeito

de ambos os contrarios, embora nio de maneira semelhante, e este na alma, que

possui principio de movimento. Por conseguinte, a alma pode produzir ambos

os contririos a parter do mesmo prindpio, na medida em que os articula ao

mesmo. Por ipso, as coisas que sio capazes pda lazio produzem o contra.rio das

que sio capazes sem lazio, pois os contrfrios estio envolvidos num s6 prince

pio, a definigao.

/7a46b 247 E evidence tamb6m que a capacidade de apenas fazer(ou pade-

cer) acompanha a capacidade de faber bem, ao pasco que esta nem sempre

acompanha aquelal de rata, necessariamente, quem produz bem tamb&m pro-

duz, mas nio 6 necessirio que quem apenas produz tamb6m produza bem.
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Capitttlo 3

/70466 ZPy Ha alguns que a6umam, coma os Megaricos, que aldo tem capa-

cidade apenas quando este em atividade, e que, quando nio este em atividade,

nio tem capacidade; por exemplo, aquele que nio esb construindo nio teria
capacidade de construir, mas apenas a teria aquele que constr6i, quando este

construindo; semelhantemente tamb6m nos outros casos

£7046b SZ7 Nio 6 diH)cil ver os absurdos que deconem disco. De tata, 6 evi-

dente que nio podera ser construtor se nio estiver consnuindo(pols o ser para

construtor 6 $er capaz de construir), e semelhantemente para as demais t&cnicas

Ora, se 6 impossivel possuir tail t6cnicas sem t&-las aprendido e adquirido em

cerro momento, e se 6 impossivel nio t6-las sem t&-las perdido em algum mo-

mento (ou por esquecimento, ou por algum sofrimento, ou pelo tempo, pois,

certamente, nio 6 por destruir-se o assunto, pols este sempre 6 o cano), quando

parar, nio possuira a t6cnica? E, ao subitamente ester construindo de novo, de

que maneira a teri adquirido?

/7a47a 47 Semelhantemente tamb6m em relagao aos inanimados: nada po-

deri ser trio, nem quente, nem dole, nem em gerd sensivel, se nio houver algo

que os perceba; por conseguinte, decorrerf que des a6irmam o argumento de

Protagoras. Com efeito, nada podera possuir sensagao, se nio estiver sentindo,

isto e, se nio estiver em atividade. Assim, se 6 cego aqueie que nio possui visio,

sendo naturalmente apto a possum-la, quando 6 apto e enquanto ainda existe, os

mesmos hio de ser cegos virias vezes ao dia, e tamb6m surdos.

/7047a -rOV A16m do maid, visto que incapaz e aquino que 6 privado de cape

cidade, serif impossivel que viesse a ser aquilo que nio esb vindo a seri e dina

algo false quem aHumasse que argo impossivel de vir a ser 6 ou ha de ser(pols

19



Alist6teles

era ipso que "incapaz" signi6lcava), de modo que tail argumentos suprimem o

movimento e o devil. Com efeito, sempre haveria de estar de p6 aquilo que esb

de p6, e sempre haveria de ester sentado aquino que este sentado, pris ele nio

poderia levantar:se, se estivesse sentado: seria impossivel que se levantasse

aquele que nio pudesse levantar-se

/]a47cz /77 Assim, se nio 6 admissivel afirmar tats coisas, & evidence que a

capacidade 6 distinta da atividade (aqueles argumentos fazem da capacidade e

da atividade uma mesma coisa, e, por isso, buscam destruir algo n8o pouco im-

portante). Por conseguinte, 6 admissivel que algo deja capaz de ser, mas nio deja

o cano, e que argo deja capaz de nio ser, mas sda o caso; semelhantemente tam-

b6m para as demais categorias: 6 admissivel que algo, sendo capaz de andar, nio

ando, e que, sendo capaz de nio andar, ande. Eis o que 6 o capaz: aquino com

relagao a que nio resultarf nada impossivel, se Ihe suceder a atividade da qual

se diz ter capacidade. Quero dizer o seguinte: se algo 6 capaz de sentar-se e 6

possivel sentar-se, se Ihe suceder sentar-se, nio resultarf nada impossivel; se-

melhantemente, se for capaz de ser movido ou mover, ou estar de p6 ou levan-

tar-se, ou ser, ou vir a ser, ou nio ser ou nio vir a ser.

/]047fz sav Com relagao ao Home, "atividade"(a que se equipara a e6etivi-

dade) veio do movimento, sobretudo, at6 as demais coisas. De faso, reputa-se

que a atividade deja sobretudo o movimento; por ipso, inclusive, nio atribuem o

mover-se aos nao-enter, mas sim outros predicados; por exemplo, a6umam que

os nio-entes sio pensaveis e desejaveis, mas nio suscetiveis de movimento, por-

que, nio sendo e6etivamente, haveriam de ser efetivamente. De cato, entry os

nao-enter, alguns sio em pot&ncia; no entanto, nio sio o faso, pois nio sio efe.

tivamente.
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Capitltio 4

/7047b 37 Vista que o "possivel" 6 aquilo que foi ditz, ou o acompanha, 6

evidence que nio 6 cabivel que deja verdadeiro aHumar que "a/ e fz/ coJ3:a 6 pos-

sivel, mas nio podera ser o caso", de modo a evitar, por esta via, que coisas im-

possiveis sejam o casa. Query dizer: se algu6m(que nio levi ern consideragao

que tal coisa 6 impossivel) dissesse que "e possivel que a diagonal sega comensu-

rada, mas nio podera ser comensurada, porque nada impede que algo, sendo

capaz de ser ou vir a ser, nio seja nem possa ser ''. Ora, a parter do que se esta-

beleceu, 6 necessfrio o seguinte: se supormos que 6 o faso ou que veio a ser

aquino que nio 6 o caso, mas 6 possivel, nio ha de se dar nada impossivel. No

entanto, neste caso decorreria argo impossivel: de faso, 6 impossivel que a dia-

gonal deja comensurada. Com efeito, nio sio id6nticos o falco e o impossivel: 6

falso que tu agora estqjas em p6, mas nio 6 impossivel.

/7a47b /47 Ao mesmo tempo, 6 evidence tamb6m que, se 6 necessfrio que .B

sqa o caso quando .A 6 o faso, tamb6m 6 necessirio que .B sqja possivel quando

6 possivel que .4 seja o carol pols, se nio for necessirio que ele sqa possivel,

nada impedira que ele nio deja possivel de ser o faso

/]a47b /77 0ra, assume-se que .4 6 possivel. Assim sends, quando 6 possi-

vel que .4 selz o casa, se for suposto que .4 6 o casa, nada deconera(conforms se

estabeleceu) que selz impossivel de $er o casa; e era necessfrio .B ser o casa. No

entanto, .sera(conforme se estabeleceu) impossivel. Ora, assuma-se entio que B

6 impossivel. Assim, se 6 impossivel que .B deja o cano, 6 necessirio que tamb6m

4 deja impossivel. Mas,(conforme se estabeleceu), o primeiro, .B. era impossivel;

logo, tamb6m o segundo, .A, 6 impossivel. Portanto, se ,4 for possivel, tamb&m B

ha de ser possivel, se precisamente(coma se estabeleceu) se comportam entre si
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de tal modo que 6 necessirio que .Bseja o casa, quando .4 6 o cano. Se, quando .4 e

.B se comportam deste modo, .Bnio for possivel deste modo, tampouco '4 e .B hio

de se comportar entre si do modo como se sup6s. E se 6 necessirio que .B deja pos-

sivel quando .A 6 possivel, se .,4 6 o caso, 6 necessgrio que tamb6m .B sega o caso.

Pois ''necessariamente ser possivel que .B sqa o caso, se .4 6 possivel '', signiHica

into: se ,4 for o caso, quando e da maneira em que era possivel ser o caso, 6 neces-

sfrio que, nestas circunstincias e deste modo, tamb6m aquele, .B, sega o caso.

Capitulo S

/7t)47b 3/7 Entry todas as capacidades, algumas s8o inatas(por exemplo, as

sensa96es), ouuas se dio por habito(coma a de tocar flauta), outras se dio por

aprendizado(por exemplo, a das t6cnicas)I assim sends, para algumas todas as

que se dio por hfbito ou razio --, 6 necessfrio possum'las na medida em que as

exercemos anteriormente; mas, para as que nio sio desse typo, bem homo para

aquelas concernentes ao padecer, ipso nio 6 necessfrio.

/]a47b SS7 Dado que aquilo que 6 capaz 6 capaz de aldo, em algum instance

e de um certo modo (e todos os demais itens que necessariamente sio adiciona-

dos na definigao), e dado que algumas coisas sio capazes de mover pda fazio e

saas capacidades sio acompanhadas de razao, ao pasco que outras sio irracionais

e suas capacidades sio inacionais, e dado que 6 necessirio que aquelas se deem

em algo animado, e estes se d&em em amboy, 6 necessfrio que, com relagao a estes

altimas, quando o agente e o padecente se aproximam(conforme ao modo pele

qual t6m a capacidade), um produza e o outta padega. No entanto, com relagao

iquelas primeiras, ipso nio 6 necessario, pols das produzem os contr&ios(ao pas-

se que coda uma das outras produz uma s6 coisa), de modo que haveriam de pro-

duzir ao mesmo tempo os contrarios; no entanto, isso 6 impossivel.
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/]a48a /ay Assam, f necessfiio que algum outta item sega o decisivole dino

que tal item 6 o desejo ou a escolha. Pois o agente ha de fazer qualquer um dos

doin contrfrios que deseje decisivamente, quando Ihe estiver disponivel no modo

pelo qual 6 capaz e quando se aproximar do padecente. Por conseguinte, com

relagao a judo que 6 capaz pda lazio, quando ele deseja aquilo de que tem ca-

pacidade e do modo em que a tem, 6 necessfrio que ele o raga. E ele tem a capa-

cidade na medida em que o padecente este presence e se disp6e de tal e tal ma-

neira; casa contrario, nio serf capaz de faze-lo(nao mats 6 precise delimitar em

acr6scimo o ''nada de fora impedindo", pois o agente possuia capacidade de tal

modo que ela 6 capacidade de fazer, e ela o 6 nio de um modo qualquer, mas

sim na medida em que certas coisas se comportam de cerro modo, das quais hio

de estar excluidas as que impedem a partir de fora; de cato, alguns itens adicio.

nados na de6migao as suprimem). Por ipso, mesmo se quiser ou desqjar fazer ao

mesmo tempo dual coisas ou coisas contrarias, n8o podera faze-las; pois nio &

deste modo que ele possuia capacidade relative a essas coisas, isto 6, a capaci-

dade nio 6 capacidade de faze-las simultaneamente(vista que ele poderia fazed

aquilo de que fosse capaz dente modo)

Capitttlo 6

/]a48a ZS7 Vista que ja nos pronunciamos a respeito da capacidade que se diz

segundo o movimento, delimitemos a respeito da e&tividade: o que 6 a efetividade,

e de que tipo ela &. De faso, para os que fazem tal distingao, ao mesmo tempo tam

b6m em relagao ao "capaz" ficarf evidente que a6lrmamos ser ''capaz" nio apenas

aquilo que 6 naturalmente apto a mover outra coisa ou ser movido por outra coisa

(ou sem maid, ou de um cerro modo), mas tamb6m de uma maneira diversa(6 por

ipso que, ao investigar, disconemos tamb6m sabre aqueles modes).
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/7t)48a SOy Pols bem, eis o que 6 a efetividade: a coisa ser o casa nio do

modo em que a6irmamos ser em pot&ncia. AHumamos ser ''em pot&ncia '', por

exemplo, um Hermes na madeira, ou a metade na linha inteira, porque ela po-

deria vir a ser subtraida, e tamb&m o conhecedor que nio estiver considerando

seu conhecimento, desde que for capaz de considers-lo; por outro lado, aHuma-

mos ser "efetivamente '

/7048fz SS7 0 que queremos dizer 6 evidence, em castes particulares, pda indu-

g:ao, e nio 6 preciso buscar de6inigao de tudo, mas apenas considerar o analogo: tal

como quem esb construindo esb para o construtor, do mesmo modo quem este

desperto este para quem doyle, e quem este vendo este para aquele que este de

olhos fechados, mas possui visio, e aquino que foi discriminado a partir da materia

esb para a materia, e o elaborado esM para o nio-elaborado. Nesta diferenciagao,

para uma parte fique delimitada a e6etividade, e, para a ouaa, o "capaz:

/7a48b 6/ "Efetivamente" nio se diz de maneira semelhante para today as

coisas, mas sim pele analogs: tal coma esfa co/)a esb n/)ra(ou 6 em relaqao a

]kfoD, do mesmo modo fd e fd co/)a esb nagudb(ou 6 em relagao a zguJ7o9. De

fate, algumas coisas se dizem efetividade coco o movimento em relagao a napa

cidade, outras, por&m, como a ess6ncia em relagao a certa materia.

/]a48b Py Tamb6m o ilimitado e o vazio(e todos os itens que sio dense tips)

se aHumam em pot&ncia e efetividade de um modo diverso de muitos estes, por

exemplo, o que v6, o que caminha ou o que 6 visto. Nestes cason, em um dado

moments 6 possivel que des sejam verdadeiramente a6umados sem mats(de

faso, uma coisa 6 "objeto da visio '' porque este sends vista, outra, porque 6 sus-

cetivel de ser vista); o ilimitado, no entanto, nio 6 em potencia assim, de tal

modo que pudesse ser separado em efetividade; pelo contrario, ele 6 de tal modo
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que pode ser separado apenas pelo conhecimento. Pois "nio terminar a divisio '

conesponde a "essa atividade]sc. de dividir] estar em potencia", mas n80 ao

'existir como algo separado '

/70486 /XV Vista que nenhuma aWaD da qual ha um limits 6 um acabamento,

mas se conte, antes, entre as coisas que concernem ao acabamento - por exem-

plo: o emagrecer ou o emagrecimentol as pr6prias coisas, quando emagrecem,

estio em movimento deste modo: nio se encontra presente aquilo em vista de

que se da o movimento - das nio sio uma atividade, ou, ao menos, nio sio

uma atividade complete(pols nio s8o acabamento); mas aquela em que se en-

contra presence o acabamento 6, de cato, uma atividade.

[7a48b ZS7 Por exemplo: ao mesmo tempo esb vendo e viu, este pensando e

pensou, este inteligindo e inteligiu; no entanto, nio 6 ao mesmo tempo que este

aprendendo e aprendeu, nem esb vindo a ser saudfvel e encontra-se saudfvel ao

mesmo tempo; este vivendo bem e vive bem ao mesmo tempo, bem como este

sendo feliz e & feliz. Se nio fosse assim, serif preciso paras em algum momento,

tal homo quando se emagrece; no entanto, nio para, mas este vivendo e vive.

/]048b 287 Entry essas a96es, 6 preciso denominar umas como "movimen-

tos", outras, como "atividades''. Pois dodo movimento 6 imperFeito: emagreci-

mento, aprendizagem, caminhada, edificagao; estas coisas sio movimentos e, de

cato, sio impedeitas. De cato, nio 6 ao mesmo tempo que este caminhando e

caminhou, ou esb ediHicando e ediHicou, ou este nascendo e nasceu, ou este se

movendo e se moveu - pelo contrario, sgo distintos, assim como este movendo e

moveu. No entanto, ao mesmo tempo viu e esb vendo a mesma coisa, assim

como este inteligindo e inteligiu. Assim, a agro deste tipo, denomino "ativida-

de"; mas aquela, denomino "movimento:
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/]a48b SS7 Portanto, a panic de tail considera96es, pique evidente para n6s o

que 6 e de que lipo 6 o ''efetivamente:

Capitttlo 7

/]a48b S77 Devemos delimiter quando 6 que cada coisa este em potencia e

quando 6 que nio este, pois nio 6 em qualquer circunstincia. Por exemplo: seri

que a terra 6 em pot&ncia homem? Ou n8o 6, mas apenas quando ja se tornou

esperma, e talvez nem sequer nesse momento?

/7a49a 3V Do mesmo modo, nio & qualquer coisa que poderia vir a se tornar

saudavel, deja pda agro da medicine, seja por acaso; pelo contrario, ha algo que

& capaz de ser saudavel, e isto 6 que 6 o saudivel em pot6ncia.

/]a49a S7 Ei$ a marca daquilo que pods vila ser efetivamente saudivel a

parter do ser saudfvel em pot&ncia: se vem a ser por obra do pensamento, 6

quando pode vir a ser na medida em que o produtor quer e nenhum dos itens de

fora impedir; ja no outdo cano, 6 quando nenhum dos itens que estio nell pr6-

prio, que pode vir a ser saudavel, impede.

/7a49a 87 E de maneira semelhante que tamb6m uma casa 6 em pot6ncia: se

nenhum item, entre os que estio em za/ e a/ co/3z, into 6, na materia, impede

que venha a ser casa, nem ha nada que seja preciso acrescentar, ou subtrair, ou

transformar, tal coisa 6 uma casa em pot&ncia

/7a49a /]/ E da mesma maneira tamb6m nos demais castes em que o princi-

pio do vir a ser vem de fora, bem como naqueles em que o principio esb na pr6-

pria coisa que o tem (as quaid, se nenhum item de fora impedir, hio de ser, devi

do a das mesmas). Por exemplo: o espemia ainda nio e um homem em paten-
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cia (pois 6 preciso que ele soba transformagao e esteja em outra coisa), mas

quando, devido ao seu pr6prio principio, ji. 6 de tal e tal tipo, ja. 6 tal coisa em

potential naquele casa, por&m, carece de um outro principio(tal coho a terra

ainda nio 6 em pot&ncia estftua, pois 6 ao se transformar que ela serf bronze).

/]a49a /XV A6lgura-se que, com relagao ao item que aHirmamos ser nio "este

coisa", mas "de tal coisa '' - por exemplo, nio a6irmamos que a banqueta 6 ma-

deira, mas sim "de madeira '', tampouco aHirmamos que a madeira 6 terra, mas

sim ''de terra '', e, novamente, se a terra for assim, nio a a6umaremos ser tal e tal

coisa, mas ser "de tal e tal coisa" - aquilo de que algo se constitui sempre 6 em

pot&ncia o item ulterior, sem maid. Por exemplo: a banquets nio se diz ''de ter-

ra'', nem ''terra" , mas sim "de madeira", pois 6 into que 6 em pot6ncia uma ban-

quets, e este & a materia da banqueta(sem maid, da banquets sem mats, delta

banquets aqui, asta madeira aqua). E se ha um item primeiro que nio maid se

denomina "de tal coisa" segundo um outro, ele 6 uma materia primeiral por

exemplo: se a terra fosse de ar, e se o ar nio fosse togo, mas sim de togo, o togo

seria uma materia primeira, que nio seria um ce:rzo .iao.

/]049a 277 De fate, & nisto que diferem entre sio "de que" e o subjacente

por ser ou nio ser um cello .iio. Por exemplo: para as a6ecg:6es, o subjacente &

um homem, ou um compo ou uma alma, ao passo que sio afecg6es o musical e o

branch(na medida em que a mQsica se insti]a, ta] coisa]sc. o subjacente] nio se

denomina como ''masica", mas sim como "musical '', e um homem nio se de-

nomina homo "brancura", mas sim como ''branco '', nem como "caminhada" ou

:movimento '', mas sim como ''caminhante" ou "movido '', assim como o "de tal

coisa").
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/7a49a S47 Portanto, para todos os castes em que se afirma deste modo, o

item extremo 6 uma ess&ncia. Contudo, para os casos em que nio se a6imla as-

sim, mas em que aquino que se predica 6 uma forma e tzm ce:r70 Jiao, o item ex-

tremo 6 materia e ess6ncia material. E acertadamente ocorre que se aHume o "de

tal coisa" conforme a. materia e is aFec96es, pois ambas sio indeHlnidas

/]0496 27 Portanto, este ditz quando se deve dizer "em pot6ncia", e quando nio

CaPitulo 8

/7a49b 47 Vista que se encontra delimitado de quantos modos se diz "ante-

rior", 6 evidente que a efetividade 6 anterior a capacidade. Query dizer: nio

apenas a capacidade que foi definida, a que se concebe como principio de mu-

danga em outra coisa ou na pr6pria coisa enquanto outra, mas, em gerd, a todo

principio de movimento ou repouso(pris tamb&m a natureza $e encontra no

mesmo g&nero que a capacidade: 6 principio de movimento, nio em outta coisa,

mas na pr6pria coisa enquanto ela 6 ela mesma)

/70496 /ay Pois bem: a efetividade 6 anterior a coda capacidade dense tips

tanto pda deHinigao como tamb6m pelo modo de ser. No entanto, pelo tempo

de certo modo ela 6 anterior, mas, de cerro modo, nio.

/7049b .r2V Assim, 6 evidence que ela 6 anterior peta de6lnigao(pris aquilo

que 6 primeiramente capaz 6 ''capaz" porque 6 possivel que ele entre em ativi-

dade; por exemplo: denomino como "ediHicador" aquino que 6 capaz de edificar,

como "dotado de visio", aquino que 6 capaz de ver, e, como "visivel '', aquilo

que & capaz de ser vistol 6 o mesmo argumento tamb6m nos demais castes; por

conseguinte, 6 necessirio que a deHmigao e o conhecimento da atividade estejam

previamente dados em relagao a definigao e ao conhecimento da capacidade)
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/7a49& / 77 Por outro lada, no tempo, a efetividade & anterior do seguinte

modo: 6 anterior aquilo que esb em efetividade e 6 id&ntico em forma; no entan

to, em namero, nio 6 anterior. Digo isso porque, a este homem, que ja 6 efeti

vamente, 6 anterior no tempo a materia, que 6 em pot6ncia um homem, mas

ainda nio 6 um homem efetivamente - e a este trigo, 6 anterior no tempo a se-

mente, que 6 em pot&ncia trigo, mas ainda nio 6 trigo efetivamente, e, a tal e tal

coisa que v6, 6 anterior no tempo aquilo que 6 dorado de visio, que 6 em pot&n-

cia algo que v6, mas ainda nio 6 efetivamente algo que v6 --; no entanto, a estes

itens, sio anteriores no tempo outros, que sio efetivamente, a partir dos quaid os

primeiros vieram a ser. Pois aquino que 6 efetivamente vem a ser, sempre, a par-

tir de algo que 6 em pot&ncia e devido a algo que 6 efetivamentel por exemplo:

um ser humana vem a ser a parter de um ser humano, e algo musical vem a ser

por obra de algo musical, pois sempre album item primeiro move, e aquino que

move ja, 6 eFetivamente.

/7a496 277 Foi ditz, nas discuss6es a respeito da essencia, que tudo que vem

a ser vem a ser algo, a partir de algo e por obra de algo, e que este Qltimo Ihe 6

id6ntico em forma. Por isso, inclusive, reputa-se que 6 impossivel ser um ediHl-

cador sem ter ediHicado nada, ou ser um citarista sem ter jamais tocado citara

Pois 6 tocando citara que aprende a Coca-la quem aprende a tocar citaral seme

Ihantemente tamb6m nos outros casos.

/]049b S37 Foi daqui que surgiu o arguments soHtstico de que algu6m, sem

possuir um dado conhecimento, poderia fazer aquino a respeito de que 6 tal co-

nhecimento; pois quem o esb aprendendo nio o possui. No entanto, visio que

algo daquilo que este vindo a ser ja veio a ser, assim como algo daquilo que, em

gerRI, este se movendo ja se moveu (ipso 6 evidente nas discuss6es sobre o mo-
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vimento), 6 tamb6m igualmente necessfrio que quem este aprendendo possua

algo do conhecimento. Ora, por esta via 6 evidence que a efetividade, tamb6m

dente modo, e anterior a capacidade no vir a ser e no tempo

/705arz 4T Mas tamb6m pele modo de ser a efetividade 6 anterior a capaci-

dade, primeiramente, porque as coisas que sio posteriores no vir a ser sio ante-

riores pda forma e pda ess&ncia(por exemplo: o valid 6 anterior a crianga, e o

ser humano 6 anterior ao esperma, pois um ja tem a forma, ao passo que o outro

nao), e tamb6m porque judo que vem a ser progride para um principio e acaba-

mento(pois 6 principio aquilo em zzkzz de qzze, e o vir a ser 6 em vista do aca-

bamento), e 6 acabamento a efetividade, e 6 em vista dela que a capacidade &

adquirida. De cato, nio 6 para que denham visio que os animais v&em, mas t&m

a visio para que vejam; semelhantemente, possuem a arte da ediHlcagao a Him de

que edi6lquem, assim como possuem a capacidade de estudo a Hun de que estu-

dem; mas nio estudam a Him de que tenham a capacidade de estudo, a nio ser

os que treinam; mas estes nio estudam, a nio ser de certo modo ou porque de

modo algum precisam estudar.

/7aiOa /5/ A16m disco, a materia e em pot&ncia porque pods it at& a forma;

mas quando, de cato, 6 efetivamente, este na forma. Semelhantemente tamb6m

nos outros cason, mesmo naqueles cujo acabamento 6 um movimento. Por isso,

tal como os que ensinam julgam apresentar seu acabamento na medida em que

mostram o pupilo em atividade, tamb6m a natureza 6 de maneira semelhante.

Pois, se nio viesse a ser dente modo, seria o caso o Hermes de Pauson; de faso,

nio seria evidence se o conhecimento este dentro ou fora, como tamb6m aquele.

Pois o efeito 6 acabamento, e a efetividade 6 o efeito, e, por isso, inclusive, o

nome "e6etividade" se diz conforme a "efeito" e se estende para a "en/l:/egzz&'
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/7a5afz 237 Dado que, a respeito de certas coisas, o extreme 6 a utilizagao

(por exemplo: da vista, e o ato de ver, e, a16m deli, nio surge nenhuma outra

coisa a partir da visio), ao passe que, a partir de outras, surge algo(por exec

plo: a partir da edi6icagao, surge uma casa, para al&m da edificagao), nio obstan-

te, nio menos 6 verdade que, naquele faso, a atividade 6 acabamento, e que,

neste faso, 6 mais acabamento do que a capacidade. Pois a ediHicaq:ao esb pre

sense naquilo que foi edi6icado, e 6 e vem a ser ao mesmo tempo que a casa.

/] a50fz SaV Assam, em todos os castes em que aquilo que surge 6 argo distinto

para alan da udlizagao, a efetividade esb presence naquilo que foi produzido(por

exemplo: a edificagao esb naquilo que foi edi6lcado, assim como a tecelagem este

naquilo que foi tecido, e semelhantemente nos demais casos, e, em gerd, o movi-

mento este no movido); por outro lado, a efetividade se encontra na pr6pria coisa,

em todos os castes em que nio ha um efeito distinto para a16m da e6etividade(por

exemplo: o ato de ver este em quem v&, o estudo esb em quem estuda e a vida este

na alma, pele que, tamb6m a klicidade, ja que ela 6 uma vida de um certs lipo)

Por conseguinte, & evidente que a ess6ncia e a forma sio efetividade. E, por este

arguments, 6 evidence que a efetividade 6 anterior a capacidade pele mode de ser,

e, como dissemos, no tempo, uma efetividade sempre & assumida previamente a

outra, at6 a e6etividade daquilo que phneiramente sempre move.

/705ab g Mas a efetividade & anterior a capacidade tamb6m de modo maid

decisivo: pelo modo de ser, os eternos sio anteriores aos corruptiveis, e nenhum

eterno 6 em pot6ncia. A explicagao 6 esta: coda capacidade 6 ao mesmo tempo

capacidade da contradigao, pois aquilo que nio 6 capaz de ser o caso nio pode

se dar em nada, mas tudo aquilo que 6 capaz pods nio estar em atividade. Por-

tanto, aquino que 6 capaz de ser pode tanto ser como tamb&m nio ser; assim, a
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mesma coisa 6 capaz de ser e de nio ser. Mas aquino que 6 capaz de nio ser pode

nio ser; e aquino que pods nio ser 6 conupdvel, ou sem maid, ou em relagao

aquino mesmo pele que se diz que pode ngo ser(ou pele lugar, ou pda quanti

dade ou qualidade); e 6 sem maid conuptivel aquino que o 6 em sua ess6ncia.

/7a50& ]6/ Portanto, nada daquilo que 6, sem maid, incorruptivel 6, sem

maid, em potencia(mas nada impede que deja em potencia em album aspects,

por exemplo, em Gertz qualidade ou onde). Portanto, todos o$ incorruptiveis sgo

efetivamente. Tampouco 6 em pot&ncia nenhuma das coisas que sio por neces-

sidade(pols estas sio pdmeiras, vista que, se das nio fossem, nada serra), tam-

pouco o movimento, se ha algum que deja eterno; e, se ha argo que deja movido

eternamente, ele tampouco 6 em potencia movido, a nio ser de um certo lugar

para outro(nada impede que se da a materia para is$o); por ipso, o sol, as estre-

las e o c6u inteiro sempre estio em atividade, e nio 6 de se remer que porventura

parem - como temiam os estudiosos da natureza.

/]05a# 247 Tail coisas tampouco se cansam ao fazed issolsr. estar em ativi-

dadel; pris, para des, o movimento nio &(coma 6 para os conuptiveis) concer-

nente a capacidade da contradiS:a.o, como se shes fosse penosa a continuidade do

movimento. Pois a ess&ncia & causa disso na medida em que 6 materia e capaci-

dade, nio na medida em que 6 efetividade.

fiosa& zav Imitam os inconuptiveis tamb&m os enter que estio em mudan-

q:a, como tear e togo. Pois tamb6m des sempre estio em atividade, pois t&m o

movimento em si mesmos e por si mesmos

/70506 SOy Today as outras capacidades(a parter do que foi delimitado) sio

capacidades da contradigao. De faso, aquino que 6 capaz de mover de tal e tal

32



Metafisica - Livro IX

modo tamb6m 6 capaz de mover nio de tal e tal modo (ao menos tudo que &

conforme a lazio)I por outro lada, quanto is capacidades inacionais, uma

mesma ha de ser da contradigao por estar presente ou nio.

/7a5ab S47 Portanto, se ha certas naturezas ou ess6ncias this quaid dizem

nos argumentos gerais serem as Id6ias, das nio seriam o conhecimento em si,

mas, antes, argo que conhece, assam coma nio seriam o movimento em si, mas,

antes, algo movidol pois sio estes que sao, antes de tudo, efetividades, ao passo

que aqueles sio capacidades destes

/7a5.ra 27 Portanto, e evidence que a e6etividade 6 anterior a capacidade e a

todo principio de mudanga

Capitltlo 9

/7a5/lz 4y Que a eFetividade 6 melhor e mats valiasa que a boa capacidade, &

evidence pelo seguinte: para todas as coisas que se denominam por serem capazes,

a mesma coisa 6 capaz dos contrariosl por exemplo: aquilo que dizemos sa c;graz

de ser szu(ilg}.e7 6 id&ntico aquino que dizemos sa cara.z de adoecler; e se dio ao

mesmo tempos de faso, 6 a mesma a capacidade de ester em repouso e a de ser

movido, bem como a de construir e a de demolir, e a de ser construido e a de mir.

/7a5]fz /ay Assim, 6 ao me$mo tempo que se da ser capaz dos contrarios; no

entanto, 6 impossivel que os contrfrios se d&em ao mesmo tempo, e tamb6m 6

impossivel que as efetividades se deem ao me$mo tempo(por exemplo: ester

saudfvele estar doente)I por conseguinte, 6 necessfrio que um deles sqja o bom,

ao passo que o ser capaz 6 semelhantemente amboy, ou nenhum deles. Portanto,

a efetividade 6 mellor.
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/7a5/a JS7 No casa dos males, 6 necessirio que o acabamento e a efetivida

de sejam piores que a capacidade; de faso, 6 uma mesma coisa que 6 capaz de am-

boy o$ contririos. E evidence, portanto, que o mal nio esb para a16m das coisas,

pols, por natureza, o mal 6 posterior a capacidade. PoHanto, nas coisas que sio

desde o principio e sio eternal, nio ha nenhum mal, nem argo que sda uma falha,

nem que esteja destinido(pois tamb6m a destruigao $e conte entre os males).

/]a5/lz 2]/ Consmig6es geom6tricas tamb6m sio descobertas pda efetividade:

descobrem-nas na medida em que as distinguem. Se ja estivessem distinguidas,

seriam evidences; no entanto, estio imanentes em pot&ncia. Por que o triangulo

tem doin angulos retos? Porque os angulos em romo de um Qnico ponto sio iguais

a dots repos. Se a linha paralela ao lido fosse proyetada, para quem o percebesse

seria diretamente evidente por que. E por que ha no semi-circulo, em gerd, um

angulo veto? Vista que sio tr&s linhas iguais -- as duas bases e a feta que se apruma

a paitir do meio --, para quem o percebe seria evidente, na medida em que conhe-

cesse aquela primeira relagao. Por conseguinte, 6 evidence que dais rela96es, dadas

em pot&ncia, sio descobertas na medida em que sio conduzidas a e6etividade. A

causa disso 6 que a intelecgao 6 efetividade. Por conseguinte, a capacidade prov6m

da efetividade, e por isso vCm a conhecer as rela96es geom6tricas na medida em

que as produzem(la a eFetividade enumerfve16 posterior no vir a ser)

Capitulo lO

/705/a S4T Dado que "ente" se diz(assam coma "nao-este") conforms is Hi-

guras das categories, e, de outdo modo, conforme a capacidade e efetividade

deltas altimas(ou dos contrarios), e, preponderantemente, coma verdadeiro ou

false, e dado que este Qltimo depende das coisas, por estarem compostas ou se-

paradas - de modo que diz a verdade quem julga estar separado aquino que este
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separado e estar composto aquilo que este composto, ao passo que diz algo falso

quem se disp6e contrariamente is coisas --, em que condigao e o faso ou nio e o

caso aquilo que se denomina coma verdadeiro ou falso? Devemos investigar o

que afirmamos ser tal coisa. De tata, nio 6s blanco porque n6s julgamos verda-

deiramente que tu 6s branco, mas 6 por tu ceres branco que n6s, que o a6uma-

mos, dizemos a verdade.

/]05/b q Pris bem: dado que algumas coisas estio sempre compostas e 6

impossivel que estejam separadas, outras, por sua vez, sempre estio separadas e

6 impossivel que estejam compostas, e outras, finalmente, admitem os contrf-

rios, o ser & o estar composto e ser um, ao pasco que o nio ser 6 o nio estar

composto, mas ser mais de um. Assim, a respeito das coisas que admitem os

contrarios, uma mesma opiniao & suscetivel de ser balsa ou verdadeira, assim

como um mesmo enunciado, into 6, & possivel que is vezes se a6ume a verdade,

is vezes, se a6nme algo falco. No entanto, a respeito daquilo que 6 impossivel ser

de outdo modo, nio se da que is vezes seja verdadeiro, is vezes, false, mas sio

sempre tail e tais coisas que sio verdadeiras e salsas.

/705/b ] 77 Mas, no que concede is coisas incompostas, o que 6 o ser ou o

nio ser, bem como o verdadeiro e o falso? Pois nio se tem um composto, de

modo a ser quando estivesse composto, e nio ser quando estivesse separado(tal

coma o lenho branch, ou o incomensurfvele a diagonal); o verdadeiro e o false

nio mais pode se dar de maneira semelhante a respeito dessas coisas.

/7a5]& 227 0u serf que, tal como o verdadeiro nio 6 o mesmo no casa de

las, assim tampouco o ser? Mas pode havel verdadeiro ou falso: por um lada,

atingire enunciar 6 verdadeiro(pols nio sio o mesmo aHumagao e enunciafao),

ao passe que ignorar 6 nio atingir(pois nio 6 possivel enganar-se a respeito do
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o que 6" a nio ser por atribuigao, e semelhantemente, tamb6m a respeito das

ess&ncias compostasl de rata, nio & possivel se enganar. E todas das sio e6eti

vamente, nio em pot&ncia, pois, cano contrario, viriam a ser e se destruiriam,

mas, de cato, o ence em si mesmo nio vem a ser nem se destr6i, ja que, caso con-

trario, vida a ser a parter de algo - pois bem: com respeito a todas as coisas que

sao, precisamente, aquino que certo sa 6 efetivamente, nio 6 possivel enganar-

se, mas 6 possivel pensa-las ou nao; no entanto, pode procurar-se o "o que 6" a

respeito delis: se sio de tale tal tipo, ou nao)

/705/# SS7 0 ser come verdadeiro e o nio ser coma faso um deles, o ver-

dadeiro, se da quando ha composigao, ao passo que o outro, o false, se da quan-

do nio ha composigao. E a coisa una, se realmente 6 o casa, 6 desse modo, e, se

nio for dense modo, nio 6 o caso. O verdadeiro consiste em pensar tail coisas,

ao passo que o falso nio se da, nem o engano, mas sim a ignorancia, nio tal

coma a cegueira(pois a cegueira serif homo se algu6m fosse inteiramente des-

provido da capacidade intelectiva)

/7052rz 47 E evidente tamb6m que, a respeito das coisas nio suscedveis de

mudanga, nio 6 possivel engano peso ''quando", se algu6m as concebe como

nio suscetiveis de mudanga. Por exemplo, se algu&m julga que o triangulo nio

sofre mudang:a, nio ha de julgar que is vezes ele possui dois angulos repos, mas

is vezes nao(se assim fosse, ele soheria mudanga). Mas podera julgar que argo 6

assim, ao passo que algo nio 6 assim; por exemplo: podera julgar que nio ha

nenhum nQmero par primo, ou que alguns nQmeros o sao, ao passe que outros

nao; no entanto, a respeito de cada um isoladamente, nem sequel isso: nio maid

podera julgar que um & assim e que outro nio 6 assam, mas ha de acertar a ver-

dade ou dizer o falso, visio que tal coisa 6 sempre de tal modo.
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METAFJSIGA

Livro X

CaPitulo I

/7052a /S7 Que "um" se diz de diversos modes, foi aHnmado antes, nas dis-

cuss6es que de[imitaram de guanrosmodos]sc. dada coisa se diz]. Ainda que e]e

deja dito de maid modos, sio quatro os principais, entre as coisas que se dizem

;um" primeiramente e em si mesmas, mas nio por concomitincia:

/7a52fz /Py(i) O continuo, ou sem maid, ou sobretudo o que 6 continuo por

natureza, e nio por cantata, nem por amarragao(e, entre des, 6 maid um e ante-

rior aquele cujo movimento 6 maid indivisivele mats simpler);(ii) a16m disco, &

de tal tipo, e ainda maid, o todo que possui uma conHiguragao e uma fomla, so-

bretudo se for argo de tal tipo por natureza e nio por forge (como sodas as coisas

que sio uma s6 por cola, au por pines, ou por amarragao), e se possuir em si

mesmo a causa pda qual ele mesmo 6 continuo. E ha de ser de tal tipo porque

seu movimento 6 inico e indivisivel pelo lugar e pelo tempo; por conseguinte, 6

evidence que, se argo possuio primeiro principio do movimento primeiro(query

dizer: da locomogao, a circunvolugao), elsa grandeza sera primeiramente uma.
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/7052a ZPy Assim, certas coisas sio umas desse modo, na medina em que

sio continuas e inteiras; (iii) outras, por6m, sio umps se o enunciado delis for

um; e sio desse tipo aquelas cuja intelecgao 6 anita, e, deste tipo, aquelas cuja

intelecgao 6 nao-dividida, e 6 nio-dividida a intelecgao daquilo que 6 indivisivel

em forma ou em ntlmero. Ora, em namero, 6 o particular que 6 indivisivel, e, em

forma, 6 aquilo que 6 indivisivel enquanto cognoscivel e pele conhecimento. Por

conseguinte, sera primeiramente um a causa do um para as ess6ncias.

/]052a 347 Portanto, "um" se diz destes tantos modes: o continuo por natu-

reza, o inteiro, o particular e o universal; e todos des sio um porque, de uns, o

movimento 6 nao-dividido, de outros, a intelecgao ou o enunciado

/7a52b // E precise considerar o seguinte: nio devemos compreender que se

aHume de maneira id&ntica gu.aJb coals se dizem "umas'', e o gue d o ser.p.2zz o

zlm (into 6, qual 6 a de8inigao dele). De cato, o um se diz desses tantos modos, e

ha de ser um coda coisa a qual for atribuido algum desses modos; mas o sez.para

o um is vezes seri o ser para algum desses modos, is vezes, por6m, o ser para

outra coisa, que, antes de tudo, se encontra pr6xima do nome; no entanto, pda

capacidade, sio aqueles modos que sio o ser.para o um - como se, no que con-

ceme a "elemento '' e "causa", fosse preciso dizer reportando-se is coisas ou for-

necendo a deHmigao do name. De fate, de cerro modo, 6 elements o togo(cer-

tamente tamb6m 6 elemento, em si mesmo, o ilimitado, ou algum outro desse

lipo), mas, de cerro modo, nao; pris o serpara o /ZFO e o serf rz o c/emenro

nio sio id6nticos. Pelo contrfrio: o togo & elemento como uma certa coisa e na

tureza, ao passo que tal denominagao signiHica que fz/ e fz/ Zero Ihe secede

como atributo, a saber: que ha argo que se constitui dele, a titulo de primeiro

merente
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/]a52# /47 E dente mesmo modo tamb6m a respeito de "causa", "um" e to-

dos os demais itens desse tipo. Por isso, com efeito, o ser.para o um 6 o ser.para

o lbd7}abhe7(sendo precisamente o que isso 6) ou o sa.para o .nZo-separgze7

(selz pele lugar, sqja pda forma, deja peso pensamento), ou tamb6m o sa'para o

/b/ezbo e Jhd7v=fs/KeZ. mas, sobretudo, o ser .med7tZz J2rDneilrz para dada g&nero, e,

preponderantemente, do qu.a.aro - pois foia partir dente que chegou aos demais

cason. De faso, 6 medida aquilo pelo que o quanto pode ser reconhecido; e o

quando, na medida em que 6 quanto, 6 reconhecido ou pelo um ou pelo n6mero,

e dodo namero, por sua vez, 6 reconhecido pelo um, de modo que tudo que 6 um

cerro tanto, na medida em que 6 um certo tanto, se reconhece pelo um, e aquele

primeiro pelo qual se reconhecem as coisas que sio um certo tanto, eis o pr6prio

um. Por isso, o um & principio do n6mero enquanto n6mero.

£7aSZb 247 A pardo daqui, tamb6m nos demais castes se concede coma me-

dida aquele item primeiro pelo qual coda coisa 6 reconhecida, e 6 algo uno a

medida de cada coisa: no comprimento, na largura, na profundidade, no peso,

na rapidez(de rata, o peso, bem coma a velocidade, 6 comum aos contr&ios,

pois cada um deles 6 de doin modos; por exemplo: 6 pesado tanto aquilo que

possui qualquer inclinagao, homo tamb6m aquilo que tem excesso de inclinagaol

e 6 veloz tanto aquilo que possui uma quantidade qualquer de movimento,

como tamb6m aquilo que possui excesso de movimento; de faso, ha uma veloci-

dade at6 mesmo daquilo que 6 lento, assim como ha um peso daquilo que 6 maid

leve). Com efeito, em todos estes cason, a medida e o principio sio alba uno e

indivisivel, visio que, at6 mesmo entre as linhas, utilizam-se da de um p6 como

se fosse indivisivel. De cato, em todd parte buscam como medida algo uno e in-

divisivel; e into 6 aquilo que & dimples, deja pelo gua/, deja pelo quando.
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/70526 35/ Assim, 6 uma median exata aquino em relagao a que se reputa

que n2o & possivel subtrair, ou acrescentar(por ipso, a medida do nQmero 6 a

mats exata, pok consideram que a unidade 6 indivisivel de todd modo); nos de-

mais casos, imita-se tal situagao. De cato, 6 maid plausivel que passe despercebido

quando algo 6 subtraido ou acrescentado em relagao a estadio, talanto, e sempre a

algo maior, do que quando o 6 em relagao a algo manor; por conseguinte, aquilo

em relagao a que, conforme a sensagao, nio 6 possivel subtrair e acrescentar, eis o

que todos fazem ser medida, deja dos liquidos, dos secos, dos pesos ou das grande-

zas. E julgam conhecer o gu.a.no quando conhecem atrav6s dessa medida

/7053rz 87 Inclusive o movimento se mode pele movimento dimples e maid

velez(pois este compona o menor tempo); por ipso, na astronomia, aquilo que e

um dente modo 6 principio e medida(de fate, estabelecem por hip6tese coma

uniforme e mais veloz o movimento do c6u, em relagao ao qual julgam os de-

mais), e, na masica, 6 o semitom, porque 6 o menor, e, na voz, a letra

/7a53a /37 E today essay coisas slo alba uno deste modo: nio coma se o um

fosse algo comum, mas sim do modo como foi dino.

/7053rz /4T A medida nem sempre 6 uma em namero, mas is vezes 6 mats

de amal por exemplo: os semitons sio dots (os que nio sio conforme a audigao,

mas nas proporg6es), e tamb6m sio villas as vozes, pdas quaid medimos; o dia-

metro e o dado se medem por dual, bem como today as grandezas.

/7053a /87 Com efeito, 6 dente modo que o um 6 a medida de judo: porque &

por divider(ou pele quadra, ou pda forma) que reconhecemos aquino de que se

constitui uma ess6ncia. E, por isso, o um 6 indivisivel, porque o primeiro de
cada coisa 6 indivisivel
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/7053rz ZJ7 Mas nio 6 de maneira semelhante que todos sio indivisiveis(por

exemplo, o p6 e a unidade), mas um e indivbivel de togo modo, ao pasco que ouuo,

por sua vez, devs-se considerar como nio suscetivel de ser dividido em itens indivisi-

veis para a sensaS:ao, como ja foi dino; pois ceHamente todo continuo 6 divisivel.

£7a53a 24g A medida 6 sempre congenere: de grandezas, 6 uma grandeza, e em

cada caso - de compo:imento, 6 um comphnento, de largura, 6 uma largura, de voz,

d uma voz, de peso, e um peso, de uridades, 6 a unidade(de fate, 6 desse modo que

devemos conceber, mas nio que, de nameros, deja um nQmero -- embora fosse firs:o-

so, se fosse de maneira semelhante. No entanto, nio se considera de maneira seme-

Ihante, mas tal como se se considerasse que a medida de unidades sio unidades, mas

nio unidadele o n8mero 6 uma multidio de unidades).

/]a53a 3]/ Por ipso mesmo, tamb6m dizemos que o conhecimento e a sen-

sagao sio medida das coisas: porque reconhecemos Riga por meio deles, embora

des mais sejam mensurados do que megam. No entanto, sucede-nos homo se

reconhec&ssemos de que tamanho somos porque um outdo nos mede - porque o

c6vado se nos aplica num cerro tanto.

/7053a SS7 Protagoras disse que o ser humana 6 medina de tudo, coma se

dissesse que o 6 aquele que conhece ou aquele que percebe, e estes, porque pos-

suem a sensagao, ou o conhecimento, que dizemos ser medida daquilo que Ihes

este subjacente. Com efeito, sem estar aHumando nada de maid, aparecem homo

se dissessem algo singular.

/]a53b 47 Assam, 6 evidente que o ierpam o um, coma indica seu name, e sobre-

tudo uma certa medida, e preponderantemente do gz/ando, em seguida, do gziaZ E ha

de ser de tal tipo, por um lido, se for indivisivel pelo gua/7fo, por outdo, se o lor peso

gzzaZ Por isso, predsamente, o um 6 indivisivel sem mats, ou enquanto um.
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Capitt£lo 2

[la5ib Py No que concerne a sua ess6ncia e natureza, devemos investigar de

que modo se da, tal como, nas Aporias, discorremos sobre o que 6 o um e de que

modo 6 preciso conceber a respeito dele: como se o um em si mesmo fosse uma

essencia(conforms dizem, primeiro, os Pitag6ricos e, depois, Platao), ou se, peso

contra,rio, ha uma natureza que Ihe 6 subjacente, e se 6 preciso se pronunciar de

maneira maid clara, de prefer&ncia, tal como os que investigam a natureza; pois,

entre des, afirma-se que o um 6 amizade, ou ar, ou o ilimitado.

/7a5ib .rq Ora, se nio 6 possivel que nenhum universal sega ess6ncia, con-

forme foi dino nas discuss6es a respeito da ess6ncia e do ence, e se tampouco 6

possivel que este Qltimo em si mesmo seja ess&ncia como algo uno a parte dos

maltiplos(pols ele 6 comum), mas apenas coma denominagao, 6 evidence que

tampouco 6 possivel para o uml pois o ence e o um se predicam o maid univer-

salmente de judo

/7a53b 217 Por conseguinte, tampouco os generos sio certas naturezas e ess6n-

cias separadas das demais coisas, tampouco 6 possivel que o um deja um g&nero, p-

das mesmas raz6es pdas quaid tampouco 6 possivel que o spam o ente e a ess&ncia.

/] (153b 24y Al&m do maid, 6 necessirio que se d6 semelhantemente em todos

os castes. O ence e o uno se dizem em um nQmero igual de maneiras. Por conse-

guinte, visto que, no dominio das qualidades, o um 6 argo, isto 6, uma certs na

tureza, e semelhantemente tamb6m no dominio das quantidades, 6 evidence que,

em gerd, deve-se procurar que coisa 6 o um, assim homo que coisa 6 o ence, pois

nio 6 suHiciente dizer que "into mesmo" 6 a natureza dele. Com efeito, no domi-

nio das cores, o um 6 uma cor, por exemplo, o brando, e, em seguida, as outras

cores manifestamente se geram a partir dele e do negro, e o negro 6 privagao do
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branco, assim como a treva 6 privagao da luz. Por conseguinte, se os entes fossem

cores, os enter seriam um certo namero, mas um n6mero de que? Ora, 6 evidence

que seria de cores, assim como o um serif um certo um, por exemplo, o bronco.

/7053b S47 Semelhantemente, se os enter fossem Roses musicals, seriam um

nQmero, mas de semitons; no entanto, nio 6 o nQmero que seria a ess6ncia de-

les, e o um syria algo, cuba ess&ncia nio seria o um, mas sim semi-tom. Seme-

Ihantemente tamb6m no caso dos sons articulados: os enter seriam um nQmero

de letras, e o um serif a letra vogel. Se os enter fossem niguras retilineas, seriam

um ndmero de Higuras, e o um serif o triangulo. E o mesmo argumento tamb6m

nos demais g6neros. Por conseguinte, se, nio apenas no dominio das afec96es,

mas tamb6m no dominio das qualidades, das quantidades, do movimento, ha-

vendo nQmeros e havendo um certo um, em todos essen casos o nQmero & nQme-

ro de ce:rzzs co.8zse o um 6 um ce:rfo um, mas nio 6 isto mesmo que 6 sua es-

s6ncia, 6 necessfrio que tamb6m no caso das ess6ncias seja do mesmo modo;

pois se da de modo semelhante em todos os casos.

/]a54a Py Portanto, e evidente que o um, em todos os generis, 6 uma certa

natureza, e que de coisa alguma a natureza 6 into mesmo, o uml pele contrario,

tal homo, no domingo das cores, deve-se buscar o pr6prio um homo uma cor,

assim tamb6m entre as ess&ncias se deve buscar o pr6prio um homo uma ess&n-

cia. Que, de ceHO modo, o um e o ente signi6lcam o mesmo, 6 evidente porque

ele acompanha as categorias em igual nQmero e nio se restringe a nenhuma (into

6, nio se restringe ao "o gaze d ', nem ao giza.4 mas comporta-se semelhantemen

te ao este) e porque nio denominam nada diverse, pele acr6scimo, "homem

uno" e "homem"(homo tampouco o ser denomina argo diverso a parte do gue,

do gua/ou do guanzoa, e porque o icrpara o um6 o s para c dz co/ba.

43



Arist6teles

Capitulo 3

/7054rz Zay "Um" e "muitos" op6em se de diversos modes, um dos quaid 6

'um e maltiplo" como indivisivel e divisivel; de cato, aquino que 6 dividido ou

divisivel se denomina como algo mQltiplo, ao passo que o indivisivel ou nio-

dividido se denomina homo um. Assim, visto que as oposig6es se dizem de qua-

tro modes, e que um dos itens acima mencionados se diz por privagao, des se

denominam como contrarios, nio homo contradigao, nem como relativos.

/7054rz Zq O um se denomina e se elucida a parter do contririo o indivisi-

vel a parter do divisivel - por serem o m61tiplo e o divisivel maid perceptiveis do

que o indivisivel, de modo que, gragas a sensagao, o m61tiplo 6 anterior em deHi-

nigao ao indivisivel

/]a54a ZPy Pertence ao um, conforme escrevemos na distingao dos contra.

rios, o mesmo, o semelhante e o igual, ao passo que, ao m$1tiplo, pertence o

outdo, o dessemelhante e o desigual. Na medida em que o "mesmo '' se diz de

vfrios modos, num dos modes is vezes queremos dizer o mesmo em namero; de

outro modo, dizemos que 6 ''o mesmo" se for um s6 pda deHlnigao e em n6mero

(por exemplo: tu 6s um s6 em relaqao a ti mesmo, tanto pda forma coma pda

materia); a16m disco, se for um s6 o enunciado da essCncia primeira, por exem

plo: as linhas retas iguais sio as mesmas, assim homo os quadrados iguais e de

angulos iguais, embora sejam variosl nestes casos, a igualdade 6 unidade.

/7054b 37 Dizemos que sio semelhantes $e, nio sends id6nticos sem maid

tampouco indiferenciados em sua ess&ncia constituinte, forem id6nticos em for-

ma, tal como o quadrado maior 6 semelhante ao menor, bem como as linhas

retas desiguais(de faso, estas sio semelhantes, mas nio sio as mesmas, sem

maid). Tamb6m dizemos que sio semelhantes se, possuindo a mesma forma
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nio forem nem maid, nem menos, naquilo em que cabe o maid e o menos. E, se

houver uma tlnica e mesma a6ecgao em forma(por exemplo, o bronco), inten-

samente e menos, dizem ser semelhantes, porque 6 mica a forma delay. Outras

coisas se dizem semelhantes quando comportam itens id&nticos em maior nime-

ro que itens distintos, ou sem mais, ou os que estio a mao, tal como o estanho 6

semelhante a plata enquanto sio claros, e o ouro 6 semelhante ao togo enquanto

sio amarelos e avermelhados

/7a54b /S7 Por conseguinte, 6 e\ idente que tamb6m o distinto e o desseme-

Ihante se dizem de vfrios modos. E o "outro" se diz em oposigao ao ''mesmo '

e, por ipso, toda e qualquer coisa, em relagao a qualquer coisa, 6 ou a mesma, ou

outra. Tamb6m se diz "outdo" se a materia nio for uma s6, nem a deninigao for

uma s6; por isso, tu e o fulano do teu lado sio distintos. Em terceiro lugar, homo

nas matemfticas

/7a54& /87 Por ipso, toda e qualquer coisa, em relagao a qualquer coisa, se

diz ''outta '' ou a "mesma" - tudo que se diz ser um e enter pois "outro" nio 6

contradigao de ''mesmo", e, por ipso, nio se diz a respeito dos nio-antes (ao pas-

se que o nio-id6ntico se diz), mas sim a respeito de todos os enter, pris judo que

6 ente e um naturalmente 6 um ou nio um.

/]a546 227 Assam, o "outdo" e o "mesmo" op6em-se desse modo, ao passe

que sio diversas a diferenga e a alteridade. De faso, nio 6 necessirio que tal e tal

coisa e aquino de que ela 6 distinta sejam ''outras" por refer&ncia a algo, ja que

tudo que porventura 6 um 6 ou ''outro", ou o "mesmo". Por outdo lido, aquino

que 6 diferente de tal e tal coisa 6 diferente por reFer6ncia a alba, de modo que 6

necessfrio haver algo id6ntico atrav&s do que sham diferentes. E isto 6 o mesmo

g6nero ou a mesma esp6cie, pois judo que 6 diferente difere ou em g&nero, ou
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em esp6cie: em genero, as coisas para as quais nio ha materia comum:

ser reciproco, por exemplo, as coisas puja figura de predicagao & diverse; em es

p&cie, as coisas cujo genera 6 o mesmo(denomina-se gfnero o item id6ntico que

amboy os di6erentes se dizem ser por sua essancia). Os contririos s8o diferentes,

e a contrariedade 6 uma diferenga.

/]a54a SZ7 Que estabelecemos ipso com acerto, 6 el idente pda indugao: to-

das as coisas que se maniFestam diferentes se manifestam tamb6m dente modo:

nio sio apenas distintas, mas, umas, distintas em g6nero, ao passo que outras

estio na mesma ordem de categoria, de modo que estio no mesmo genero e sio

id&nticas em g&nero.

/7t?i5£z 27 Encontra-se delimitado em outras discuss6es quaid coisas sio

id&nticas ou distintas em g&nero .

Capitulo 4

/7 055£z 3V Dado que & possivel que coisas diferentes entre si sejam mais dife-

rentes ou menos diferentes, ha uma diferenga que 6 a maior de sodas, e a deno-

mino contrariedade. Que ela e a major diferenga, 6 evidence pda indugao. De

faso, as coisas que diferem em g6nero nio t6m caminho de uma para outra, mas

se distanciam mais e sio indomparaveis; por outro lado, para as coisas que dife-

rem em esp6cie, o vir a ser se da a partir dos contrfrios tomados como extremos,

e a distincia entre os extremos 6 a maior, de modo que tamb6m 6 a maior a dis

tincia entry os contrfrios.

/]a55a /aU bois bem; a major distincia em coda genera e completa. E maier

aquela em relagao a qual nio ha exced&ncia, assim homo 6 completa aquela fora
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da qual nio 6 possivel assumir nada; de faso, a diferenga complete possui com-

pletude(coma tamb6m as demais coisas se dizem "completas" por possuirem

completude) e, fora da completude, nio hf nada, bois, em todos o$ castes, ela 6 o

extremo e circunscreve o reston por ipso, nio ha nada fora da completude, e o

que 6 completo tampouco carece de nada.

/7a55a /g Assam, e evidence, a panic dessas considerag6es, que a contrarie-

dade 6 diferenga complete; e, sendo os contrfrios ditos de diversas maneiras, o

completamente" os acompanhara tal coma Ihes pertence o serem contririos

/]a55a /PV Sends assim, 6 claro que nio 6 possivel haven maid de um con-

tririo para uma Qnica coisa(pols nio 6 possivel hover argo maid extreme que o

exuemo, nem 6 possivel haven mats de dais extremos de um tinico intervalo); em

gerd, a contrariedade 6 uma diferenga e a diferenga 6 de doin contrarios, de

modo que tamb6m a complete o serf.

/]055a 23/ E necessfrio que tamb&m sejam verdadeiras a$ outras de6mig6es

dos connarios; de fate, tamb6m di6ere no maior grau a diferenga complete(pols

nio 6 possivel tomas nenhum outro item mais afastado, sejam des diferentes em

g&nero ou em esp6cie, pois foi provado que nio ha di6erenga em relagao is coi

sas que estio fora do genera, ao passe que, dos segundos, este & a maier), e as

coisas que mats diferem em um mesmo genera sio contrarian(bois a maier dife-

renga entre das 6 complete), e as coisas que mats diferem em um mesmo domi-

nic sio conuarias(pols a materia para os contririos 6 a mesma), assim coma

aquelas que mats diferem sob uma mesma capacidade(pols tamb6m o conheci-

mento 6 Qnico a respeito de um genero anico); castes em que a diferenga comple-

ta 6 a maior.

47



Arist6teles

/7055a 33/ A primeira contrariedade 6 posse e privagaol no entanto, n80

qualquer privagao(pois a privagao se diz de vfrios modos), mas a que for com-

plete. E as demais coisas hio de ser denominadas contririas de acordo com es-

say: umas, por possuirem-nos, outras, por produzi-los ou serem capazes de pro-

duzi-los, outxas, por serem aquisigao ou perda deles, ou de outros contrfrios

/]055rz 387 Pris bem: dado que sio oposi£6es a conuadigao, a privagao, a

contrariedade e os relativos; e dado que, entre das, a primeira & a contradigao, e,

na contradigao, nio ha nenhum intermediario, ao passo que, nos contrarios, 6

possivel have-1os, 6 evidente que nio sio id6nticos a contradigao e os contririos

A privagao, por6m, 6 uma certa contradigao. De cato, encontra-se privado -- ou

inteiramente, ou delimitadamente, de cerro modo - aquilo que em gerd 6 inca-

paz de possuir algo, ou aquino que, sendo naturalmente apto a possuir argo, nio

o possum(de fato, dizemos ipso de vfrios modes, coma 6oi delimitado por n6s em

outras discuss6es), de modo que a privagao 6 uma certs contradigao, ou incapa-

cidade determinada, ou assumida juntamente com o receptaculo; por ipso, da

contradigao, nio ha intermediario, mas, de cerro tipo de privagao, hal de faso,

tudo 6 igual ou nio igual, mas nio 6 tudo que 6 igual ou desigual, mas, precisa-

mente, apenas no dominio do igual

£70SS6 /]/ Ora, vista que as transfonna96es na materia provem dos contrf-

rios, e v&m a ser ou a partir da forma e da posse da fomia, ou a parter de uma

privagao da forma e da configuragao, 6 evidente que coda contrariedade 6 priva-

gao, mas, certamente, nem lada privagao 6 conumiedade(a causa 6 que de viri-

os modos 6 possivel que esteja privado aquilo que se encontra privado); pois eis

o que sio os contrfrios: os extremos a partir dos quads procedem as mudangas. E

evidence pda indus:ao. De cato, toda contrariedade tem um dos contr£rios homo
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privagao, mas nio todos de maneira semelhante: a desigualdade 6 o contririo da

igualdade, a dessemelhanga, da semelhanga, a vicissitude, da exce16ncia. No

entanto, dais coisas diferem entre si conforme foi dino: num caso, basra que se

esteja privado; noutro, se se estiver em algum memento, ou em algum lugar(por

exemplo, em certa idade, ou no lugar decisivo), ou de todo modo. Por isso, de

algumas coisas, ha intennediarios(ha um homem que nio 6 nem bom nem

mau), mas, de outros, nio ha(6 necessfrio ser ou impar ou par).

/70556 26/ A16m disco, alguns contririos possuem um subjacente de6inida, ao

passo que outros nio. Por conseguinte, 6 evidente que um dos contririos sempre se

denomina por privagao; basra que sejam assam os primehos e os g&neros dos con-

trarios, por exemplo, "um" e "muitos", pois os demais se reduzem a des.

Capitulo 5

/]0556 Say Dado que um contrAio 6 contririo de uma s6 coisa, 6 plausivel

perguntar de que modo se op6em "um '' e ''muitos", e de que modo o igual se

op6e ao grande e ao pequeno. Com efeito, se 6 sempre numa oposigao que di-

zemos ''qual dos doin" -- por exemplo, "qual dos dois: bianco ou negro?", ou

;qual dos doin: bianco ou nao-branch?"(mas nio dizemos "qual dos dais; ho-

mem ou branco?'', a nio ser sob uma hip6tese, e na medida em que investiga-

mosl por exemplo: "qual dos dois veio: Cleonte ou S6crates?"l mas isso nio 6

necessirio em nenhum g6nero; pelo contrario, tamb6m este cano prov6m da-

quele, pols sio apenas os opostos que nio podem se dar ao mesmo tempo, e 6

esse pressuposto que se utiliza tamb6m aqui, em "qual dos dais veio?''l de cato,

se fosse possivel que ambos viessem ao mesmo tempo, a pergunta seria ridicule;

e se fosse possivel, at6 mesmo assim se cairia semelhantemente na oposigao,
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:um ou muitos'', por exemplo: ''qual das duas altemativas: amboy vieram, ou

apenas um deles?") pois bem: se a procura polo "qual dos dais" se da sempre

entre os opostos, e se se diz "qual deles: maior, manor ou igual?'', qual 6 a opo-

sigao do igual em relagao aos outros doin? De cato, ele nio 6 contrfrio de apenas

um deles, nem contrfrio de amboy; com efeito, por que seria contririo do maior,

ao inv6s de ser contrfrio do menor? A16m do maid, o igual 6 contrfrio do desi-

gual, de modo que seria contrfrio de mais de um item. Se o desigual designa o

mesmo que amboy conjuntamente, o igual serra o oposto de amboy(e essa difi-

culdade contribui para os que a6umam que a diade 6 o desigual), mas sucede

que, sends um s6, seria contririo de dois: o que 6, precisamente, impossivel.

/7056a /ZV A16m disco, o igual maMfesta-se coma intermedifrio do grande e

do pequeno, mas nenhuma contrariedade se manifesto como intermediaria, nem

6 possivel a partir da definigao; pois, se fosse intermediirio de algo, nio serif

completa; antes, 6 sempre ela que possui algum intermedigrio em si mesma.

£1056a IS7 Assam, rests que ele se oponha coma negagao ou como privagao

Mas nio cube que seja privagao apenas de um dos doin (de cato, por que serra

privagao do grande, mats que do pequeno?); portanto, 6 negagao privativa de

ambos, e, por isso, o "qual deles" se diz em relax:ao a ambos, mas nio em rela-

fao a apenas um doles(into 6: "qual dos dais, maier ou igual?", ou "qual das

dais, igual ou menor?"), mas sempre sio tr6s. Mas nio & privagao necessaria-

mente; pois nio 6 igual tudo aquilo que nio for maier nem menor, mas sim

aquilo em que tail itens se dio naturalmente.

/7056fz 227 Pois bem; o igua16 o que nio 6 nem grande, nem pequeno, mas

naturalmente apto a ser grande ou pequeno; e op6e-se a amboy, homo negagao

privativa; por isso, 6 intermediirio. Tamb6m aquilo que nio 6 nem bom nem
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mau se op6e a amboy, embora nio tenha designagao; de cato, cada um dos dois

se diz de virios modos, e o dominio nio 6 um s61 antes, 6 um s6 para o que nio

6 nem brando, nem negro. Mas tampouco isto se denomina homo um s6, mas,

de certo modo, sio delimitados a partir daquilo de que se aHuma privativamente

essa negagao -- com efeito, 6 necessirio que sda ou anza, ou amarelo, ou algum

outdo desse tipo.

/7056rz Say Por conseguinte, nio 6 coneta a reprimenda daqueles que jul-

gam que judo se a6uma semelhantemente a estes cason, de tal modo que haveria

de ser intermediirio entre cdS:ado e mio aquilo que nio 6 nem calgado, nem

mao, dado que aquilo que nio 6 nem bom nem mau 6 intermedifrio entry o bom

e o mau -- como se de judo devesse hover intermedi6,rio. No entanto, nio 6 ne

cessfrio que isso se d6. Pois 6 a respeito dos opostos que a negagao conjunta 6

uma negagao da qual ha intermediirio e na qual ha naturalmente um intervalo;

daqueles itens, no entanto, nio ha diferenga: pois as coisas a respeito das quais

se da a negagao conjunta estio respectivamente em g&neros diversos, de modo

que nio ha um s6 subjacente.

Capit111o 6

/]a566 3V Semelhantemente, algu6m poderia perguntar tamb6m a respeito

de ''um" e "muitos'': se "muitos'' se op6e a "um '', sem maid, sucedem algumas

impossibilidades. De rata, o um haven de ser posco, ou poucos, pois "muitos'

op6e-se tamb6m a "poucos''. A16m do maid, o doin haveiia de ser muitos, se o

dobro 6 um maltiplo e se diz conforme ao dois; conseqtlentemente, o um syria

pouco. Pois, com relax:ao a que o doin poderia ser "muitos", senio com relagao

ao um e ao pouco? Pois nio ha nada menor.

51



Arist6teies

£7056& /aV A16m disco, se, tal como no comprimento ha o lingo e o curio,

do mesmo modo na pluralidade ha o muito e o pouco, e se aquino que 6 muito 6

tamb&m muitos, e aqueles que sio muitos sio muito(a nio ser que deja diferente

naquilo que 6 um continua facilmente definivel), o pouch haverf de ser uma

pluralidade. Por conseguinte, o um haverf de ser uma pluralidade, se precisa-

mente for pouco; e isto 6 necessario, se o doin 6 "muitos'

/7aS6b /47 Mas, certamente, as coisas que sio "muitas" se dizem, de certs

modo, tamb6m "muito", mas diferentemente; por exemplo: a aqua se diz ''mui-

ta'', mas nio "muitas". Mas se dizem "muitos" no faso daquilo que 6 divisivel:

de um modo, se for uma pluralidade que comporta exced&neia, ou sem maid, ou

em relagao a algo(e "pouch", do mesmo modo, 6 pluralidade que comporta

malta); de outra modo, coma ntlmero, o quaid o $nico que se op6e, de faso, ao

um. Com efeito, 6 deste modo que dizemos "um '' ou "muitos": como se algu6m

dissesse ''um" ou ''uns", ou "branco" e ''brancos'', ou as coisas mensuradas em

relagao a medida. E tamb6m assim que se denominam os maltiplos: cada nQme-

ro 6 "muitos" porque 6 "uns" e porque 6 mensurivel pelo um, e 6 mensurfvel

enquanto oposto ao um, nio ao pouco.

/7ai6b ZS7 Assim, dense modo at6 mesmo o dais 6 "muitos", mas, como

pluralidade que compona exced6ncia(ou em relagao a algo, ou sem mats), nio

6, mas 6 primeiro. E o dois 6 "pouco" sem maid, pois 6 a pluralidade primeira

que comporta malta(por ipso, Anaxagoras nio se said bem ao aHnmar que today

as coisas estavam juntas, ilimitadas em pluralidade e pequenez, pois serif neces

sino que dissesse, no lugar de "e em pequenez '', "e em pouquidade''l pois nio

sio ilimitadas), dado que o pouch nio 6 devido ao um, coma alguns aHumam,

mas devido ao doin
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/]056b S2y Com efeito, "um" e "muitos", nos nimeros, op6em-se homo a

medida ao mensuravel; e des sio como os relativos - como os relativos que nio

o sio por si mesmos. Foi delimitado por n6s, em outras discuss6es, que os rela-

tivos se dizem de doin modos: uns, homo contrarios, outros, como o conheci-

mento em relagao ao cognoscivel, porque uma outra coisa se denomina em rela-

gao a ele. Mas nada impede que o um deja menor que algo, por exemplo, que o

dots; pois nio 6 verdade que, se for menor, tamb6m ha de ser pouco.

/]a57a 2y A pluralidade, por sua vez, e coma que genera do namero; pois

n6mero 6 pluralidade mensurg.vel pelo um, e de certo modo se op6em o um e o

nimero, nio como contrarios, mas sim, conforme foi dino, como alguns relati-

vos. De faso, op6em-se enquanto um 6 medida e o outro, mensuravel; por ipso,

nem tudo aquilo que 6 um 6 namero, por exemplo, se for algo indivisivel.

/]057a 77 Mas o conhecimento, que semelhantemenCe se diz assam em rela-

gao ao cognoscivel, nio o explicam semelhantemente. De cato, serif plausivel

que se reputasse que o conhecimento 6 medida e o cognoscivel, mensuravel; no

entanto, secede que todo conhecimento 6 cognoscivel, ao passo que nem judo

que 6 cognoscivel 6 conhecimento, porque, de cerro modo, o conhecimento 6

mensurado peso cognoscivel

/7a57a /27 A pluralidade nio 6 contriria nem ao pouco a este, enquanto plu-

rahdade excedida, 6 o "muito" que se op6e, enquanto pluralidade excedente -, nem,

de qualquer modo, ao um. Mas, conforme foi dito, de um modo, se op6e ao um

porque 6 divisivel, enquanto ele 6 indivisivel; de outdo modo, op6e-se homo rela-

tivo, conforms o conhecimento se op6e ao cognoscivel, se for n&mero e o um,

medida
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Capituio 7

/7 0i7a /87 Dado que 6 possivel haver argo intermediirio entre os contrarios,

e, de alguns, ha, 6 necessirio que os intermedifrios provenham dos contrfrios.

Pois todos os intermedifrios estio no mesmo g&nero que os itens de que sio in-

termedifrios. De faso, dizemos que sio intermedifrios os itens nos quais 6 neces-

sfrio que se mude antes aquilo que se muda (por exemplo, se mudasse minima-

mente a partir da cords maid alta em diregao a mais baixa, haveria de chegar

antes nos sons intermediarios, e, entre as cores, se mudasse a partir do bianco

em diregao ao negro, haveria de chegar no parpura e no anza antes de chegar

no negro; e semelhantemente tamb6m nos dennis cason); no entanto, nio & pos-

sivel mudar de um g6nero para outro g&nero diverso, a nio ser por concomitin-

cia, por exemplo, a parter de cor, em diregao a figure. Portanto, necessariamente,

os intermediirios estio num genera que 6 o mesmo para des pr6prios e para

aquilo de que sio intermedifrios.

/7057a Say Pols bem: todos os inteimedi&ios estia entre centos opostos, pois

6 apenas a parter destes que 6 possivel que algo sofia mudanga, em si mesmo

(por ipso, 6 impossivel haver intermediirios que nio estejam entry opostos, pois,

cano contrario, haveria uma mudanga que nio proviria dos opostos). Mas, entre

os opostos, na contradigao nio ha intermediario(de fate, eis o que & contradi-

gao: oposigao da qual uma das panes este presente em um item qualquer, e que

nio comporta nenhum intermediaio), ao pasco que, ence os restantes, uns sio

relativos, outros sio priva96es, outros, contrfrios. Ora, entre os relativos, nio

t&m intermediirios todos os que nio sio contrarios; e a causa 6 que nio estio

num mesmo general com efeito, o que serra intemiedifrio entre o conhecimento

e o cognoscivel? Mas ha intemledifrio entre o grande e o pequeno. E se os in-

termediirios estio num mesmo g&nero, conforme se mostrou, e se sio interme-
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difrios entre contrarios, 6 necessirio que provenham desses contririos. De faso,

ou ha de haver um genero para des, ou nenhum. E se houver um g&nero, de tal

modo que haha, entre os contrarios, algum anterior, hio de ser anteriores as dife-

rengas contririas que perfazem as esp6cies contririas do g&nero; pois as esp6cies

sio constituidas do g&nero e das diferengas(por exemplo: se o blanco e o negro

sio contrarios, e se um 6 cor dissolutiva, o outro, cor congregativa, estas diferen-

g:as, ''dissolutivo" e "congregativo", servo anteriores; por conseguinte, das, sen-

do contrfrias entre si, servo anteiiores). Pois bem: sio mais contrfrios os itens

que diferem entre si contrariamente; e os itens restantes e os intermedifrios hio

de ser constituidos da g6nero e das diferengas(por exemplo: 6 precise que today

as cores intermediirias entre bronco e negro sejam denominadas a parter do g6-

nero e 6 a cor que 6 genera e de algumas diferengasl mas estes nio servo os

primeiros contrarios; se nio fosse assim, cada cor serif ou franco ou negro; por

tanto, das hio de ser diversas, das hio de ser, portanto, intermedifrias entry as

primeiras diferengas contrarian, e as primeiras diferengas hio de ser o dissolutivo

e o congregativo). Por conseguinte, para todos os contririos que nio estio num

g&nero, deve-se procurar essen itens primeiros: a partir de que prov&m seus in-

termediaries?(Pols, necessariamente, os itens que est8o num mesmo genero sio

constituidos de itens nao-compostos em g&nero, ou sio nao-compostos).

/70576 ZZV Portanto, os contrfrios nio podem ser compostos um do outro,

de modo que sio principios; os intermediarios, por sua vez, ou todos des modem

ser compostos dos contrarios, ou nenhum. E 6 a parter dos contrfrios que vem a

ser algo, de modo que pode hover mudanga para o intermedifrio antes da mu-

danga at6 des; pois aquino que vem a ser ha de ser respectivamente menos e

maid que cada um dos doin contrfrios. Portanto, ele ha de ser, de cato, interme-

diirio entre os contririos.
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[70S7b Zq Assam, tamb6m todos os demais intermedifrios hio de ser com

postos; de faso, aquino que 6 maid do que um contra.rio e menos do que o outro 6,

de cerro modo, constituido desses itens de que se diz ser mais e menos. Dado

que nio ha outros itens homog&neos que sejam anteriores aos contrarios, absolu-

tamente todos os intermediirios hio de provir dos contrarios, de tal modo que

tamb6m todos os contririos e intermedifrios inferiores hio de provir dos primei-

ros contrfrios.

/7057b S27 Portanto, & evidence que, para todos os ca$os, os intermedifrios

estio num mesmo g&nero, sio intermedifrios entry contrfrios e se constituem de

contrfrios.

Capitulo 8

/]0i7b 3S7 Aquilo que & distinto em esp6cie 6 alba distinto por re6erdncia a

certa coisa, e 6 precise que esta seja atribuida a ambos os itensl por exemplo, se 6

animal distinto em esp&cie, amboy sio animais. Assim, necessariamente, itens

distintos em esp6cie estio no mesmo g&nero; pois denomino "g&nero" tal e tal

coisa que, sendo uma s6 e a mesma, ambos se dizem ser, e que comporta dife-

renga nio por concomitancia(deja homo materia, deja de outro modo). De cato,

6 precise nio apenas que deja atribuido aquino que e comum(por exemplo: que

amboy sejam animais), mas tamb6m que into mesmo, o animal, deja distinto

para cada um dos doin; into 6: um 6 cavalo, outdo 6 homem, e por ipso este item

comum 6 distinto em esp6cie um em relax:ao ao outdo. Com efeito, em si mes-

mos, um deles ha de ser animal de tal e tal tipo, ao pasco que o outro ha de ser

animal de tal outro tipo, into 6: um deles, cavalo, o outro, homem.
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/]0S8£z 67 Assim, e necessfrio que esse diferenga deja alteridade do g6nero

Denomino "diferenga do genera" a alteridade que o faz distinto em si mesmo

Logo, ela ha de ser contrariedade(6 evidente inclusive peta indugao), pols judo

se divide nos opostos, e foi provado que os contrfrios estio no mesmo g6nero.

De faso, a contrariedade era a difereng:a completa, e todd e qualquer diferenga

em esp6cie 6 algo em refer&ncia a certa coisa, de modo que esta 61tima 6 a mes-

ma a respeito de amboy, into 6, 6 genero(por ipso, todos os contrgrios que sio

diferentes em esp6cie, mas nio em g6nero, estio na mesma ordem de categoria,

e sio distintos entre si no maior grad, pois a diferenga 6 completa, e nio v&m a

ser um ao mesmo tempo que o ouUo); portanto, a diferenga & contrariedade.

Assam. eis o que 6 o screw c& Ohfos em espfcza estando no mesmo g6nero, e

sendo indivisiveis, comportar contrariedade (ao passo que sio id&nticos em es-

p6cie aqueles que, sends indivisiveis, nio comportam contrariedade); pois, na

divisio e entre os intermediarios, surgem contrariedades antes que se chegue nos

indivisiveis.

/]1)58a Zl7 Por conseguinte, 6 evidente que uma esp6cie de um genera, em

relagao aquino que se denomina g&nero, nio 6 nem id&ntica nem distinta em es-

p6cie(apropriadamente: pris a mat&ria se elucida por negagao, e o genera 6 ma-

teria daquilo de que se diz g6nero, nio como o g&nero dos Heraclidas, mas

homo o que reside na natureza), nem em relagao aos itens que nio estio no

mesmo g&nero, mas, destes, ela ha de diferir em g&nero, ao passo que ha de dife-

rir em esp6cie dos itens que estio no mesmo g6nero. Pols & necessfrio que a dife-

renga pda qual difere em esp6cie deja uma contrariedade, e etta se encontra

apenas nos itens que estio no mesmo g&nero.
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Capitulo 9

/7058a ZPV Algu6m poderia formular a seguinte dificuldade: por que a mu-

Iher nio difere em esp6cie do homem - dado que femea e macho sio contrarios,

e que a diferenga 6 contrariedade - , tampouco sio distintos em esp&cie um ani-

mal macho e um animal femea. E esse diferenga pertence ao animal em si mes-

mo, nio como a brancura e a negritude; peso contrario, o femeo e o macho se

atribuem ao animal enquanto animal

/7058rz S4T Elsa diEculdade 6, por assam dizer, id8ntica a seguinte: por que

algumas contrariedades produzem coisas distintas em esp6cie, ao passo que ou-

tras nio? Por exemplo, pedestre e dado sim, mas brancura e negritude, nio. Ou

seria porque umps sio afecg6es pr6prias do g&nero, ao pasco que as outras o se-

riam menos?

/7058rz SZ7 De tata, vista que ha, de um lada, denmigao, e, de ouUO, mate-

ria, produzem diferenga em esp&cie sodas as contrariedades que residem na defi-

nigao, ao passo que nio a produzem today as contrariedades que residem na-

quilo que este. composto com a materia.

/7ai8b SV Por ipso, a brancura nio produz diferenga de homem em esp6cie,

nem a negritude; nem ha uma diferenga por esp&cie do homem bronco em rela-

gao ao homem negro, nem mesmo se Ihes estipulg.ssemos nomes. Pois o homem

este, como materia, e a materia nio produz diferenq:a. Por ipso, tampouco os

homens sio esp6cies de homem, embora sejam distintos os ossos e as carnes de

que se constitui este e de que se constitui aquele. Ora, o composto 6, de cato,

distinto, mas nio 6 distinto em esp&cie, porque nio ha contrariedade na deHini-

gao. E etta 6 o extremo nio maid suscetivel de divisio. Calias, por sua vez, 6 a

de6migao junto com a materia; tamb&m o 6, com eFeito, o homem branco, por-

que 6 Callas que 6 branco: assim, 6 por concomitincia que o homem 6 blanco.
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/7053# /Z7 Tampouco ha diferenfa em esp6cie entre circulo de bronze e cir-

culo de madeira; tampouco 6 devido a materia que triangulo de bronze difere em

esp6cie de circulo de madeira, mas, antes, porque ha contrariedade na deHinigao.

Ora, serf que a materia, sendo de cerro modo distinta, nio produz coisas distin-

tas em esp6cie, ou de cerro modo produz? Por que sio distintos em esp6cie este

cavalo aquie este homem aqui? Com efeito, as deHinig6es deles se encontram

junto com a materia. Ou seria antes porque ha contrariedade na de6inigao? bois

tamb6m ha diferenga, precisamente em esp&cie, entre homem bianco e cavaco

negro, mas nio enquanto um & bianco e o outro 6 negro, visio que, mesmo se

amboy fossem brancos, seriam igualmente distintos em esp6cie.

/7a586 Z/7 Macho e fEmea sio a6ecg6es pr6prias do animal, ma$ nio estio

presences na ess&ncia, mas sim na materia e no compo; por isso, o mesmo esper-

ma pode se tornar femea ou macho, na medida em que softer certa afecgao.

/]0586 247 Assim, este ditz o que 6 ser d7babro em espdab, e por que algu

mas coisas diferem em esp6cie, ad passo que outras nio.

Capitulo lO

/7a58b 26/ Dado que os contririos sio distintos em esp6cie, e que corrupd-

vele inconupdvel sio contrarios(pris a privagao 6 incapacidade determinada),

6 necessfrio que sham distintos em g6nero o conuptivele o incorruptivel. Ago-

ra, no entanto, falamos a respeito dos pr6prios nomes universais, de modo que

plausivelmente nio parece necessfrio que, em qualquer casa, incorruptivel e

conuptivel sejam distintos em esp6cie, tal homo nio 6 para blanco e negro(de

faso, 6 possivel que um mesmo item deja amboy os contrarios, e o seja ao mesmo

tempo, se for um universal, tal como o homem pode ser tanto branco homo ne-
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gro, e at6 mesmo os particulares, pois um mesmo particular pode ser, embora

nio ao mesmo tempo, bianco e negro, embora o blanco deja contririo ao negro)

/7058# Sq No entanto, entre os contrarios, uns atribuem-se is coisas por

concomitancia(por exemplo, os que foram agora mencionados, e muitos ou-

tros), ao passe que, para outros, ipso 6 impossivel entre os quaid estio o corrup-

tivel e o inconupdvell de cato, nada 6 corruptivel por concomitancia, pois o con-

comitante admite nio ser atribuido, ao passo que o corruptivel se conta entre os

atributos que necessariamente sio atribuidos is coisas a que se atribuem; cano

contrario, uma Onica e mesma coisa poderia ser corruptivel e incorruptivel, se

fosse possivel que o corruptivel nio Ihe fosse atribuido.

/7059a q Portanto, 6 necessfrio que, a coda coisa comiptivel, o comiptivel

seja atribuido ou como ess&ncia, ou entre os itens que se dizem na ess&ncia. O

mesmo argumento vale tamb6m para o incorruptivel, pois ambos se contam en-

tre os atributos que sio atribuidos necessariamente. Assim, aquilo pelo que pri-

meiramente um 6 corruptivel e outro, incorruptivel, comporta oposigao, de

modo que 6 necessfrio que amboy sejam distintos em g6nero.

/]059a .ray Assim, 6 evidente que nio 6 possivel hover Formal de tal lipo,

como dizem alguns; pois, se houvesse, o homem haveria de ser, por um lado,

conuptivel, e, por outro, incorrupdvel. No entanto, diz-se que as Formas sio

[dCnticas em esp&cie aos a/gu/2s, e nio hom6nimas. Mas as coisas distintas em

g&nero sio maid distances entre si do que as distintas em esp6cie.
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Livro IX (Theta)

1045b 26-32: o livro Theta comega por demeter claramente ao "estudo da

ous7h" empreendido nos livros anteriores(Zeta-Eta)

1046a 8: para o uso de "d2/nafon '' para exprimir as pot6ncias matematicas,

ver Zeezeio 147d-e (os termos empregados no texto plat6nico sao, precisamente,

dunzme/P ', "dana.genoa" e ''2duna/on"). Para uma discussio dessa passagem

do Zeezezo, ver T. Heath, H. #kroW o/Gneek7Ma&emafzlq vol. 1, p. 203-9.

\.Q46b \18.$: "aqudo que 6saudfveiproduzapenas sa6de, aquino que 6 calo-

.r]2$ao .produz aren.2s color exc.": o greco permite que o presence do indicativo

("po/eF ', traduzido por "produz") deja tomado no sentido de possibilidade ou

capacidade, como equivalence a "pode produzir". E 6bvio que o sentido do ver-

so ''.poJieP ' neste contexto 6 ''pode produzir", pols, casa contrario, a ftase seguin-

te, "quem possuio conhecimento produz ambos os contrarios", dina aldo ab-

surdo; na verdade, o conhecedor .Fade produzir ambos os contrfiios exatamente

no sentido de que tem a capacidade de produzir, a cada vez e de acordo com

coda circunstancia, z/m dos contrarios, mas nio tem a capacidade de produzir

sJAu/izneamenff ambos os contrdrios(ver 1048a 8-10, 21-3)
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\04Gb 21.2: " a alma rode produzir amboy os conErfdos a parflr da mesmo

.pzmc4nlo, na medal:Za em gue os a.rdbz/Zz zo manna": nio 6 claro o que Arist6te-

[es quer dizer com "articu]ar ao mesmo"(pros faufo sunapsasa). Ross]1924],

vo1. 2, p. 242-3, entende, com Alexandre, que se grata de deduzir ambos os

movimentos a parter do mesmo principio, e da evid&ncias para tal uso de

su.nzp/ezh" nos Pzhe:zoos .A.a.allfbaos. No entanto, mesmo assim nio 6 possivel

evitar a sensagao de que a fuse em questao 6 redundante, pois nio acrescenta

nada que jS. nio estivesse contido em "zpo /Es au/Ef a.rlcgfs"

1047a ll: "lhczpaz d agri;lo gue 6.pnKzdo de cqpacrZZzdP ': a fuse em ques-

tao, "adunafon ro este/ mmenozl dun.amgod ', oferece alguma diHiculdade em

sua sintaxe: qual & o sujeito e qual 6 o predicado? O sentimento maid natural a

que o leitor propende 6 tomar "aduna/aa '', sem artigo, como predicado, e "to

es/ mmenon dz/mangos" coma sujeito - a tradugao serif, entio: "6 impossivel

aquino que 6 privado de capacidade '', ou, na ordem direta, "aquilo que 6 privado

de capacidade 6 impossivel ''. Esse sentimento 6 tamb6m favorecido pda recons-

tituigao do argumento: para a conclusio de que "aquilo que nio este vindo a ser

e impossivel de vir a ser"(ao mag@nomenon esaz/ad a/on genesMa/), e natural

que as premissas sejam,(i) Major: "judo que 6 privado de capacidade 6 impossi-

vel"(ao ester nmenon dunamgos esa admazoa),(ii) Menor: "aquilo que nio

este vindo a ser 6 privado de capacidade"(ao mag nomenon esd esza nmemon

dpnameos). Acrescente-se que a mellor parece representar bem a posigao mega-

rica que Arist6teles discute neste capitulo.

No entanto, parece-me que o andamento da argumentagao 6, antes, o seguin-

te:(i) Arist6teles fonnula uma proposigao definitional, em que o sujeito db6h/:

endow nio 6 quantiflcado, nem precedido de artigo(esse procedimento 6 usual

em sous texton); assim, temos que "o impossivel 6, porsua db#n/kgo, privado de
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capacidade". Ser privado de capacidade 6, nessa perspective, o crit6rio pelo qual

algo pode ser verdadeiramente denominado como "impossivel". Assim, o passo

seguinte consiste em relatar que, na concepgao megarica, aquilo que nio este

vindo a ser no presence momento 6 privado de capacidade, de onde se segue que

aquilo que nio este vindo a ser 6 impossivel de vir a ser, dado que atende ao

crit6rio para ser denominado como "impossivel ''

Em favor dessa hterpretagao, demos tr&s fatores:(i) ela permite a estrutura-

gao do mesmo silogismo em Barbara, exposto acima como primeira possibilida-

de de inteipretagao, dado que a primeira sentenga, sendo uma definigao, 6 con-

ran/pe4(ii) ela atenta ao hibito aristot61ico de introduzir sentengas deHmicionais

do modo que acima indicamos, isto 6, com o sujeito (ib#b/bndum sem artigo e

sem nenhuma quantificagao;(iii) ela pemlite dar um sentido maid razoivel a

Base ''ro adunaron rouzo asda.alban" em 1047a 13-4, a qual poderia ser tomada

coma se elucidasse aquilo a que "ro aduna/on"(tomado coho descrigao deHtni-

da) se revere neste contexts particular, homo se tiv6ssemos o seguinte: "com efei-

to, a expressao 'incapaz ', neste contexts, se referia a tal coisa"; tal leitura, no

entanto, nio condiz com o contexto argumentativo, o qual exige que a ftase em

questao deja tomada coma alusio a definigao de "incapaz"(fornecida em 1047a

11), dado que 6 a luz delta deHmigao que rica evidence a falsidade das asser96es

que pretendessem afirmar que aquilo que nio esb em processo de vir a ser(sen-

do, poaanto, impossivel) dou sc:rg.

1047a 30: " 2Qwdzde ' 6a qtze se eglz@a£z 2 e#eZzwda(/ey ': entendo "sunzzae-

menaJDvu/' homo se Arist6teles dissesse que a enage7b pode ser posta lado a lado

com a anza/e(aczb, enquanto termos mais ou menos equivalentes. Alist6teles 6 o

responsavel pda divulgagao dos doin tempos, sendo ele pr6prio tamb6m o inventor

de "enzc/e(Bah" Ver Menn]1994], p. 75. Ver tamb&m notes a 1050a 21-3
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1047b 5: "/oainaopodeng scr o casa": grata-se de uma base dificil, "ouk es-

fz./ (ZP '. Ross Coma o futuro ''esfa?' num sentido estritamente literal, como se o

futuro grego se prestasse aos mesmos usos que o futuro das lingual modernas. E

clara que "it will not be"(ou "nio seri o cano") pode ser entendido num sentido

atenuado, mas em prego 6 evidence que se trata de uma a6irmag:ao com valor

modal: o futuro grego 6 freqQentemente utilizado no sentido de possibilidade e

capacidade. Dai, segue-se que a melhor traduS:ao 6 "nio podera ser o caso", ao

inv6s da assergao maid categ6rica de que "nio serf o caso '

Esse detalhe tem conseqti&ncias para a compreensao do argumento. Na in-

terpretagao que proponho, o adversfrio que Arist6teles quer combater defende a

pretensao(a) de que cube deHlnir a nogao de pose /inscrevendo em suas notes

essenciais a negagao da possibilidade, de tal modo que (b) seria igualmente ad-

missivel chamar de "possive]" a]go que manifestamente .a.g& .po(]b:rg sa o casa.

O objetivo de tal adversfrio syria evitar a conclusao(claramente en6nea, ou

melhor, falaciosa) de que coJlfzs .z)npossfue7k se/7bm o casa. lsto quer dizer que a

conseqti&ncia introduzida por ".hosed ' ainda estaria dentro do escopo do argu-

ments adverse,rio.

Este dltimo ponto, por6m, talvez nio depends do primeiro. Ainda que eu

abandone este inteipretagao a respeito da sentenga introduzida por ".hosed ', po-

deria sustentar que o adversfrio de Arkt6teles pretende definir o possivel como

(i) argo que rode sa- o faso,(ii) mas que n opode fer o czso(o que 6 di6erente

de dizer que o possive16 algo que .rode ser o casa e .n.g& ser o casa, que 6 a defi-

nigao correta). O adversfrio em questao nio pretends definir o possivel como(i)

algo que rode ser o cuso,(ii ') mas que nio scrg o casa. Assim, a refutagao de

Arist6teles consiste em negar(ii), mas nio em negar(ii '), o que nio o compro-

mete com nenhum "principio de p]enitude"(ver Hintikka]1973], criticado por
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Waterlow [1982], p. 2, n. 1, p. 14-5). Arist6teles nega (ii) com base em crit6rios

puramente 16gicos:(ii) & incompativel com(i), pols a possibilidade de ser o cano

6, igualmente, possibilidade de nio ser o caso, de modo que, na de6inigao pro-

posta pelo adversario, a segunda clfusula anularia a primeira. Por outdo lado, se

Arist6teles negasse(ii '), ele estaria se comprometendo com o principio de que o

possivel 6 aquilo que se:rg o casa. Nio 6 esta, por&m, a posigao de Arist6teles, ao

menos aqui neste texto

Sobre a fuse introduzida por "2osad ', 6 dificil atinar com seu sentido e sua

fungao no argumento. Suponho que a situag:ao subjacente deja a seguinte: x 6

impossivel. No entanto, o adversfrio de Arist6teles, desconhecendo a deHinigao

mesma do impossivel, ou desconhecendo que tal deninigao se aplica verdadei-

ramente a .r("i)o m /ogr2omcnos ro adu aron cMa/', 1047b 7-8), assume que x

f possivel e, para evitar(dvap#ei49e&) o absurdo de que x deja o casa(ou selz,

para evitar que argo impossivel deja o casa), aHuma que, nio obstante ser possi-

vel, xnZopodbrg fey o faso. E clara que esse errs, em iltima instancia, consiste

na mera ignorancia das deHmig6es de "possivel" e "impossivel '' e, conseqtiente-

mente, numa falha em reconhecer quaid coisas devem ser ditas "possiveis" ou

impossiveis''. lsso se encaixa perfeitamente no exemplo subseqtiente: fulano

aHuma que d./70ss/t.e7 que a diagonal sqa comensurada pelo lado -- ele nio levi

em conte, ou nio considera, que asta 6 impossivel("ro adunaxon e/ba//}ouro7'

into 6, ''que tal faso 6 impossivel ''), deja por uma falha em aplicar o conceito de

impossivel, sqa por ignorar totalmente tal conceito. Em seguida, para evitar o

absurdo que dai se seguiria - a comensurabilidade da diagonal pelo lado, sendo

possivel, poderia ser o casa , fhlano dina que a diagonal niopodcr# sa-comea-

surzda, e elejusti6lcaria sua emenda a6umando que(1047b 8-9) nada impede que

seja verdadeiro aHumar que algo, sendo rosIE/meZ nio 6 o casa e nZopode ser o
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mso("eseszha/'). A emenda sai pier do que o soneto. lgnorando o concerto de

Jlnpossft.e7e/ ou sua aplicagao, fulano tenth corrigir seu eno com uma definigao

contradit6ria de .pos=sfre/ seria possivel aquilo que, nio obstante poder ser o

casa, nXo f o casa nem poderf aero cano.

Na tradugao de Ross, preservada na Oxford Revised Translation, de modo

algum 6 claro o vinculo existence entre a presumida conseqti&ncia de que "nada

6 impossivel" e a contra-argumentagao aristot61ica, estda esta Qltima compro-

metida com a nogao de que judo que 6 possivel serf o caso, esteja ela compro-

metida com a nogao maid moderada de que judo que 6 possivel poderg. ser o

caso como podera igualmente nio ser o casa, tornando incorreta a deHinigao de

poss/vd com a clausula(ii ') acima exposta.

\$4Rb'7-%: " nio ]eva em considerag5o que tai coisa 6impossfvd' \ a. base " to

adzznzron ea.a/' 6 ambigua, mas a ambigtiidade nio 6 lesiva ao argumento, dado

que ambas as possibilidades de interpretagao Ihe servem. Do modo como traduzi-

mos, "io adtmazaa c:az/' syria a abreviagao de uma expressao predicativa, que

teria como sujeito subentendido ''figr7 cibmeZzon mefngMgr?a/'("tal coisa") e homo

predicado "zo ad2zna/zin''. Assim, o adversfrio de Arist6teles falharia em reconhe-

cer que a comensurabilidade da diagonal com o lido 6 impossivel. A outra leitura

consiste em tomar "io acjuna/on eaa/' homo equivalente de "/o adzzn.azi6v eaa/'

ou sqa, como equivalente a pr6pria noS:ao de impossivel. A familiaridade com a

terminologia habitual de Arist6teles nos incline a tomar a primeira leitura como

maid adequada, at6 mesmo porque ela pemlite, de algum modo, contemplar o as-

pecto essential envolvido na segunda, dado que a falha em reconhecer a impossi-

bilidade de comensurar a diagonal com o lido pode decorrer justamente de uma

falha em compreender a nogao mesma de impossibilidade.
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1047b 19, 20, 22: ".nada deco/I'z:rg (ZonZo/me se esxzZle/eceu0 ezc.": Arist6-

teles usa os verbos no imperfeito("suae&ahfn" em 1047b 17, "dn" em 20 e 22)

para demeter a suposi96es anteriormente assumidas(nos dais Qltimos castes) ou a

conseqiifncias dessas suposig6es(no primeiro casa). Julguei maid adequado pa-

raftasear com a ftase parent6tica ''conforme se estabeleceu '' esse valor peculiar

que o imperfeito assume neste contexts. Esse uso do imperfeito 6 bastante co-

mum em Arist6teles e acredito(embora poucos concordem com ipso) que esb

na origem da expressao "/o a dn e:aa/'

lq43b 22't " o primeiro, B, era impossivel;logo, tamb6m o segundo, A, 6im-

.possfve/': lego o texts prego estabelecido por Ross("to .janOron adam.a/on, kz./ ro

deuferon axz"), o qual foi tamb&m adotado por Jagger. A tradugao revisada por

Barnes na Oxford Revised Translation toma o texto dos ''codices recentiores

ro ,4 dunaron kz/ to .#', adotado por Bekker e Christ. Nio vejo nenhuma razio

para assumir este texto. A Qnica razio minimamente plausivel serra a expectati-

va, fiustrada, de que "pn6£oz7" se referisse a .A, que parece ser tomado como an-

tecedente 16gico de .B. No entanto, 6 claro que, no texto seguido por Ross,

'.FlrOzon" revere-se ao que foi enunciado em primeiro lugar na sentenga anterior

(1047b 20-1), into 6, B, sendo que "io deurernm", entao, revere-se a .4

1048a 5: ''... se cilfbm em mDo.?': "em amboy" (aJnpaoD, into 6, nos seres

animados e nos inanimados

1048a 10: "o dec7#vo": o termo 6 ".kzzi7b/7", o qual, em acepg6es maid latas,

quer dizer apenas ''senhor '', ou, de modo mats gerd, aquilo que 6 importance,

decisivo, que det6m autoridade sobre outros, etc. No entanto, no contexto da

utica, tal termo costuma ser utilizado para demarcar aquilo que 6 a causa imedi

ata que dispara o movimento e a agro. Ver flea.rcz fb(!bm/b 1222b 21. De modo
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maid atenuado, ''#zz/lon" 6 a causa de 0/7de se .M/t:vb a aJ:go e que tem maior peso

na determinagao da agate e/ou da formagao do carater(ver, por exemplo, 1 147a

26, b 10; 1163a 23)

\b4%a \3-S: " quando eie desda aquino de que tem capacidade e do modo

em que a /em, d .aeccssg/7b que e:/e o Zzfz": Arist6teles nio se compromete com

a tese de que um agence racional, ao desejar algo que tem a capacidade de fazer,

etc., .necussa.r7b.madre faz aquino que deseja, como se o fen6meno da incontin&n-

cia (.ahzsh) fosse impossivel. De faso, ''a.nzqgke" na linha 14 nio precisa ser en

tendido coma um operador modal rigorosamente deHmido, tampouco remete a

nogao de necessidade 16gica: ele pode significar algo como "forgosamente:

normalmente". O mesmo se da com "anzBkd ' em .Fd/ba A bomacgea 1 147a

27. Sobre a discussio da incontin&ncia, ver f]f it:z ]WbomacBea Vl1 3, especial-

mente 1 147a 25- b 19

\$4%a. tS-6: " tem a capaddade na medida em que opadecent:e estapresent:e e

se dlpde de zz/ e 22/ma.ne&z": Ross e Jaeger seguem Christ e adotam a excisio de

'.pa/b:&" na linha 16, que serif uma repetigao en6nea da mesma palavra presence

na linha anterior. f claro que 6 natural supor que "ec6ef ' na linha 15 sup6e como

olgeto "fen imam/h"(homo na linha 14), mas nio se deve de antemio descartar a

possibilidade de que ''ec9eF ' sda construido com ".po.rb&"(mantendo-se o texto de

Bakker), no sentido depp(]erfazez /a-a aapaadad.e de hzer

1048a 15, 16, 18: o verbo ".paiezb", neste contexto, remete a agro. Nio de-

vemos esperar que Arist6teles home sua distinqao entre p/zx7k e po/as7)(.FM/ba

2\Qboma(9fa 1140a 2 ss.)com um uso temlino16gico conespondente. Nas Erzcas,

6 comum que "pra#eA" e "po/evb"(assam como deus cognatos) sejam usados

intercambiavelmente para remeter iagao(cf., por exemplo, 1136b 27 8). Do
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mesmo modo, is vezes ".pra/fezh" e seus cognatos sio utilizados para descrever

processor que jamais poderiam ser tides como afdeK no sentido estrito(ver, por

exemplo, /n2ca ll 9, 200a 23).

1048b 23-6: "ao mezzo Ze/npo esZg v'endo e u# elc.": traduzia passagem as

sumindo o texto grego de Ross, com todas as emendas propostas por Bonitz (as

quaid sio tamb&m assumidas por Christ e Jaeger, mas estio ausentes na edigao

de Bakker). Qualquer tradugao em lingua moderns 6 incapaz de elucidar por si

s6 o que Arist6teles quer diner, dado que ele recorre a caractedsticas especificas

do presente e do perfeito da lingua grega. O presente, tal como Arist6teles aqui o

destaca, descreve uma agate em sua continuidade, coma um processo(nem 6 tio

relevance o cato de este agro estar acontecendo agora). Ja o perfeito descreve a

agro sem levar em conte sua continuidade, sua natureza como processo, mas

considera seu estado de acabamento e de perfeigao intrinseca. Se aquilo que & a

natureza essential de carta agro esb dado num cerro momento, tal agro pode

ser descrita pda pedeito(sends inelevante o rata de esse aWaD dar-se num conti-

nuo que vai do passado at6 o presente momento, ou dar-se agora, ou ja ter-se

dado no passado)

Ora, o ponto de Arist6teles 6 o seguinte: certas aq:6es sio tail que sua nature-

za essential se encontra perfeitamente realizada durante dodo e qualquer instan-

te, ao longo de sua duragao, ao passo que outras agnes sio processos em diregao

a um fim puja realizagao implica, necessariamente, na cessagao do processo que

o produziu. Assim, por exemplo, 6 a edificagaol sua natureza 6 ser um processo

de realizagao de uma casa; quando a casa este plenamente pronta, de modo que

possamos dizer que a edificagao cumpriu seu 6im ou atingiu seu acabamento, a

edificagao, enquanto processo, nio mais exists. A efetividade da casa implica, ne-
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cessariamente, o faso de que a edincagao, enquanto processo, nio mais existe, as-

sam homo o faso de que ha, kinda, edificagao, enquanto processo, implica o Cato de

que a casa ainda este incomplete. Por outro dado, esta incompatibilidade redproca

entre o processo e o acabamento a que leva tal processo estalia ausente de uma

s6rie de atividades. O exemplo maid claro 6 o viver: em qualquer momento da

vida, esfzmos w'uos, e, salvo usos metaf6ricos, nio podemos dizer, enquanto esta.

mos vivos, que o processo de viver este dissociado do Htm a que ele levaria(olivia

mente, ipso depende da concepgao aristot61ica de vida e de vida boa)

InFelizmente, nio 6 muito claro, a primeira vista, o que Alist6teles quer dizer

com os demais exemplos: estou vendo e vejo. Suponha-se que fuia uma loja ver

um produto que desejo comprar. Em dado momento, a inspegao do produto esb

em andamento e nio posco dizer que o fim da minha agate esb presence. Quan

do termino a inspegao, posco dizer que "vi '' o produto, mas, neste moments,

justamente, nio o velo mats(no sentido de que nio o examine).

Certamente, nio & esse aspects que Arist6teles tem em mente. Processos que,

pelos crit&rios aqui propostos, contariam como ahlvdzaCes, e nio homo mope

men/af, tamb6m poderiam, sob certs aspecto, ser orientados para a produgao de

um 6im. Exercito meu pensamento para compreender um determinado problema

e, ao resolve-1o satisfatoriamente, termino tal exercicio de pensamento, de modo

que a resolugao do problema costa homo Zm a que se orientava todo o processo.

A atividade de pensamento, sob este aspecto, 6 tamb6m um movimento(por tats

raz6es, algu6m poderia se ver tentado a voltar ao texto dos c6dices, sem as in-

terven96es de Bonitz)

Ver discussio apurada do assunto em Ackril1l1965/19971
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1048b 28: "enzne esszs .aJ:6es": entendo que o pronome "roarz5z7" retoma

'.pnzxezP ' no sentido cato de 1048b 18, o qual nio se confunde com o sentido

estrito de ''.pxzx#' em 1048b 21, 23, que corresponde a chez:ge& e que traduzi

por ''atividade ''. Causa-nos surpresa essa licenciosidade termino16gica de Arist6-

teles, mas o cato 6 que nio 6 incomum que uma mesma palavra deja usada em

sentidos di\ ersos num mesmo trecho(ou at& em uma mesma linha, homo ocone

com "paysv3" em 1054a 10). Por outro lada, assumio texto com a emenda

clap ', proposta por Bonita, adotada por Ross, Christ e Jaeger.

1048b 29: "road mow)nenxo d .zinpe7#bZo": movimento, neste contexto, 6

concebido precisamente como um processo orientado a realizagao de argo nio

dado anteriormente. Aquino que o movimento realiza & o am e o .2czDamenro do

movimento, o qual nio pertence, por6m, a estrutura e a ess&ncia mesma do mo-

vimento. Por ipso, por ser distinto do Zm ou do .acai)amenxo que realiza, o mo-

vimento e algo sem-acaBamcnro(a/e/as), into &, incomplete ou impedeito.

I.Q49a 6\ " eis a dmca daquilo que pods vir a ser e6edvamente saudfve!

cxc.": entendo que o panicipio presence "g@nomenoz/'("aquilo que pode vir a

ser") assam coma o verbs "g@zgza/' tem, nests contexts, um tear modal

nio 6 iigorosamente assert6rico, nem se comporta como presence continuo, mas

se reporta aquilo que, em gerd, pode vir a ser. Como disse na note a 1046b 18-9,

o gregg permite que o presente(inclusive o participio presence) seja tomado exa

tamente nesse sentido de possibilidade ou capacidade.

1049a 7: '!,# .no ouao casa, d qaa.ndo ezc.": a inteipretagao sintftica que pro-

ponho diverge daquela adotada na tradugao de Ross. Entendo que a pretensao

gerd de Arist6teles nio 6 indycar a marca apenas daquilo que pode vir a ser efeti-

vamente por obra do pensamento etc.(coma Ross), mas indycar a marca daquilo
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que, em gerd, pode vir a ser efetivamente etc. Ross nio considers ''men" e "dP '

como particular coordenadas, e toma ''ekcf d?' como acr6scimo de uma nova

condigao, localizada na pr6pria coisa que softe o processo de vir a ser e6etivamen-

te. Julgamos maid apropriado entender "men"/''dP ' homo um balanceamento

coordenado, que remete justamente aos doin casos mencionados um pouco antes

(1049a 3-4):(i) quando algu6m se curb "pda aWaD da medicine", ele 6 curado "por

obra do pensamento"(cf. ]Mezzfnca Vl1 7, 1032b 5 ss.);(ii) quando algu6m se cura

:por acaso", 6 curado a partir de algum favor intemo que 6 capaz de dar a si mesmo o

movimento que [he dada a agro da medicina(cf. ]Meaz.63=raa V]1 9, 1034a 19 ss.).

\Q49a. \2.3: "f da mesma madeira tamb6m nos demais castes em que o

principio do vila ser vem de fora, bem como naqueles em que o priadpio este

n J lrl:irzr7b co/lfz gue o /em '': a interpretagao sintftica que proponho diverge da

pontuagao adotada por Ross e Jaeger e assume a pontuagao de Bekker e Christ.

Nio vejo por que manger o panto 6Jnal ap6s "genese6s" na linha 32(a particula

d?' na sentenga seguinte nio me parece razio suficiente para tanto), dado que

as observag6es que Arist6teles acabou de formular, nas linhas precedentes, va-

lem igualmente para as coisas cujo principio do vir a ser 6 externo e para as coi-

sas cujo principio do vir a ser 6 inferno. A16m do maid, a pontuagao de Ross

transforma o trecho 1049a 13-4 num truismo sem conexio com o interesse ar-

gumentativo do capitulo, a nio ser que se suponha, como ele de cato sup6e, que

dun.amen ' este subentendido junto com a oral:ao predicativa introduzida por

;baja ''. No entanto, 6 possivel tomar a Base iniciada por "Boaz" como uma

meta apos7Po a Rose anterior("Bos n dg en audi /' fdonn"), e nio coma

uma oragao predicativa relacionada ao antecedente oculto de ".hoscin". A tradu-

gao fomecida na Oxford Revised Translation tenta evitar as dificuldades em que

Ross se enveredou, mas nio convince
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[q49a. \S': " epreciso que e]e sofra transformagao e estda em outra coisd' \ a

adigao de Ross, ".peseM", 6 desnecessaria, pois o verbo "e&a.P ' parece estar su-

bentendido com '' en .aZ6P

1049a 18-21: "J2em que Zvmamos ser.a.go 'esfz co8zl m.as '21e fd coJka

:csta coisa" traduz o pronome demonstrativo "eX:e:&o", ao pasco que "de tal

coisa" traduz "eX:ezhzhon'', que 6 um termo inventado por Arist6teles, que aplica

ao pronome "eke/ho" a terminagao "-wov", a qual indica precisamente a consti-

tuigao material de que algo 6 frito. Dada a ambigtiidade da expressao em portu-

gues, "de tal coisa '', 6 importante observar que o suHuo "-tvov" nio indica pro-

veni&ncia, nem tampouco qualquer relagao de posse.

Com esse artiHlcio, Arist6teles aponta a forma gerd dos adjetivos que indi-

cam a constituigao material de argo. O mesmo panto aparece, de modo mais

completo ejustiHlcado, em .A4eazJ%szcz Vl1 7, 1033a 5-23 e .rB/cz Vl1 3, 245b 9-12.

1049a 21 : ''agzzfZo de gue zz.ko se cons&ZuP ': toda elsa expressao traduz ape-

nas o pronome "eke&o'', o qual, no presente contexto, nio tem um comporta-

mento anaforico, mas apenas apresenta a nogao gerRI de algo de que outta coisa

se constitui, isto 6, algo que serve como ponto de partida para o adjetivo "eked

.n.aon", que indict a constituigao material (ver nora anterior). Uma tradugao

estritamente "literal", neste cano, certamente tornaria obscuro o texto e o argu-

ments(o leitar se perguntaria, em vao, "a que se revere 'aquilo '?"). Por essay

raz6es, pareceu-me necessfrio explicitar, na tradugao, a que este "eke/bo", pre-

cisamente, remete

1049a 28: ''d)1/8zem cnz:ne s7 0 qde que ' e' o su4&cenid ': traduzimos o texto

com a emenda de Apelt("kza'Do#'), mantida por Ross, Jaeger e pda Oxford

Revised Translation, embora a uadigao manuscrita apresente "kami/oz/'(ligao
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respeitada por Bekker e Christ). Para uma interpretagao que preserva o texto dos

c6dices, ver Gill [1989], p. 156-9

1049a 35: "agzz2;]io gae se.pre(]lcz": o termo usado por Arist6teles 6 "kzzligo.

/ozzmenon", aqui traduzido de acordo com o hgbito consagrado(Ross traduz

por "predicate", e a Oxford Revised Translation mant6m elsa opgao). No entan-

tO, "k2/goaOnOUmenoa" pode significar, neste contexto, arenas agzzl££o qzze recede

uma (#nomJhzj:go. Nio 6 necessirio supor que Arist6teles, meramente por usar

o tempo ''kz/€go.rou7nenon", se comprometa com a sese de que a fomia 6 um

.pneollmdo da materia, no mesmo sentido em que musica16 um predicado de

homem. Para a discussio do ponte, ver Brunschwig [1979], p. 1334, 158.

1049b ll: "fanfo Pe/a dean/l9o romo aambdn pe/o modo de se/': "modo

de ser" traduz, aqui,(coma tamb6m em 1050b 4, 7) a expressao no dativo "fa ou

szb.?', a qual qualinca um dos tipos de prioridade da enc:/geek sobre a dunzmzk. Ex-

press6es como ''pda ess6ncia" ou ''por ess&ncia" nio seriam muito adequadas

neste contexto, dado que por "ess&ncia" entendemos aquilo que se reporta na

de6inigao de argo, e se sup6e que a prioridade "pda ess6ncia '' seja, neste contex-

to, diferente da prioridade de6inicional (''scud/'). A opgao tradicional, "em subs-

tancialidade" (Ross), 6 razoavel, mas nio estou inteiramente cerro de que a ex-

pressao aristot61ica se funda na nogao estrita de "Dash" que se traduz habitual-

mente por "substincia ''. O sentido de "Dash" aqui talvez deja mais vago: o faso

de ser, au, mats propriamente, o fate de ser de um cerro modo(ser de modo au-

t6nomo e completo). De todd modo, este 6 um ponto a respeito do qual hesito.

1049b 27-8: "d}3mss'5es a .respczfo dz essdacM '': grata-se do livro Vll (Zeta)

da Mezzo%/cz. A re6er&ncia 6 aos capitulos 7-8 e, mais precisamente, a 1032a 13-

4, 1033a 24-8, b 30-2
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1049b 35- 1050a 1: ''... .8so f ewdenre .nas dBcassdes sabre o mow)zenao":

a sese a que Arist6teles remete foi discutida e demonstrada em J%ilan VI 6. E

comum em Arist6teles o titulo "fn ro/ipenhhese6s"("discuss6es sabre o mo

vimento") para designer a obra .f?lbrba ou, ao ments, sua segundo metade

1050a 14: "otz torque de modo zieum prec7k m esMda/': sup6e se que o

texto grego tem aqui alguma lacuna, dado que o significado da fuse nio 6 de

modo a]gum clara. Ver Ross]1924], vol. 11, p. 262-3

1050a 15: ''.a .ma/drab d em.pozeacvb .pozqzie.rode .haig a ]b/ma": a tradugao

de Ross, "matter exists in a potential state '', mantida na Oxford Revised Trans-

lation, cone o risco de gerar algumas confus6es. As express6es gregas ''.bg Zl7d?'

e "ro ev2Zo.?' sio descrig6es deHmidas: remetem a fung6es correlatas que, em cada

caso particular, servo desempenhadas por coisas distintas. O que Alist6teles quer

ax=z.ex € que aquino que 6mat6ria para determinada coisa 6 em pot6ncia ta} coisa

(cf. 1049a 21-2), porque .rode m} a adqznl7P .a Zuzma de fd coA:a, por exemplo, o

bronze, que 6 materia para a estatua, 6 em pot&ncia uma estatua, porque pode

vir a adquirir a forma da estitua. Essa aHumagao nio compromete Arist6teles

com a exist6ncia de alguma Materia que existisse apenas em "estado potential".

1050a 20: ".2%ames de Pzusaz7'': a refer&ncia 6 obscura, mas 6 provavel que

se irate de a]gum tips de pintura fran)pe/'oevZ Ver Rosst1924], vo1. 2, p.2634.

tQSQa. '2\.3: "o efeito 6 acabamento, e a efedvldade 6 o efeito, e, porisso,

inclusive, o Home "efedvidade" se diz con6orme a "efeito" e se estende para a

%nfe/fgu h": etta fuse nio dave ser vista coma mera etimologia barata(as ve-

zes fteqiiente nos autores antigos), nem coma o estabelecimento de nexos me-

ramente predicativos entre e/gon, ze:Zos e ene/gelb. Arist6teles se compromete
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com uma identificagao forte entre essay tr&s no96es, tomadas em cerro aspecto

apropriado. Traduzi "egon" par "efeito" para manter alguma conexio lexical

imediata, no pqnugu&s, com "e6etividade"(emerge/b), e tamb6m porque, obvia-

mente, "efeito" 6, por $i s6, uma boa tradugao, embora outras("proeza

;obra", "tarefa", etc.) possum ser maid apropriadas em outros contextos. O maid

importance 6 determinar o sentido preciso de ''/dod ', que nio equivale, neste

contexto homo em lantos outros, a meta nogao de Him, escopo, meta, etc. O /egos

tamb6m 6 a meta almejada por processor, etc., mas se define, antes, por ser um

acz6amenzo completo, que se apresenta como algo que se basta e a que nada

malta. Atrav6s da identificagao entre e/gon e re/os, Arist6teles pretende justiHlcar

a extensio da nogao de enc:/gelb para a nogao de ence:/ecgevb: assumindo-se que

a ene/gelb 6 o e/gon, certa identidade entre e/gozz e /e/os garantiria certa identi-

dade entre emerge/h e Care/ecgeuh(ver Menn]1994], p. 111). Serra de se desejar

que a tradugao preservasse alguma conexio lexical imediata entre "Ze/o?' e "en-

ce/ecBe&". Talvez deja vigvel traduzir esses termos, respectivamente, por "com-

pletude" e "compleigao '', mas preferi meramente transliterar "ence/ecgezb '', nes-

te casa, pois se trata claramente de uma ocasiio em que Arist6teles elucida seu

Jargao

1050b 4, 7: "pe:Zo modo de seP ': esta expressao traduz o dativo "ozzszb?'.

Ver a este respeito nora a 1049b I I.

\QS$b 33-4: " quant:o is capaddades hacionais, uma mesma hf de ser da

cozzazca2:2& .pov esizr.presence ou .n.go": sese similar aparece em .2;Boaz 17, 191a

6-7, e ll 3, 195a 11-4.

1051a 22: "conszrz/fees geom£&7ca./' traduz "(]]49zzmm.azz '', cf. Ross

[1936], vol. 11, P. 268-9
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1051a 24: "o £r7lfzZgzz/o /em (!b& g.r2waos /eao.?': a expressao de Arist6teles 6,

obviamente, uma abreviagao para "o triangulo tem angulos internos iguais a

dais retos". Discord sabre o uso que Arist6teles faz dessa expressao(e outras

condaxaq em Adst6teles - Segundos Analldcos* Umo \, Clfssicos da Filasofia:

Cb(ilemos de 7}zdJtJy:go na 7, Campinas: LECH/Unicamp, 2004, p. 75.

\QS\b S-6\ " em que coadigao 6 o casa ou nio 6 o casa aquao que se deno-

mina cano verdadeiro ou false' \ et\\endo que a. exglessXo " to ai&thes ]egome-

non" nio introduz a concepgao abstrata de verdade ou verdadeiro, mas reporta-

ge a algo que se denomina, propriamente, como verdadeiro, isto 6, uma proposi-

g:ao verdadeira. Suponha-se, assim, a proposigao "S6crates 6 bianco", e supo-

nha-se que ela 6 verdadeira. O que Arist6teles quer saber sio as condig6es ou

ciicunstancias(poz4 em que tal praposigao & verdadeira(e o mesmo vale para

proposig6es salsas). Talvez essa interpretagao deja compadvel com a tradugao de

Ross, mantida na Oxford Revised Translation("when is what is called auth or

falsity present, and when is it not?").

1051b 17: "sgo se/77;2re zaA e fz# cuz3zs gue sgb e/zZadle&zs e fzlhas": leio o

texts uninime dos c6dices, adotado por Bekl£er("xaaxa": essay coisas), ao inv6s

da conegao de Casaubon e Bonitz, adotada por Ross, Christ e Jaeger("baum":

as mesmas). A corregao aprimora o sentido do texto, mas a tele aristot61ica se

exprime muito bem com o texto admitido na tradigao manuscrita.

1051b 17: "no gae concede .is cailszs .&co/zposazs ezc.": o que sao, preci-

samente, essas "coisas incompostas"? Qualquer resposta minimamente satisfat6

ria me levaria a uma prolixidade nio condizente com estas notas. A discussio

do assunto deve levar em conga, para conftontagao, os seguintes texton: .De

,4.nl]na 111 6; znfeiPrefzj:go 1-41 ]Meaz.Obit Vl1 171 SeWndos ,4n.a.ly27Zos ll 19 e,
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talvez, .44eza6bca Vl11 6. Ha dual possibilidades maid viaveis:(i) as coisas in-

compostas seriam aquelas que, do ponto de vista metafisico, seriam absoluta-

mente samples e necessarias, nio envolvendo nenhum lipo de constituigao(cf.

A4eiz#szbu V 5, 1015b 1 1-4);(ii) colas consideradas homo n3o-coznposxas no

contexto de uma predicagao, isto 6, consideradas em sl mann.al O problems

com a primeira alternativa 6 que ela 6 muito restritiva em seu escopo: apenas

deus seria incomposto neste sentido. Ja com a segunda alternativa, o problema 6

de outra ordem: mesmo para de6inir o que 6 uma coisa em sf mcsma, devemos

fazer uso do esquema sentencial "S 6 P" e pressupomos que a coisa a ser de6mi-

da, embora considerada sem composigao com fatores externos, apresente uma

composigao interna

\QS\b '26: "nio 6possjvei enganar-se a respeito do "o que 6" a nio serpor

a&zbzzz!:go'': "por atribuigao" traduz neste contexto a expressao "kzaz szlm-

&e6dko?'. Tradug6es como ''por acidente '', "acidentalmente '', etc., apenas se

escoram no vocabulfrio consagrado pda tradiq:ao e nio dizem nada. Parece-me,

no entanto, muito claro o que Arist6teles quer dizer: como ele nos diz nos capi-

tulos iniciais do Z)z Znfeprefzj:gb, nio ha euro ou engano sem a composigao

predicativa, assinalada pelo "6'' e, maid particularmente, nio ha erro ou engano

sem o "6'' que indira precisamente uma .prefensao de },e7zZzde na composigao

(ou separagao) dos elementos dados na proposigao(sujeito e predicado). Assim,

posco compor a vontade as nog6es de animal, quadrapede, etc. No entanto, se

eu atribui-las a ser humano, dizendo que "ser humano 6 animal quadrapede",

dhei algo falso a respeito dos ceres humanos. O euro depende da copulagao pre-

dicativa enquanto operador da pretensao de verdade.

No caso das coisas nao-compostas, como deus, etc., parece ser impossivel

compor maid de um item dentro do predicado que pretends denlnir(coma a
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composigao arima feita entre .a.n.ina/ e guaa£rz@'ec?eD, dado que dais coisas sio

absolutamente simpler e nio comportam elementos. No entanto, pode-se procu-

rar o que das sao(cf. 1051b 32-3) e, neste registry, pode se errar, mas apenas

pe/z aZr:8zz/rzo, por exemplo, se eu disser que "deus 6 um ponto", ou que "a

alma 6 nQmero". Neste contexto, Arist6teles lembra-se de que, a rigor, tamb6m

no faso das coisas nao-simpler o ergo se da sempre por atribuigao.

1051b 27: "zzm6cim a .respe:rfo dzs essdnczbs coJ77posaa.?': dado o carfter ex-

perimentale provis6rio desta tradugao, aventuro-me a ler o texto, com alguns

c6dices, sem a negagao "mg" (a qual dada a expressao "ess6ncias nio compos-

tas"). Neste contexto, entendo que as ess&ncias compostas seriam aquelas dota-

das de composigao interna. A respeito delas, Arist6teles insistiria que "nio 6

possivel se enganar", a nio ser por atribuigao, into 6, o euro a respeito do ''o que

e[as sio" sempre se da pena composigao predicativa que atribuio (]bfn.lens ao

dbHn endum, o que ocorreria tamb6m para as essCncias nao-compostas(ver note

anterior).

Podemos estar errados. Se o texto adotado pecos editores(Bekker, Christ,

Ross e Jaeger) devs ser mantido, imp6e-se, por6m, a pergunta: haveria alguma

diferenga entre ''fz asunzheaz '' na linha 17 e "fzs md szznzgeazs oust?' da linha

26? De todo modo, o texto 6 diHicil e aparenta-se pleonastico.

1051b 31: "aguz7o gue cczzo sa d efedzzmen&d ': keio o texto uninime dos

c6dices(emerge/hil no dativo), adotado por Bekker, Christ e Jagger, ao inv6s da

corregao de Ross(endrgnb/I nominativo plural), abandonada na Oxford Revised

Translation. Ross nio justifica sua corregao nos coment6.rios. No entanto, o ar-

gumento se desenvolve igualmente bem com o texto dos c6dices, e ha evid&ncias

para o dativo "ez7e/gelb.?' em 1045b 21
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\QS\.b '34,-S: " um deies, o verdadeiro, se df quando h6 composigao, ao paso

que o outta, o false, se df quando nio h6 composigad'. o \oQo € exuemalr\elite

compactado e confuso em sua sintaxe e seu sentido. Entendo "i)en men"(equiva-

lente a "ro men") e "to dP ' coma elementos coordenados, explicitados por apes

tos, que seriam, respectivamente, "a.lame/' e ' Ja o "eszif ' introduziria a

nogao de se7 0 casa, dbr-se, etc., e "e/ sz/BkezZz/', "ef md sziBkev2:a/, as condig6es

pdas quais cada um deles se da. O problema 6 que este leitura -- contrariamente a

perspective maid abrangente assumida em 1051b 3-5 -- explicaria o verdadeiro e o

falso apenas para as proposig6es aHirmativas, e nio para as negativas.

1052a 4, 5: "a /espez2o dzs colkas .nZo susceffte& de .mudd.afz": as coisas

n o susceU'Heil de mudanfz"("alMgfa") 6 um dtulo fteqUentemente usado por

Arist6teles para se referir is entidades eternal e, neste caso, muito provavelmen

te coincide com as coisas ''nao-compostas'' a que ele se revere em 1051b 17. A

respeito deste titulo, ocorrem os mesmos problemas relatados na nora a 1051b

17: nio & dare se os "ahhgaa" sao(i) apenas as entidades absolutamente dimples e

etemas, isEO e, deus e o que maid for de tal tito, ou(ii) entidades como as formal

das substincias sensiveis, na medida em que das sio suscedveis de de6inigao e nio

admitem ser de outro modo. Ver a dificuldade em /;bzZ:z ll 7, 198a 1 7, 29.
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1052a 32: "lhdl/}c8ft.eJ enqUa.n£O COBanOICfye/': a expressao "enquanto

cognoscivel '' traduz "£i6v:ends/6/', literalmente, "pelo cognoscivel '', mas nio ha

d6vida de que isso quer dizer ''na medida em que 6 cognoscivel ''

\$S2b 4;: "hf de ser um coda coisa a qualfor atribuido algum desses mo-

do?': a sintaxe do texto tem alguma diHiculdade e ja se sugeriu a omissio do

pronome "rpur6n"(Bonitz, Jaeger), mas o rata 6 que a ftase pode ser perfeita-

mente entendida do seguinte modo: ".ben '', e apenas "Ben '', 6 o predicado da

sentenga, consuuida com o verso "asia.?'; o sujeito da sentenga 6 ".hcazszon'', o

qual(i) 6 qualificado por um panitivo indefinida, "fuuf6n",(ii) qualificado por

uma oragao relative("bal'an ZJpa/cb ' a} fouf6n Mn £rop6n"), introduzida por

um pronome que concorde, "irregulamiente"(para nossas expectativas sinMti-

cas), com o singular "Bekzsion"(6 assam que traduz Ross). A combinagao

:.hara.soon zozz£6n", com o "roz//zia '' na fungao partitiva e sem refer&ncia anaf6ri-

ca determinada, resultando em "dada uma dessas coisas", 6 apenas um modo de

dizer "coda coisa". Por outro lido, nio 6 impossivel tomar o "rou/zia" junta-

mente com o predicado ''.hen" e julgar que sua fungao partitiva remete is quatro

deHinig6es do um ha posco mencionadas. O resultado seria o seguinte: "ha de

ser cano zPo de um(into 6, um segundo um desses]quatro] modos agora indi-

cados) cada coisa a qual for atribuido algum desses modos". A Qnica desvanta-

gem dessa leitura 6 um cerro efeito pleonastico da oragao relativa.
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Por outdo lado, observo que 6 reconente em Arist6teles o uso do futuro para

indicar uma relagao predicativa condicionada por suas regras apropriadas: diz-se

que ".4 ha de ser .B ', quando se enuncia as regras ou crit&rios deHinicionais para

que .A receba verdadeiramente o predicado B.

1052b 5-14: "o sn.para o um 2s vezes .sc:ng o sapuzz .alum (]bsses modes,

[...3 que ha alba que se consdHI dele, a dado de pdmelro inerenfd''. este \olga

passagem merece coment6.rios especiais, pda sua densidade 6Hos6fica e pdas

diHiculdades em sua interpretagao. Ha quatro pontos mats especi6icos nos quaid

se concentram as diHiculdades:

(i) o que significam os dativos "f&/' e "a#6/' na linda 1052b 6?

(ii) o que quer dizer ''az70ma '' na linha 7 e, por conseguinte, o que quer dizer

estar "maid pr6ximo do onoma"?

(iii) qua16 o signiHicado da expressao "fa duname/' na linha 7?

(iv) em que consiste a oposigao relatada nas linhas 8-9?

asta Qltima questao 6 talvez a mais fXcil de ser respondida satisfatoriamente.

h. aQasXq8o cttflQ "legein diorizonta epitoispragmasid' e "legein apodidonta

ron roil azzom.aids .ho.Fuzz'' retoma a oposigao - anunciada em 1052b 1-3 homo

argo a ser e]ucidado na seqti&ncia - entre "paik .hen ]eBezz.?' e "d esa zo .hen./ eF

.n.al kz./ ab Bo .li9Bos azlzou ''. O ponto de partida de Arist6teles parece ser o se-

guinte: a pergunta "& ao .hen" pode ser interpretada de dois modes. De um lada,

podemos dizer que "o um 6 S6crates''. Esta ftase nada mais faz senio elucidar a

que coisa se reporta o termo ".hen" ou, dino de outro modo, elucidar qual 6 a

coisa que recebe o predicado "Ben". Neste caso, ao dizer "um '', estamos repor-

tando-o is coisas(d7bn eTb ep/' to/ ZEz-'mash). O mesmo scone quando dize-

mos que "o elements 6 o togo"(1052b 9-13): estamos nos reportando a coisa

que recebe a designagao de ''elemento ''. De outdo ladd, podemos dizer que "o
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um 6 aquino que 6 indivisivel, etc." e, neste caste, estamos elucidando o gae d o

sa.para o um ou, em outras palavras, estamos fornecendo a definigao do termo

(apod7aonal ' /on rou onomafos Boron). O mesmo ozone quando dizemos que o

tenno "elements" significa que i! zz/yo que se conan /(&/eetc.(cf. 1052b 13-4).

Voltemos entio is tr&s quest6es iniciais. E tentador julgar que a ftase "/o de

aca/ ezra/ Bo/f men loud/z nh/' esf#' queira dizer que a ess6ncia do um(o ser

para o um) sera, de acordo com dada contexts, a ess6ncia apresentada em algu-

ma das quatro de6inig6es propostas anteriormente. Se 6 assim, 6 natural esperar

que o dadvo ".aJIH.P ' esteja coordenado com "fzb.P ' -- mas, agora, ''z.llB.?' nio

pode se reportar a nenhum dos quatro modos de definir o z/m, mas reports-se a

algo que "este maid pr6ximo do nome". Creio que -- respondendo parcialmente

a nossa questao (ii) - "anon.a", neste contexto, reporta-se ao termo enquanto

(]bfn.rbnd2zm, isto 6, o termo tomado em si mesmo, a parte de seu uso denomina-

tivo e predicativo(a parte do "reporter-se is coisas", cf. linhas 13-4). O que si-

gnifica, neste cano, "cstar maid pr6ximo do nome ou do termo"? Signi6ica, pro-

vavelmente, ter uma de6lnigao que este maid pr6xima de uma de6inigao do um.

Mas, se 6 assam, podemos engender que "rour6m ah/'(linda 6) nio se reporta aos

quatro modos de definir o zzm, mas sim a alguma daquelas coisas que seri de-

nominada como "um '', e cujas denlnig6es servo "maid distances" da deHinigao do

um. Eis, assim, as diHculdades envolvendo a questao(i)

A questao(iii) dependera da resolugao das dubs anteriores. Sintaticamente, 6

possivel justiHcar o dativo "c£Wame?' coma complemento de "Ws"(como faz

Ross, opg:ao mantida na Oxford Revised Translation). No entanto, tamb6m 6

plausivel supor que a ftase em questao sqa "enema(sujeito) eso ro fend culzaJ '

(predicado) rd duname/'. E etta inteipreugao que julio maid satisfat6ria. Nests

casa, creio que se dove tomar "ekaba"(linha 7) como se referindo aos mesmos
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itens assinalados pelo "pa.azz fzzlaz" de 1052a 36, into 6, a algum dos modos de

definir o [zm. Assim, o continuo por natureza, o dodo, o particular, o indivisivel,

etc., todas essas nog6es sio um em virtude de suas pr6prias de6inig6es. O dativo

(Dname/' serif, aqua, equivalente a "/gi ousuk/' ou "rgrauf6npayse/'(situagao

similar ocorre com "kzZa dunamJh" em .4s .Fbaes dos 4nJha/i11, 640b 22)

pda forma pr6pria da ess&ncia reportada em suas deHinig6es, tail coisas sio zzm e,

mats precisamente, sio o serpaxz o um, antes mesmo de serem usadas como

denominag6es predicativas de outras coisas. No entanto, nio 6 impossivel ima

ginar que "eZ:e:&a" se reports is coisas que recebem a denominagao de "um '', as

quais seriam zzm e seriam o sa.para o um apenas potencialmente, porque, em si

mesmas, nio sio o ser.para o um, mas podem receber o ''um" como predicado.

Eu mesmo nio ache elsa solugao muito plausivel.

1052b 12: "cano uma ce/zz coJlfz e .aa/z;:reza": o termo ".Jpi5ysz#', neste con-

texto e em vg,rios outros do livro Iota, 6 usado no sentido de co/lsz szz.!8cenze

isto 6, realidade auto-subsistence a qual se aplica uma designagao, ou simples-

mente, aquilo a que se aplica uma designagao, e que 6 de algum modo indepen-

dence dessa designagao. Ver JMezz.83:zlm IV 1, 1003a 27: ".Jpi5ysz#' ai quer dizer

assunto de uma ci&ncia

1052b 17: "sc:roma o.nZb.sepaMue#': keio ''.a(a6/Bz6/', liq:ao dos manuscritos EJ

(e da aadugao latina) adotada por Bekker, ao inv6s da ligao do manuscrito Ab, ''.z&b/

MC5/#£6/', a quaid adotada por Ross e Jagger, com respaldo em Alexandre. A liqfo

que adotamos justinca-se de modo simpler: "acai/Brad ', neste contexts, 6 tomado

como equivalence de "zdb.&e/od ', de modo que a observagao que Aiist6teles aqui

faz simplesmente recapitula o que Fora dino em 1052a 25-6 e 30-33: 6 um aquilo que 6

indivisivel, "sqa pelo lugar, sda pda fomla, deja pelo pensamento '
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1053a 14: ".nZo romo se o um fosse a/go comum": o termo ''comum:

("ko/hon") tem aqua, assim coho em 1053b 19, uma conotagao plat6nica: ser

comum consiste em ser um universal dotado de exist&ncia separada e indepen-

dence, conforms proposto na teoria plat6nica.

1053b 4-5: "homo ]h(d cz seu .noms': nio 6 muito claro o que Arist6teles

quer dizer com a expressao "explicar o que 6 ''kzzz ro onoma 22paarz2ona""

Minha interpretagao 6 a seguinte: '':ipad.r72e:&" poderia ser tomado no sentido

de lh(]yc:a4 guere7' olcze4 e a expressao "kzZZ O oz70ma '' quer dizer scoot/ndo .a

(]b£71i!;gb co/zespaz7(ibnze ao .aozoe, sem levar em considerag:ao as coisas a que se

aplica o nome. lsso condiz com o sentido atribuido a "odom.a" em 1052b 7, 9 e,

sobretudo, em 1052b 13. Ver notes a 1052b 5-14.

1053b 17-18: "cfkmss6es a .respevZo da essdz?czb e do enid ': grata-se de uma

remissio c]ara ao ]ivro V]](Zeta) da ]Ueaz#s7cz e, maid especificamente, aos

capitulos 13-16

1053b 19: "comum": ".ko/bon" tem aqui uma conotagao plat6nica(ver nora

a 1053a 14)

1053b 19: "clenomzhaj:ga'' traduz ''kzfdBO/fma", que se traduz, em gerd,

por "predicado". As dubs tradu96es sio boas. Escolhia primeira devido ao con.

texto argumentativo

1053b 21, 26, 28: o termo ''J:lJIXs7P ' em 1053b 21 e 26 tem o sentido de enti-

dade subjacente a designagao "um '', isto 6, o sentido de coisa a que se aplica o

predicado ou a designagao "um ''. Ver, acima, nota a 1052b 12. Por outro lada, 6

interessante notar que, em 1053b 28, o termo "J2JIXszP ' tem o sentido de na/zz/ezz

essencik/ de zzeo, a despeito do uso desse mesmo termo com outro sentido, duas

linhas antes. em 1053 b 26.
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1053b 33: "os enzes sc hm am ce/zo .name:ro, mas um .azimezo de giza?': a

palavra "a/72:hmo.?', traduzida por "namero", tem em prego o sentido imediato

&e montante, pluralidade.

1054a 8: ''.nib d.8io mesmo gue d sua cssdaczb": ''isto mesmo" quer dizer ser

pueak menfe um, /iro 4 medldz hd7}akl'zd e(cf. 1054a 10-11 e nota adJnmm)

A variance de leitura adotada por Bekker, a parter dos manuscritos EJ e da tradu-

go latina("aufod ' ao inv6s de "auld ') pode ser entendida do mesmo modo("sua

ess6ncia nio 6 lbro, a saber, serpneaiamenae um"). No entanto, em favor da ligao

de Ab, adotada por Ross e Jaeger, ha a recon6ncia da mesma expressao, com o

mesmo sentido e em contexto argumentativo similar, em 1053b 28 e 1054a I I

1054a 10-11: "de collsz aeuma a .narzzrezz d.8ro masao, o um'': a ocorr6n

cia de "to .hen" homo aposto de "/ouzo azlro" nio deixa nenhuma dQvida a res-

peito do sentido da mesma expressao em 1053b 28 e 1054a 8. Por outro lado,

dove-se notar que, na mesma linha 1054a 10, o termo ";zi5ysz#' aparece dual

vezes com dois sentidos diferentes: na primeira ocorr6ncia, ''J2Jltys7P ' tem o senti-

do de entidade subjacente a designagao "um", e cuba ess6ncia e independence de

sua designagao homo "um''l ja na segundo ocorrencia, "J2i5ys7#' tem o sentido de

naMezz fsscnab/de a/yo(equivalence a ousv> em 1054a 8).

1054a 11-13: " ... dire-se &uicar opropmo um romo uma coC /../ dare-se

&tzscz/ o J i climb um coma zzmz essdnczb": em .2;B:zlm 13, 187a 8-9, Arist6teles

formula o mesmo argumento, aplicando-o, por6m, a nogao parmenidiana de

'ence em $i mesmo"(aafo £o on): "quem entende o pr6prio ante em si mesmo a

nio ser como 'aquino que precisamente cello ente 6'?" Em amboy os contextos, o

argumento 6 o mesmo: o ence e o um nio t&m subsist&ncia pr6pria, a parte da-

quilo a que se aplicam como predicados.
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1054a 13-7: "de ce7fo moclb. o zzm e o ence s:@n.zZc2m o Henna": compare-

se este texto com ]Mezz#szcz IV 2, 1003b 22-33

1054a 30: "(fb£&£2b dos con&g/7lo?': 6 possivel que esta expressao, tal como

eZ:/CB# 26n ena.aa3n" em ]Mezz.63:zcz IV, 1004a 2, reHua-se a alguma obra intei

ramenEe dedicada ao fema dos contrfrios. Ver RossE1924], vol. 1, p. 259. No

entanto, 6 tamb&m plausivel que esta expressao re6ira-se simplesmente a .A4ezz.6:-

s:zlm IV 2, 1003b 33- 1004a 1, e/ ou 1004a 17-21

\QS4b t4-S:. " o disdnto e o dessemeihant:e ... o 'ouUo ' se diz em oposifao ao

9nenzo '': neste contexto, ''distinto" traduz ''.he/ezo.n" e "outro" traduz "a.i7b''

A diferenga entre os doin termos 6 que "Be/erz2a'' habitualmente se reports a algo

distinto dcnfro de um domhib de/ernl/hadn, exaurido(no maid das vezes) por

apenas dois conjuntos complementares, ao passo que ''ail/o '' se reports a aldo

distinto, sem nenhuma condigao suplementar. Al&m disso, se poderia dizer que

um grao de fejjao 6 ''.all/b'' em relagao a outro grao de feijao, mas nio se dina

que ele 6 ".ae/econ ''. Nio obstante, essas regras nem sempre sio estritamente

observadas no gregg a 6poca de Arist6teles, e em deus pr6prios escritos pode

mos encontrar vfrios exemplos de usos que nio seguem esses parametros.

1054b 27: "Bfo d o mfsmo g ero ou a mcsma espdcv/'; Arist6teles utili-

za os termos "genes" e "e/do/' de maneira bastanEe litre(ver, a respeito da

maleabilidade desses termos na biologia, Balme]1962], " Genoa and e/dof in

Aristotle's Biology", C7ass7b / Fade/=P. vo1. 12, n'l , pp. 81-98). Aqua neste

contexts, 6 claro que "e/do?' nio pode ter o sentido estrito de espdcze subor-

dinada a um g6nero; ''e/I(/o/' quer dizer, apenas, /po, ou algo similar. No en.

tanto, ao inv6s de traduzir imediatamente por "tipo" e facilitar o trabalho do

leitor, julguei melhor user o termo consagrado, ''esp6cie '', para que o leitor se

d& conta da maleabilidade termino16gica de Arist6teles.
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\QSSa. 23\ " 6necessfdo que tamb6m spam verdadeiras as outras defini£6es

dos config/7t)d ': traduzi ''.harous" por "de6mig6es'', mas creio que o termo, neste

contexto, ao inv6s de ter o sentido preciso de deHinigao enquanto enunciado de6ini-

t6rio que demarca tomas as condig6es necessirias e suficientes para dizer o que 6 o

(fbalzkndzim, tem o sentido maid lato de ma.rcz a)kazakh, .noaa (!bfn.r26/7b.

1055a 29: "... gae m.a.& d778yem em um manna domlh7'0": traduzimos

(Zekz:zkaz7" por ''dominio '', e nio por ''receptaculo '', que & a opgao mais tradici

onal. .RecEpfgczz/o sugere uma nogao muito restrita a fisica. A nogao de A:ist6.

te[es 6 mais amp]a e, ao mesmo tempo, perfeitamente c]ara: (]bk7:zion 6 aqui]o

que hoje chamariamos de "universo de discurso '', isto 6, um damlh/b ao qual

certas denomina96es podem ser aplicadas apropriadamente. Nio se grata, po

r6m, de uma nogao restrita a HHosoHia da linguagem. Pelo contrario, a nogao de

(]bZ:z:i]X:on tem forte enraizamento na ani]ise do devin: um (]bkz:iron 6 certs coisa

(determinada por crit6rios gen6ricos) apta a /fm&cr cerro tips de propriedades

(especiHlcadas coma um g&nero, confinado nos limited de uma diferenga comple-

te entrc contrarios, por exemplo, as propriedades entre o quente e o trio, ou entre

o claro e o escuro, etc.) e, conseqtienEemente, apta a receber os predicados e de

signag6es que se Ihe aplicam pelo cato de possuir alguma dessas propriedades.

1055b 6-7: "em ouzrzs d)kcuss6e#': Arist6teles provavelmente se reporta a

MetaRsica 'q '22. .

1055b ll: ".as az.a.sformaf6es .na mazdzb '': "transformag6es" traduz "gene-

se:8'', termo que, neste contexts, obviamente nio tem o sentido preciso de geragao

absoluta, mas equivale a "mefzaa/?' em gerd(a Oxford Revised Translation tra

duz por "changes"). Coma o plural& relevance no contexto, nio & possivel usar

ouaa altemativa("vir a ser") is vezes viivel para traduzir "genesis"(serra ridiculo

'vires-a-ser"ll). Por outro lado, prefiro reservar ''mudanga '' para ".meazDo/2'.
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1055b 32: "gzz.a/ dos (ib/p ': esta expressao traduz o grego ".po/e:ron '', que 6

um adjetivo intenogativo, sempre utilizado em coordenagao com "?'(ou). Uma

pergunta introduzida por ".pozeron ... ?' introduz sempre um dilema constituido

por alternativas contradit6rias, into 6, um problema que nio pode ser resolvido

por meios-termos. Arist6teles se preocupa em mostrar que, mesmo nos casos em

que aparentemente nio ha incompatibilidade 16gica entre os doin membros do

dilema, o problema em questao pode ser reformulado em termos de contradigao,

dado que a aparente compatibilidade entre as alternativas se deve apenas a pres-

suposig6es implicitas na fonnulagao do problems. E em trechos como este que

Gilbert Ryle parece ter se inspirado .

\QSGa. 22.: "naturaimeni:e alto a ser grande ou pequend' \ a. exptessao "pe-

p/$:pko?'(traduzida por "naturalmente apto") tem um sentido precise que a tra-

dugao deixa escapar: nio se grata daquilo que tem aptidao para crescer e tornar-

se grande, e/ ou aptidao para diminuir e tornar-se pequeno. Estas condig6es sio

muito restritivas. Trata-se daquilo que, em virtude de sua pr6pria natureza, pode

receber predicados quantitativos quaisquer.

1056a 26: "o dom7h/b .nZo d um s6": ''dominio" traduz ''(ikkzfkaz7". Ver,

arima, nota a 1055a 29.

1056b 15-6: "a zggua se ci)k $zz/.rzz''l mas .a.go Szu7Zzs'': o argumento de

Arist6teles nio requer a inaplicabilidade absoluta do predicado "muitas:

("poiZz") ao terms "agua". Arist6teles apenas observe que, diante de uma por-

gao particular de agua - por exemplo, a agua de um pote, ou de um reservat6rio

nio dizemos que se trata de "muitas aguas", mas sim de "muita agra". lsso

nio requer que, em outros contextos, nio possamos dizer "muitas aguas'
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1056b 30: ".pougzz/ZZzdP ': este termo nio 6 usual em portugu&s, mas julguei

apropriado recorrer a ele para traduzir "ollkorg#', substantivo abstrato formado

a parter do adjetiva "oi&o/'(pouco)

1057a 34-6: sobre a nogao de contradigao, ver tamb6m Z)a Zn£e 2zefzj:go

17a 33-4, 17b 16- 18a 12.

\$Slb 3S: "aquino que 6 disdnto em especle 6 alba disdnio parre$er6ncia a

ce:rzz cou3z '': na Erase "fzhos d.he/elton '', Ross (1924), vol. 11, p. 301, entende que

£7' seria um acusativo de aspects, ao passe que "Oho/' se reportaria aquino de

que algo 6 distinto. Discordo disso modo de interpretar a sintaxe. Entendo que

a'' simplesmente retoma, come pronome indeHinido, ".heZcron £z5/ eziciieP ', ao

passo que o genitivo "fzhod ', ao inv6s de demeter aquino de que argo 6 distinto,

remete aquilo a .pa.rza ' de gue duas coisas sio distintas em esp6cie, ou seja, ao

item comum, do qual ambas as coisas distintas sio panes, ou ao qual ambas per-

tencem. A base de Arist6teles quer dizer que a coisa apta a receber o predicado

dktinto(de alba) em esp6cie" 6 sempre um elemento pertinente a um conjunto,

no qual tamb6m se encontra aquilo de que ele 6 distinto. Ou sda: se x6 distinto em

esp6cie de X. x6 zzeo dvif&ro confzdo em z sendo zo genero comum em que xey
estio contidos. Assam, o genitivo ''food ' pode ser compreendido num sentido

quake partitivo. A tradugao dessa nogao, no entanto, nio poderia ser literal, dai o

recurso a expressao que utilized("por refer6ncia a certa coisa")

1058a 11: ''.a conzzz.r7edzde ezz a (Zzlerenfz co.r?02/ezz '': o imperfeito "era '

quer dizer, "6, conforme se estabeleceu" (ver nota a 1047b 19, 20, 22). Arist6te-

les reports-se a 1055a 16 ss

1058a 23: "a ma&dr7b se e/uc72Za .pov'.neaoafga": muitos se veriam tentados a

engender esta fuse como testemunho em favor da nogao de materia-prima tradi-

ciona[mente atribuida a Arist6te]es, ]endo-a juntamente com ]%72:'a 1 7, 191a 7-
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12. No entanto, a expressao ''.he JltJ{/P ' ("a materia") funciona aqui como descri-

gao definida(ver nora a 1050a 15); remote a carta entidade que. em viHude de

ser elemento constituinte de outta coisa, .4, recebe o titulo de "materia de .4''.

\Q3Sb 2G-%: " dado que os conafdos sio dlstintos em esp6de, {...}, 6neces-

sirio que sejam distiatos em g6nero o colmpdvele o incormpdvet''. \lltetQxe\aAa.

ao p6-da-letra, asta passagem prop6e falaciosamente um .non segzzz2z/z A premis-

sa maior assume que "os contrgrios sio distintos em esp6cie"; a premissa seguin-

te assume que "o corruptivel e o incorruptivel sio contrarios"l dai, a conclusio

logicamente valida, em Barbara(supondo que a quantificagao aparentemente

inde6inida dos sujeitos 6, na verdade, universal, como 6 hibita em Arist6teles),

serif a de que "o corruptivel e o incorruptivel sio distintos em esp6cie". No en.

tanto, Arist6teles conclui que des sio distintos em gdnero. Dada a maleabilida-

de da terminologia aristot61ica, poderiamos supor, caritativamente, que ".genes',

na linha 28, nio quer dizer senio "e72ieP ', de modo que a conclusio syria for-

malmente correta. No entanto, o problema 6 que a conclusio requisitada pelo

contexto 6 realmente aquela que aHuma que corruptivele incorruptivel sio .heae-

.rzZgeneos: ver 1059a 10-14, passagem na qual esta conclusio 6 utilizada para

refutar a teoria plat6nica das Id6ias. Se, em vista disco, propusermos que "c$

c/eP ', na linha 26, nio quer dizer senio ''genes', teremos outra diHiculdades insu-

peravel: a premissa seria balsa, pois os contrfiios estio num mesmo g&nero e sio

distintos em esp6cie.

Para uma anilise dessas dinculdades, ver Ross]1924], vol. 11, p. 305

t$S9a. \2.:. " ohomem haveria de ser, por um !ado, com)pdve}, e, por outta,

zhao.r7zlpzft.e7': outra tradugao aceitivel desta ftase serra a seguinte: "haveria, por

um lado, um homem corrupdvel, e, por outdo, um homem incorruptivel ''
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GLOSSARIO

Maafh{.« Li«ros IX (Theta) e X (lara)

Tendo em vista a especiHicidade do vocabulfrio e das correlag6es conceituais

presentes em cada um dos doin livros contidos neste volume, dividio l&xico em

duas panes. Nio fiz um apontamento exaustivo de today as ocon6ncias dos

tempos. Julguei suHiciente indicar, entre par&nteses, algumas ocorr&ncias relevan-

tes, a titulo de exemplo. Alguns termos que figuram na lista foram traduzidos de

acordo com o hibito consagrado pdas tradu96es tradicionais, e, nestes cason,

nio acrescentei nenhum comentfrio. Eu poderia ter justificado minha opgao

pdas tradug6es tradicionais, mas o cato 6 que das me parecem de cato, nestes

casos, acertadamente consagradas

1. Libra IX (Theta)

Z,ht7mfzzfs: "capacidade:

A opS:ao mais tradicional para traduzir "a$z.a.mzP ' 6 "pot&ncia" - aHmal, a

oposigao entre "ato e pot&ncia" 6 assad reconhecida como aristot61ica pelo ho

mem de cultura gerRI. No entanto, "pot&ncia '' 6, para n6s, uma nogao muito

maid abstrata e de uso muito mais restrito do que a nogao proposta por Arist6-

teles. H6. vfrios usos mais especiHlcos de "afKnamzP ', ds quais devem ser traduzi-
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dos, de acordo com o contexto, por ''poder", "forma ''. Para a16m disses usos

maid estritos, parece-me maid adequado exprimir a nogao aristot&lica com o ter-

ms "capacidade" - seja a nogao de d(rnamlb restrita ao movimento, deja a

dw.am.8 "mats importante" para a investigagao metafisica - esta $1tima tamb6m

poderia ser traduzida, de acordo com o contexto, por "potencialidade" ou "pos-

sibilidade" . V&ias tradu96es inglesas(inclusive a de Ross) usam o terms "capa-

city" para traduzir '' dana.m/y '

Zlbz2m/07z: de acordo com cada contexto particular, tal termo foi traduzido

por uma das opq:6es abaixo:

(i) "ser capaz de" (por exemplo 1047b 35; 1048a 1, 13, 27; 1048b 6; 1049b 13,

14): este opgao e a maid adequada para vfrios contextos em que "dunaron" tem

por complements uma oragao inHmitiva que expdme uma agate(por oposiqao a

uma suscetibilidade passiva); a16m do maid, ela permits manter uma conexio

lexical imediata com "capacidade"(dunam/s)I

(ii) ''possivel": adotei este opgao no contexto do capitulo 4, (ver 1047b 3 e

ocorr6ncias seguintes), no qual Aiist6teles dkcute a nogao abstrata de posnDdT'.

dade,pot OQoslxqho \ necessidadee \ impossibilidade,

(iii) "ser suscetivel de"(1046a 20): adotei este opgao para alguns ca$os em

que ''dana/an" 6 complementado por oragao inHinitiva de sentido passivo; o

problems 6 que a expressao gregg pode naturalmente ser complementada por

orag6es coordenadas que exprimem, respectivamente, uma agro e uma susceti-

bilidade; nests faso, a saida do tradutor consiste em desdobrar a expressao origi-

nal em dubs("ser capaz de" e "ser suscetivel de/a").

(iv) "pofencias"("dunzza"), em 1046a 8, para o casa "metaf6rico" das po-

t&ncias matemfticas
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Maim/Olz: de acordo com as dubs primeiras op96es de tradugao para ''dana

zon '', demos:

(i) "incapaz"(por exemplo, em 1047a ll);

(ii) "impossfvel": no contexts do capitulo 4, 1047b 51(tamb6m em 1048a lO)

Z)flm17zd: "em potencia"(por exemplo, em 1047b 1; 1048a 32; 1048b 10, 37;

1049a 1, 5; 1050a 15; 1050b 8, 17). Mantive essa expressao tradicional, apesar de

algumas desvantagens que ela apresenta. Nio me pareceu adequado traduzir por

;em capacidade" ou "por capacidade" apenas para mantel a correlagao com

:capacidade ''. Essa opgao traria grandes di6iculdades nos casos de pot&ncias

passivas. Certa porgao de madeira, por exemplo, .rode vir a se tomar uma cama,

e por ipso dizemos que ela 6 susce&ter (abnaran9 de se tamar uma cara. Neste

contexts, faz sentido dizer que "a madeira 6 uma hama em.porgz7czb", mas nio faz

sentido dizer que "a madeira d uma cdma por aapaaaady '. Menn]1994], p. 98,

sustenta que esse uso da expressao "dunameP ' remete ao cato de que a madeira,

para vir a ser uma cdma, depende do exercicio(emerge/b) da capacidade(dena

m/s) que uma causa externa tem de amir sabre a madeira em vista da produgao

de uma came. Ser uma cdma em potencia serif, assam, ser algo que depende da

pot6ncia de uma causa externa para se tornar uma cama. Nesta perspectiva, pa-

rece-me melhor usa a expressao ''cama em pot&ncia" do que a expressao "came

em capacidade". Em alguns cason, como 1052b 7, traduzimos por "pda capaci-

dade" devido a exig&ncias contextuais.

atergdz: de acordo com a especificidade de cada contexto, traduzi por:

(i) "e6etividade"(por exemplo, em 1048a 26, 31; 1048b 5; 1049b 5; 1050a 22)

(ii) "atividade"(po exemplo, 1047a 18, 301 1048b 28, 34)
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Nos contextos em que nio se grata da nogao trivial de atividade, dispodvel

na experi&ncia do homem comum, mas sim da noS:ao metaHisica especi$1camen-

te e]aborada por Aiist6te]es, dei preferencia a primeira opgao. Menn]1994], p.

98, 105, sustenta que o sentido original de "ene/ge&" seria apenas o de atividade

e exercicio, e que 6 apenas em virtude de um argumento metafisico que Arist6-

teles usa este mesmo terms no sentido de efetividade("actuality").

E71ageMf(no dativo): de acordo cam coda contexts, inclusive, em alguns ca

sos, para evitar cacofonias, a tradugao variou entre duas opg6es:

(i) "e6etivamente"(por exemplo, em 1047a 351 1048a 35, 1048b 6);

(ii) "em efetividade"(por exemplo, em 1048b 15).

Elle gel2z: "estar em atividade"(por exemplo, 1046b 29, 30; 1047a 8; 1050b

10, 22, 29)1 etta opgao pareceu-me mais clara e menos ambigua do que "ester

em efetividade:

- o aoristo ene/gdsz./em 1049b 13 foi traduzido : "entrar em atividade"l

- o participio zo encryozzn em 1049b 18 foi traduzido por "aquino que esb em

efetividade ''. Opgao igualmente boa, neste caso, seria "aquino que 6 e6etivamente '

.E7zzZecheiaf: por exig6ncias contextuais, a tradugao variou entre tr&s opg6es :

(i) "6 possivel que"(por exemplo, em 1047a 26, 1049b 13). De fate, para ex

primir a mena possibilidade 16gica e/ou metaHlsica de um faso qualquer(expres

so na proposigao introduzida pda conjungao "que"), a expressao preferida de

Arist6teles 6 "endecaeiz/', e nio "dunafa/' ou "d a/on es#'(embora ele tam-

b6m utilize largamente etta Qltima);

(ii) "admksivel"(por exemplo, em 1047a 18, 20): nestes contextos, o terms

;possivel" foi usado para traduzir uma das acepg6es de "dzzna£oz7'', de modo
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que me pareceu de bom alvitre encontrar outra palavra para traduzir "endecBe-

ra./'. Devemos notar, por6m, que a admissibilidade em questao n8o &, obviamen-

te, uma nogao moral, mas apenas 16gica (e/ ou metafisica);

(iii) "cabivel" (em 1047b 4)

E' £dwlwh..

(i) "efetividade"(por exemplo, em 1047a 30): nio me parece fatalmente gra-

ve dispor de apenas uma dmca palavra em portugu6s para exprimir duas pala-

vras do 16xico aristot61ico, dado que Alist6teles (salvo em alguns contextos espe-

ci6)cos) se utiliza de "Cher-"e/b" e "cafe/ecBcub" coma se fossem termos inter

cambi6.veil, embora o primeiro deja mais comum, sendo o segundo uma inven-

gao sua. A mesma situagao ocorre com ".barBmos'' e alguns usos de "/OBO/':

ambos os tempos exprimem a mesma nogao de enunciado deHtnit6rio.

(ii) "entelequia": em 1050a 23, trecho em que Arist6teles explica a conexio

etimo16gica e conceitual entre "e/goa" e "enc:gelb '', nio vi outra opgao senio

meramente transliterar '' en/e/ecge&'

Para exce]ente anf]ise do sentido de "enzdecae/a", ver Menn]1994], p. 100-

1 . Embora o terms ingles adotado por Mean(coma por tantos outros) deja

actuality", creio que suas observa96es ensejam o uso do termo "efetividade '

em portugu6s - dado que a utilizagao de "atualidade" em portugu&s parece-me

impor-se apenas pda comodidade em conformar-se com o que a tradigao nos

deixou de dior. Por outdo lada, penso que Menn]1994], p. 75, 104-5, exagera ao

sustentar que "en/e/ecgezb '' nunca & usado no sentido maid trivial de atividade

(ver, por exemplo, .2MeazHs:zcz Vll lO, 1036a 7).

Elzfdea@faf(no dativo); "efetivamente"(por exemplo, em 1047b 2; 1049a 5)

Valem aqui as mesmas observa96es feitas arima, sobre ''energevb" e "en/e/e
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c6ezb": Arist6teles usa as duas palavras no dativo como se fossem express6es

equivalentes e intercambifveis entre si.

E'lgofz: no contexto destes livros, traduzi de doin modos:

(i) "fungao

(ii) "e6eito"(em 1050a 21, 22, 23, 34): tal tradugao por si s6 ja 6 adequada,

mas tem a vantagem adicional de manter uma relagao lexical imediata com

;e6etividade '', que foi nossa escolha preponderance para "enelgevb".

.ZG7zesfs: "movimento ''. O termo foi assam traduzido inclusive em 1048b 28

trecho em que ele 6 relevantemente contrastado com "enc:zyevb ''. Outta tradu

;ao considerada(e a ser eventualmente adotada numb revisit future desta tra

dugao) 6 a de "mudanga:

Zbgas: as observag6es mais relevantes a respeito da tradutibilidade deste ter-

mo foram feitas no g]ossario das tradug6es dos ]ivros ]V & V]e V]]-V]]] da ]lde-

izi9kztz, que publiquei em 2001. Nio tenho nada a acrescentar aqui. Na maior

parte de suas ocorr&ncias em Theta e Iota, ''lobos" ou tem o sentido de ZJyumen-

io, ou o sentido de enz/nc7bdo (!bHh.r?6/7b.

(hn'!a: tal coma ocorre com "7clyosP ', nio tenho muito a acrescentar aqua

quanto a tradutibilidade deste termo, dado que ja Hiz as observag6es que julgo

relevantes no glossario das tradug6es dos livros IV & Vle Vll-Vlll da Jt4eaz.63f

c2, que publiquei em 2001. Relate nas notas(ac7 1049b lle 1050b 4) di6lculda-

des particulates para traduzir "ous7b/'(no dativo) coco expressao que quali6)ca

o adjetivo ;znoferon("anterior")
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Pruitfs: este termo tem um uso peculiar no capitulo 6 do livro Theta: em

1048b 18, traduzi por ''agro", embora nio se trate, exclusivamente, do sentido

preciso de "agro rational ''. No entanto, apenas algumas linhas abaixo (1048b

22), Arist6teles o utilize em outra acepq:ao, pda qual ''pxz;Kz#' se aproxima mais

do sentido preciso de aWaD nacional(por nio ter um fim extrinseco) e equivale a

nogao de energevh, oposta a nogao de movimento(processo cujo fim 6 extrinse-

co)I neste faso, traduzi por ''atividade"

Twos: "acabamento" (por exemplo, em 1048b 18, 19; 1050a 21). Evitei tia

duzir ''ze/os" por "Hlm" justamente para evitar atribuir a metafisica aristot61ica

um Hinalismo psicologizado que a tradigao exeg6tica erroneamente associou ao

seu nome. Discutio assunto em virias ocasi6es. Ver, por exemplo, ANGIONI,

L.[2000]. "0 hilemorfnmo coma modelo de explicagao cienti6lca na HUoso6la da

natureza em Arist6teles", .©72e/dion v. XLI, n. 102, pp. 136-164

n. I.i«-. X (I.t,)

bal: o termo greED envolve ao mesmo tempo a nogao de unicidade(um =

anica) e a nogao de coes8o intema(um = uno). Em virios castes, "Den" 6 apenas

um adjetivo que deve ser traduzido por "6nico '', o que nio afeta o problema de

compreender a nogao de "ro aen", que e, afinal, o temp do livro Iota. De acordo

com o contexto, traduzi".hen '' de tr&s modos:

(i) "um": foia tradugao adotada na maioria dos cason; quando Arist6teles re-

vere-se, particularmente, a nogao plat6nica(a qual os plat6nicos teriam atribuido

o titulo de ouszb e principio supremo da realidade), useia inicial maiascula, Uml
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(ii) "uno"(em 1052b 32, por exemplo)I

(iii) "algo uno"(1052b 26). E precise observer, porfm, que a expressao "algo

uno" em dais contextos (1053a 13, 1053b 18) traduz a expressao "ffn #'

4d£a£2'do$ 07z: de acordo com o contexts, traduzi por:

(i) "indivisivel"(por exemplo, em 1052a 32);

(ii) "nao-dividido"(por exemplo, em 1052a 31, 36)

..4zff#d/ zam: "opostos". O substantivo abstrato ligado a este participio pare

ce ser, no vocabulirio aristot61ico, "a/]naes7?'(ver abaixo)

z42z/££&es£s: "oPosigao: (1054a 23, 1055b 32)

..4z/fP.hasfs: "contradigao

(;@lz6s eitF: "reconhecer"(por exemplo, em 1052b 20 ss.). Coma disse no

glossario da tradugao dos Sepundos .4naZfZzbos, livro 11, que publiquei em 2003,

alguns usos do pre6uo ''re", em portugu&s, longs de indicar meta repetigao, in-

dicam uma rel'endo ou uma zh.#budo .para (JSarey:g& conzlgr%(semelhantemente

ao prenuo grego "a.a.a"), como aqui6 o caso: nas express6es "v6o de reconheci-

mento" e "reconhecimento da paternidade", o que ".reconhecimento" designa 6

exatamente a emerg&ncia de um novo estado cognitivo a parter de um estado

contririo. Foi esse sentido de "reconhecer" que julguei adequado para traduzir

gign6skeiii

Z)faP#oru: ''diferenga

E m z/Zola: "contrfrio
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.KZ2zAfs: "movimento '': 1052a 25, 1053a 8 ss

/ii2Zemm: de acordo com o contexto, traduzi por:

(i) "distinto"(por exemplo, em 1054b 14);

(ii) "outro"(por exemplo, em 1054b 18, 22).

A variagao entry essas duas opg6es obedeceu, no maid das vezes, a necessi-

dade de encontrar em portugu&s express6es adequadas, que evitassem cacofonias e

hibitos consagrados na lingua.

&eaeron r6/' e/ ei "distinto em esp6cie"(1057b 35)

&e/erofgs "alteridade"(1054b 23)

intermediirio

SZen8fs: ''privaq:ao:

7bz£Zo: de acordo com o contexto, traduzi por:

(i) "o mesmo"(em 1054a 32, por exemplo);

(ii) "idantico"(em 1054b 4, por exemplo)

Tal homo no caso de ''.hezezoz7'', a variagao entre as duas opS:6es obedeceu:

no mais das vezes, a necessidade de respeitar hfbitos consagrados na lingua por

tuguesa e evitar cacofonias

Twas: no contexts do livro Theta(bem coma no contexts de Zeta-Eta, /nice

1-11, etc.), a tradugao mais adequada para "ae/o?' 6 "acabamento". No 1ivro Iota,

por6m, a maior parte das ocorr&ncias de "/e/ad ' ocorrem em associagao com o

adjetivo "fe/b:zom". Traduzir este 61timo por "acabado" pareceu-me pouch apro-

priado ao contexto. Tamb&m tem suas desvantagens a tradugao de "fe/brian '' por
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perfeito". Por ipso, traduzio adjetivo rdfibn por "complete" (1055a ll ss.) e

para master a associagao lexical imediata(reievante no contexts em questao)

Uaduzi re/ospor "completude" (1055a 12, 13, etc.)

/,bsh: traduzi sempre por "natureza", apesar dos dais sentidos bastante di-

versos(cf., respectivamente, 1053b 26, 1053b 28), os quads aparecem at6 na

mesma linha, em 1054b 10: de um dado, o sentido de coisa subjacente, por opo

sigao a propriedades ou afec96es; de outro dado, o sentido de determinagao es

sencial
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