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APRESENTAGAO

Jose oscar deAlmeida Marques

Ao lado de sua obra mais popular, o .£ez7bzg (1651), escrita em vernfculo para
beneficio de um pOblico cultivado, embora nio necessariamente acad&mico, Tho-
mas Hobbes redigiu, em latim, deus monumentais flXnnenrz .joBJ7os(#2B.rbe, nos
quais expos de forma completa, para uso dos especialistas, seu sistema 6ilos6
nico e cientifico. Divididos em tr&s panes, os fl/emenra prop6em-se a descrever
e fundamental dodo o ediHicio do conhecimento de sua 6poca, desde os princi-

pios geom6tricos e Hisicos do movimento dos corpos materiais (.De co.@o.re),

passando pelos principios psico16gicos e antropo16gicos do movimento (com

portamento) dos coipos humanos(De i)0/71 he], at6 culminar nos princlpios
(leis de natureza) que regem o comportamento dos corpos sociais e politicos
(De clveb

A ordem 16gica da exposigao do sistema foi, contudo, subvertida pdas con-
tingencias politicas da 6poca. Os primeiros conflitos que desembocariam nas
guerras avis da Inglaterra levaram Hobbes a exilar-se na Franc:a, e la antecipar a
redagao da terceira parte de seu sistema, dedicada ao estudo dos corpos politi-
cos, com a esperanq:a de que seus conterraneos, ao serem esclarecidos sobre as
verdadeiras mfximas e principios da ci&ncia politica, poriam Him is pretens6es
parlamentaristas e anti-absolutistas que haviam conduzido a conflagragao civil
Assim, em 1642, Hobbes publica seu .De' cave, traduzido em seguida para o fran
c6s (1649) e para o ingles (1651), com o qual pretendia ter fornecido a "HHosoHia

civil '' um estatuto tio s61ido quanto o adquirido pda HHosofia natural ap6s os
trabalhos de Galileu e Kepler.

Restava, entretanto, redigir as duas primeiras panes, que deveriam fornecer a
base de dodo o sistema, o que Hobbes s6 fez treze anon maid garde, ap6s seu re-



Jose Oscar deAlmeida Marques

porno a Inglaterra. O Z)e co8?o/f foi publicado em 1655: e ja no ano seguinte
velo a luz a tradugao para o ingles, sob o titulo CbncemJhgBo(fy, texts a partir
do qual foi realizada a presents tradugao para o portugues.

Embora o texto latino do .De co/po/e sqa considerado a expressao maid auto-

rizada do pensamento de Hobbes sobre os temas tratados, deve-se notar que a
tradugao para o ingl&s apresenta um interesse especial por ter side Heita, se nio
pelo pr6prio autor, peso menos sob sua estrita supervisaol e pdas significativas
modiHicag6es que foram por ele introduzidas, como informa ao leitor o tradutor
nio identiHlcado:

Se, ao concluir esta tradugao da primeira parte dos £7evnenros de .H7osoi%, eu

a tivesse imediatamente levado ao prelo, ela poderia ter chegado mats cedo is
m5os do leitor. Mas homo a empreendi com muita inseguranga quanto a mi-
nha capacidade de bem desempenhar a tarefa, julguei adequado, antes de pu.
blica-la, solicitar ao Sr. Hobbes que a lease, corrigisse e arranjasse da forma
que me]hor ]he aprouvesse. Assim, embora algumas panes denham sido am.
pliadas, outras alteradas, e os capitulos XVlll e XX quase inteiramente modi.
nicados, o leitor pode n8o obstante estar seguro de que, da fomla como agora
a apresento, ela este em perfeito acordo com as opini6es e id6ias do tutor
(Cb/7cem/)7oa.Book ed. Molesworth, p. iv).

Os capitulos que sofreram as mais extensas altera96es situam-se na terceira

parte da okra("Das propor96es de movimentos e grandezas"), e tratam da redu-
g:ao das linhas curvas a linhas retas e da divisgo dos arcos da circunfer&ncia. Es.

ses sZo exatamente os capitulos nos quais Hobbes desenvolvera sua alegada so.
lugao do clfssico problema da quadratura do circulo, solugao essa que foi imedi.
atamente contestada pelos matemg,ticos John Wallis e Seth Wards. Aproveitan-

' O De .homihe, segunda parte do sistema, foi publicado em 1658. Boa parte dele consiste
em uma detalhada teoria da visio, a qual se juntam t6picos que ja haviam side tratados
em outras obras ant:eriores do actor.

\l\Q'BIBLES, Thomas. Elements of Philosophy, the First Section, concerning Body.
Written in Lathe ... and now translated into English. To which are added Six Lessons to
the Professors of Mathematicks of the Institution of Sr. Henry Savile, in the University of
Oxford. London: printed by R. & W. Leybourn, for Andrew Crooks. 1656

Para uma interessante exposigao da controv6rsia veda-se o capitulo ''Wallis contra
Hobbes'' em HELLMAN, Hal, Gran(!es .De6.2/es da Clog/7c7b, trad. de Jose oscar de
Almeida Marques, S&o Paulo: Editora UNESP, 1999, p. 41-62
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Apresenta€ao

do a oportunidade da traduq:ao, Hobbes levou tacitamente em conta essas obje-
g6es, tomando o cuidado de atenuar muitas de suas conclus6es, de modo que o
texto em ing16s acha-se muito menos exposto a ataques quando a esse ponto do
que o original latino

Assim, a semelhanga de sua obra mats famosa, o I.ev7bq cujo original ingl&s

foi posteriormente traduzido para o latim, com modinicag6es introduzidas pelo
tutor cujo exame se tornou indispensavel para os estudiosos da obra, tamb6m a
primeira parte dos £7ezoenros de ];l;/osoJ% de Hobbes existe, por assim diner, em
duas vers6es -- .De co/po/e e C'oncefnil?oa .Body--, cujo exame se imp6e igualmen-
te aos que pretendem aprofundar-se no estudo de seu pensamento. In&ditas am
bas em lingua portuguesa, estudantes e pesquisadores brasileiros podem agora
bene6iciar-se da presente tradugao da primeira parte de C'oncem/]lgBoab. a qual
as demais panes devem juntar-se em futuras publica96es nesta s6rie C:Usnbos de
.F}7bso.6b do IFCH-Unicamp

Quando itradugao do original latino para o portugu6s, 6 auspicioso informer
que ela este sendo preparada (em um prqeto de que tamb6m participo) por Ma-
ria Isabel Limongie Viviane de Castilho Moreira, professoras e pesquisadoras
do Departamento de FilosoHia da Universidade Federal do Parang, para publica

g:ao na Colegao Multilingties de Filoso6la da Editors da Unicamp (S&rie A), pre-
vista para o inicio de 2007

Tradugao a parter de Concemlbg.Bocry The English Works of Thomas Hobbes
of Malmesbury. Londres, John Bohn, 1839

Editado por William Molesworth.





KpfSTOLA DO AUTOR AO LEITOR

Nio penseis, amfvel leitor, que a filosoHla cujos elementos vou apresentar

sqa aquela que produz pedras nilosofais, nem a que se encontra nos c6dices me.
tafisicos. Ela 6, sim, aquela que constituia Fazio natural do homem, percorren
do diligentemente de alto a baixo as criaturas e retornando com um relato veri-
dico de sua ordem, causal e efeitos. A 6ilosofla, Haha do mundo e de vossa pr6

pda mente, este, portanto, dentro de v6s mesmol talvez nio plenamente forma-
da, mas como seu pai, o mundo, homo era em seus comegos, kinda em estado de
confusio. Fazei, pols, homo os escultores que, ao desbastarem o que & sup6rfluo,
descobrem infalivelmente a imagem. Ou imitaia criagao - se quereis ser um
verdadeiro 6i16sofo, deixai vossa razio mover-se sobre o fundo de vossas pr6-

prias cogita96es e experiencias; aquelas coisas que jazem em confusio devem ser
separadas, distinguidas e postal em ordem ap6s receberem coda qual seu pr6prio
nome: vale dizer, vosso m6todo devs assemelhar-se ao da criagao. A ordem da

cxtaQXo {at ]uz, disfiafao entre dia e noire. o firmamento, as !uminfdas celestes,

as c77bMxzs sensfvez3, o .home7nl e, ap6s a criaq:ao, o ma.r?darren/o. Portanto, a
ordem da contemplagao seri: zzzga, cib6hJf:ao, espaf'o, as esz7e/zs, as qu.allrlda(#s
semi:/+ce& o .homeml e, depois que o homed se torna adulto, suyb:zFzo ao cozoan-
do. Na primeira parte delta segao, intitulada L6gica, estabelego a luz da razio.
Na segundo, que tem por titulo os Principios da Filosonia, distingo as no96es
mais comuns por meio de de6inig6es acuradas, para evitar a confus8o e a obscu
ridade. A terceira parte concerne a expansao do espago, isto 6, Geometric. A
quarta cont6m o Mlovimento das Estrelas, juntamente com a doutrina das quali-
dades sensiveis

Na segunda segao, se Deus o permitir, tratar-se-f do Homem. Na terceira
segao, ja redigida, tratou-se da doutrina da Sujeigao. Esse foio m&todo que se.
gui, e se vos aprouver, podereis usar do mesmo, pois aqui apenas o apresento,
sem recomendar-vos nada de minha lavra. Mas deja qual for o m6todo que esco

Iherdes, recomendo-vos de bom grado a HilosoHia, isto 6, o estudo da sabedoria,
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Thomas Hobbes

cuja malta nos tcm causado muitos datos ultimamente. Pois mesmo os que estu-
dam a riqueza fazem-no por amor a sabedoria, ja que seus tesouros servem-lhes
apenas de espelho para mirar e contemplar sua pr6pria sabedoria. Tampouco
aqueles que amam dedicar-se aos assuntos pablicos almejam algo mais que um
lugar para exibir sua sabedoria; e se os hardens voluptuosos negligenciam a Silo-
soHia 6 simplesmente porque ignoram quao prazeroso 6 para a mente humana
arrebatar-se em perp6tuos e vigorosos amplexos com o mais belo dos mundos.

Por fim, ainda que s6 por este razao, dado que a mente humana tolera tio pou-
co o vazio do tempo quanto a natureza o do espago, para que nio sejais 6orgado:
por malta do que fazer, a incomodar as pessoas que t&m suas ocupag6es ou prqu-
dicar-vos em mis companhias, mas tenhais argo pr6prio com que preencher o
tempo, despego-me recomendando-vos o estudo da Hilosofia

T. H
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Thomas Hlobbes

ELEbIENTOS DE FILOSOFIA

PRIN{EIRA SEGAO

SOBRE O CORPO

PARTE I

COhtPUTAGAO OU L6GiCA

CAPiTULO I
DA FILOSOFIA

Introdug5.o.
1. A FILOSOFIA parece-me encontrar-se, entre os homens de hoje, na

mesma situagao em que se diz que os cereais e o vinho existiam no mundo nos

tempos passados. Pols desde o initio havia videiras e espigas crescendo aqui e
acoli nos campos, mas ningu6m se preocupava em plants-las e semel-las. As-
sim, os homens viviam de bolotas de carvalhol e se alguns maid ousados se a-

venturavam a comer daqueles cereals desconhecidos e suspeitos, faziam-no com

cisco de sua saQde. Da mesma maneira, dodo homem trouxe consigo ao mundo

l



ThomasHobbes

a FilosoHia, into 6, a Razio Natural; pols todos os homers sio capazes de racio-

cinar em algum grau, e acerca de algumas coisasl mas quando ha a necessidade
de uma longs s6rie de raz6es, a maior parte dos homens desvia-se do caminho, e
cai em erro por malta de m6todo, homo que por malta da semeadura e do plantio,
isto 6, do aperfeigoamento de sua razio. E disso decorre que aqueles que se con-

tentam com a experi&ncia cotidiana, o que pods ser comparado a alimentar-se de
bolotas de carvalho, e ou rejeitam a fllosofia, ou por ela nio t&m muito aprego,
sio comumente considerados, e sao, na verdade, homens de juizo mais radio do

que aqueles que, a panic de opini6es que, embora nio vulgares, estio cheias de
incertezas e sio aceitas descuidadamente, nio fazem mais do que disputar e lib

gar, homo homens que ngo estio em seu juizo perfeito. Con6esso, na verdade,
que a parte da 6ilosoHia pda qual se computam grandezas e Higuras este altamen

te aprimorada. Mas homo nio observeio mesmo avango em suas outras panes,
meu prop6sito 6 frazer a luz, tanto quando estiver a meu alcance, aqueles poucos
e primordiais Elementos de Filosofia em gerd, a guise de sementes das quaid a
purr e verdadeira Filosofia possa, daqui em dianne, gradualmente brotar

Nio ignoro o quao diHicil 6 expurgar as mentes dos homens das inveteradas
opini6es que ali se enraizaram e foram con6innadas pda autoridade dos mais
eloqtlentes autoresl especialmente ao ver que a FilosoHia verdadeira (isto 6, acu

nada) rejeita declaradamente n2o apenas a tinto e as falsas cores da linguagem,
mas at6 sells pr6prios ornamentos e encantosl e que os primeiros fundamentos
de todd a ci6ncia nio apenas nio s5o belos, mas sio pobres, iridos e, aparente-
mente, deformados. Apesar disco, como ha certamente alguns homens, embora

poucos, que se deliciam com a verdade e a forge da razio em todas as coisas,
julguei que bem valeria a pena fazer esse esforgo em beneHicio desses poucos
Passe, assam, ao assunto, comegando pda pr6pria de6inigao de FilosoHia, que 6
etta

A definigao de 61osofia elucidada.
L. A. Y\\..o s ot\}.,. 6 o conhecimento dos efeitos ou aparencias, que adqui-

rimos raciocinando corretamente a parter do conhecimento que temps inicial-
mente de subs causes ou geragao; bem coino]o canhecime11to] de quaid podem
ser essas causes ou gerag6es, a parter do conhecimento de sells efeitos.

Para compreender melhor essa definigao, devemos considerar em primeiro
lugar que, embora a Sensagao e a Mem6ria das coisas, que sgo comuns aos ho-
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Elementos de Filoso6ia Primeim Segal- Sabre o corps - Parted

mens e sodas as criaturas vivas, sejam conhecimento, contudo, como nos sio
dadas imediatamente pda natureza e n80 0btidas por keio do raciocinio, nZo
sio filosofia

Em segundo lugar, visto que a Experiencia nada maid & que mem6rial e a
Prud6ncia, ou a prospecgao do tempo futuro, nada maid que a expectativa das
coisas das quaid ja tivemos experi6ncia, a PrudCncia tampouco pode ser conside-
rada 6ilosoHia.

Por RACIOCiNIO quero dizer coJ22pz/iz!:go. Ora, computar 6 ou coletar a
coma de muitas coisas que sio adicionadas, ou saber o que rests quando uma
coisa 6 retirada de outta. .R.ac:/oc:&a4 portanto, & o mesmo que sana/ou suZ'az

.Zr; e se algu6m quiver acrescentar a mzz/fpllrcafgo e a d7v7ls.go, nio terei obje96es,
uma vez que a multiplicagao nada mais 6 que a adigao de iguais uns aos outros:
e a divisao, nada maid que a subtragao de iguais um do outro, tantas vezes quan-
to possivel. De modo que todo raciocinio esb compreendido nessas dubs opera-
g6es da mente, adigao e subtraq:ao.

Racioci.nio da monte.
3. Um ou dois exemplos servo necessfrios para tornar inteligivel a maneira

peta qual conseguimos, palo zac:rbc:&Jb de nossa mente, adicionar e subtrair si
lenciosamente em nossos pensamentos, sem o uso de palavras. Assam, quando

um homem v6 algo a distancia, e obscuramente, kinda que nenhuma denomina-
gao tenha sido dada a qualquer coisa, ele teri, n80 0bstante, a mesma id6ia da-
quela coisa com base na qual, agora, pda imposigao de um nome, n6s chama-
mos co/po. Quando, ao aproximar-se, v6 a mesma coisa em uma posigao e de
pois em outra, ora em um lugar e ora em outro, ele teri uma nova id6ia deli, a
saber, aquela em vista da qual n6s agora chamamos esse coisa anJlnadz. Quan-
do, num terceiro momento, ao chegar ainda maid perto, ele percebe a forma,
ouve a voz, e v& outras coisas que sio sinais de uma mente nacional, ele tem
uma terceira id6ia. embora kinda sem nome, a saber, aquela com base na qual
n6s agora chamamos aldo xac:ana/. Por fim, quando, ao enxerga-la plena e dis
tintamente, ele concede judo o que viu homo uma coisa anica, a id&ia que ele

tem agora 6 uma composigao de suas id6ias anteriores, que sio coligidas na
mente na mesma ordem em que estes tr6s nomes isolados, co/po, aninado, rz.

c:Dna/ sgo compostos na fda em um s6 name, co/po-.an.rlrnado-zac7lona.4 ou Bo
De madeira similar, a partir dos diferentes conceitos de guazro /adds

13
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ibu.altZade de /adds e .g/llgu/os /egos, comp6e-se o conceito de um gz/.2a)zdo. Pois
a mente pods conceber uma 6igura de quatro lados sem minimamente conceber
a igualdade destes, e essa igualdade sem conceber um angulo reto; e pode asso.
dar todos essen concertos isolados em uma Onica concepgao ou id6ia de um
quadrado. Vemos, assim, como sio compostas as concep96es da mente. A16m
disso, quem quer que veja um homem parado pr6ximo de si, concebe a id&ia inte.

gul desse homem; mas se, a medida que este se afasta, ele o segue somente com os
olhos, perdera a id6ia daquelas coisas que sio sinais de que ele 6 racional, muito
embora a id6ia de um compo-animado ainda permanega dianne de seus olhos, de
modo que a id6ia de rational 6 subtraida da id6ia integral de homem, into 6, do
compo-animado-racional, e resta apenas a de compo-animadol e, um pouco mais
tardy, a uma distincia maior, a id6ia de animado perder-se-a, restando somente a
de corpol de tal modo que, por nim, quando nada mais puder ser visto, toda a id6ia
desaparecera da vista. Com estes exemplos, penso que Hick suficientemente claro
em que consiste esse raciocinio interno da mente sem palavras

Nio devemos pensar, portanto, que a computagao, isto 6, o raciocinio, ocor-
ra somente em relagao a nameros, como se o homem se distinguisse de outras
criaturas vivas(homo se diz ter fido a opiniao de Pitagoras) apenas pell faculda
d.e de elalmexax, p(ivs grandeza, corps, movimento, tempo, grads de qualidade,

.aJ:go, concepfgo. .p/zpo.r3:go, #z.b e names(em que consistem today as esp6cies
de Hilosofia) sio capazes de adigao e subtrag:ao. Ora, as coisas que somamos e
subtraimos, into 6, que tomamos em conta, n6s dizemos co.r7nZJbrz.c em grego,
).oyt(eaOcEt, lingua em que tamb6m ao).?.oyt( Goal signinica con7purz4 rac7bc7har
ou calcular.

Propriedades, o que s5,o.
4. Mas os e/beos e as apa.rlgnc&s das coisas para a sensagao sio faculdades

ou poderes dos corpos que nos fazem distingui-los uns dos outros; ou sqa, con-
ceber um compo homo igual ou desigual, semelhante a ou diferente de outro cor-
pol homo no exemplo arima, quando, ao chegar su6icientemente pr6ximos a
algum compo, percebemos seu movimento e modo de movimentar-se, e com ipso
o distinguimos de uma arvore, uma coluna e outros corpos im6veisl de modo
que esse movimento ou modo de movimentar-se 6 uma .p/ZZpnbdzde dense compo,

como algo pr6prio de criaturas vivas, e uma faculdade que nos faz distingui-las
de outros corpos

14



Elementos de Filosofia P!-i111eira Segio- Sabre o corps - Panel

Como as propriedades s3o conhecidas pda geraga,o, e vice-versa.
5. O modo coma o conhecimento de um efeito qualquer pods ser obtido a

partir do conhecimento de sua geragao pods ser facilmente compreendido polo
exemplo de um circulo. Se for colocada dianne de n6s uma figura plana, de for.
ma tio aproximada quando possivel a de um circulo, nio poderemos perceber,
pelos sentidos, se ela 6 ou nio um verdadeiro circulo; ao pasco que nada 6 mais
fhcil de conhecer para aquele que conhece, em primeiro lugar, a maneira de ge-
ragao da figura proposta. Pois se soubermos que a figura foi produzida pda cir-
cundugao de um compo do qual uma das extremidades permaneceu im6vel, po-
deremos raciocinar do seguinte modo: um compo transportado, mantendo sem-
pre o mesmo comprimento, aplica-se primeiro a um xa/o, depois a outdo, a um
terceiro, um quarto, e sucessivamente a todosl e, portanto, o mesmo comprimen-
to, a partir do mesmo ponto, tocou a circun6er6ncia em sodas as suas panes, o
que 6 o mesmo que dizer que todos os raids sio iguais. Sabemos, portanto, que
de tal geragao decorre uma figure a partir de cujo ponto m6dio todos os pontos
extremos sio alcang:ados por raios iguais. E, de maneira semelhante, conhecen
do inicialmente que Higura este posta diante de n6s, podemos chegar, peso
raciocinio, a alguma maneira de geri-la, embora talvez n8o aquela por meio da
qual foi produzida, mas a uma pda qual poderia ter sido produzida; pois aquele
que sabe que um chculo tem a propriedade acima declarada facilmente sabers se

um compo transportado do modo coco foi dino gerard ou n8o um circulo.

Objetivo da filosofia.
6. O .61rn ou o escopo da H.losoHia & que possamos fazer uso, para nosso gene.

fido, dos efeitos previamente observadosl ou que, pda aplicagao de corpos uns
aos outros, que possamos produzir e6eitos similares aqueles que concebemos em
nossa mente, tanto quando a materia, a forma e o engenho venham a permitir,
para a comodidade da vida humana. Pols a g16ria interior e o triunfo da mente
que um homem talvez experimente pelo dominio de um assunto diHicil e obscu-
ro, ou pda descoberta de alguma verdade oculta, nio compensam dodo o penoso
es6orgo requerido pelo estudo da FilosoHlal e ningu6m irf se preocupar muito em
ensinar o que sabe aos outros se julgar que esse serf o 8nico beneficio de seu
trabalho. O Him do conhecimento 6 o poder, e o uso dos teoremas (que, entre os
ge6meEras, servem para descobrir propriedades) destina se a resolugao de pra-
blemas. Por fim, o objetivo de toda especulagao 6 a realizagao de alguma agro,
ou alguma coisa a ser feita.
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Utilidade da Filosofia.
7. Podemos compreender melhor qual 6 a ualirdzde da filosofia, especial-

mente a da filoso6ia natural e da geometric, levando em conga as principais co-
modidades de que a humanidade pode dispor, e comparando o modo de vida
dos que delay desftutam com o de outros is quais das faltam. Ora, as maiores
comodidades da humanidade sio as t6cnicas, a saber, de media a mat&ria e o

movimento; de mover corpos pesadosl da arquitetural da navegaq:aol de produ-
zir instrumentos para todos os usosl de calcular os movimentos celestes, os as-

pectos das estrelas e as panes do tempo; da geogrania, etc. Os enormes beneHicios
que os homens recebem dessas ci&ncias sio mais faceis de engender do que de
expressar em palavras. Eases beneficios sio desfrutados por quase todos os po-
vos da Europa, pda maioria dos da Asia e por alguns da Africa, mas os amen.
canoe e os que vivem pr6ximos aos p61os carecem completamente deles. Mas
por qu6? Seriam aqueles mais inteligentes do que estes? Nio t6m todos os ho-
mens uma mesma alma e as mesmas faculdades da mente? Que, entao, produz

esse diferenq:a senio a filosoHia? A 6iloso6ia, portanto, 6 a causa de todos estes
beneficios. Mas a utilidade da 6ilosofia moral e civil deve ser avaliada nio tanto

pdas comodidades que derivamos do conhecimento dessas ci&ncias, quanto p-
das calamidades que nos atingem por nio conhec&-las. Ora, sodas as calamidades

que podem ser evitadas pele engenho humano prov&m da guerra, mas princi-
palmente da guena civil, pols delta procede a matanga, a solidio e o malta de
sodas as coisas. A causa da guerra, entretanto, nio 6 que os homens tenham
vontade de trava-la, pois a vontade s6 pods ter como objetivo o bem, ou, pelo
menos, aquino que parece ser um bem. Nem 6 que os homens desconhegam que
os e6eitos da guerra sio ma166icos, pois quem 6 que nio pensa que a pobreza e a
perda da vida sejam grandes males? A causa da guerra civil, portanto, & que os
homens nio conhecem as causal nem da guerra nem da paz, havendo apenas
uns poucos no mundo que aprenderam os deveres que unem e mant6m os ho-
mens em paz, ou deja, que aprenderam su6icientemente as regras da vida civil
Ora, o conhecimento dessas regras 6 a HilosoHia moral. Mas por que des nio as
teriam aprendido, senio porque ningu6m at6 agora as ensinou segundo um m6-
todo claro e exato? Que deveriamos dizer, entio? Serf que os antigos mestres da
Gr6cia, do Egito, de Roma, e outros, eram capazes de convencer a tosca multi-
dio de suas indmeras opini6es sobre a natureza de seus deuses, que des pr6prios
ignoravam se eram verdadeiras ou salsas, e que eram, de faso, claramente salsas
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e absurdas; sem, ao mesmo tempo, poder persuadir essa mesma multidio quan.
to a seu dever civil, se des mesmos tivessem-no entendido? Ou deveriam aqueles
poucos escritos remanescentes dos ge6metras serem considerados suHicientes

para eliminar toda controv6rsia nos assuntos de que tratam, enquanto os in6me-
ros e volumosos volumes de Zblm nio teriam sido su6lcientes, se o que ensinam
tivesse fido cerro e bem demonstrado? Qual, entao, pode ter fido concebivel-
mente a causa de que os escritos dos primeiros denham ampliado a ci&ncia, e os
destes Oltimos tenham ampliado apenas o palavr6rio, senio que aqueles foram
obra de homens que conheciam a teoria que ensinavam, e estes, de homens que
a desconheciam e a ensinavam apenas para exibir seu talento e eloqti&ncia? Nio
nego, entretanto, que a leitura de alguns desses livros deja muito agradavel, pois
em sua maior parte sio escritos de forma muito eloqtiente e cont8m muitas sen
tengas claus, integral e excelentes, as quaid, apesar disso, n8o sio universalmen-
te verdadeiras, embora seus autores as apresentem dessa forma. Do que decorre
que, tendo se modiHicado as circunstincias de tempos, lugares e pessoas, eases
livros sio usados mais freqtientemente para dar apoio aos objetivos de homens
perversos do que para faz&-los engender os preceitos dos deveres avis. Ora, o que
Ihes malta 6 principalmente uma regra verdadeira e certa de nossas agnes, pda
qual pud6ssemos conhecer se o que tencionamos fazer 6 justo ou injusto. Pois de
nada vale estar obrigado a agir corretamente em judo antes que se tenha estabe

lecido uma regra certs e um padrao do que este correto, coisa que ningu6m ha-
via feito at6 entio. Assim, dado que do desconhecimento dos direitos avis, isto
6, da malta de uma ci6ncia moral, decorrem as guerras avis e as maiores calami-
dades da humanidade, podemos muito bem atribuir a elsa ci&ncia a produgao
das comodidades contrfrias. E isso ja basta, para nio mencionar os louvores e
outras satisfag6es procedentes da HilosoHia, para fazed-nos ver a utilidade dessa
ci&ncia em todos os assuntos desse tipo

Assunto da Filosofia
8. O assunro da Filosofia, ou a questao de que ela trata, & qualquer compo do

qual podemos conceber alguma geragao e que podemos comparar, sob algum
aspecto, com outros corpos, ou que 6 capaz de composigao e resolugao; isto 6,

qualquer compo de cuja geragao ou propriedades podemos ter algum conheci-
mento. E ipso pode ser deduzido da definigao de 6HosoHia, cuja ocupagao 6 inves
cigar as propriedades dos corpus a partir de sua geragao, ou sua geragao a partir
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de suas propriedadesl portanto, onde nio houser geragao ou propriedade, nio
ha 6HosoHia. lsto exclui, portanto, a Zeo/(Zg&, ou deja, a teoria de Deus, eterno,

nao-gerado, incompreensivel, no qual nio ha nada a dividir ou a compor, nem
qualquer geragao que se possa conceber.

Exclui-se da filosofia a teoria dos anUos e de today as coisas que nio conside.

radas corpos nem propriedades de corposl ja que nelas nio ha lugar nem para a
composigao nem para a divisao, nem qualquer capacidade para maid ou menosl

vale dizer, nenhum campo para o raciocinio
Exclui-se a &/ fdnb, tanto na rz/quando poi/'£7m, kinda que deja muiEO anil(e

at6 mesmo necessaria) para a Hilosofia, porque esse conhecimento decorre ape
nas da experi&ncia e da autoridade, nio do raciocinio.

Exclui-se todo conhecimento adquirido por meio de inspiragao divina ou
revelagao, porque nio o derivamos da razao, mas instantaneamente da grata
divine, como que por algum sentido sobrenatural.

Excluem-se nio apenas sodas as teorias salsas, mas tamb&m aquelas que nio
estio bem fundamentadasl pois nada que conhecemos por meio do raciocinio
coneto pode ser falso ou duvidoso. Assim, este excluida a asa'o/qg7b, tal como 6
hoje apresentada, e, junto com ela, sodas as praticas que sio antes adivinhag6es
que ciencias.

Finalmente, este, excluida da filosoHia a teoria da .2doxafgo de .Deus, por nio
ser conhecida pda raz8o natural, mas pda autoridade da lgreja; e por ser objeto
de fe, nio de conhecimento.

Panes da Filosofia.
9. Sio dubs as panes principais da 6llosoHial pois ha dois tipos principais de

corpos, muito diferentes entre si, que se oferecem enquanto tais a investigagao
de sua geragao e propriedades. Um doles, por ser obra da natureza, 6 chamado
co/po .namzz4 o outro & chamado ./?epd&.llrcz, e 6 produto das vontades e do a-
cordo dos homens. E disses brotam as dias panes da HHosofia, chamadas naM-
£2/ e i#HzZ Tendo em vista, por6m, que, para conhecer as propriedades de uma
rep$blica, 6 necessfrio conhecer primeiramente as disposig6es, afetos e costumes
dos homens, a Hiloso6ia civil 6, a16m disso, comumente dividida em dual panes,
uma das quais, que grata das disposig6es e costumes dos homens, 6 chamada
dc7lm, e a outra, que considera seus deveres avis, 6 chamada .pollf2:rcz, ou sim.
plesmente iVoso 72 £7y77. Em primeiro lugar, portanto(depots de ter estabelecido
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as premissas que dizem respeito a natureza da filosoHia em gerd), discorrerei
sobre os co.pos /?.2mxzn; em segundo lugar, sobre as d718r2pos7bdes e cos6z/z?7es dos
homers, e. em. 'texceka, sob\e os deveres elvis dos s8ditos.

Epflogo.
10. Para concluir, dado que pode haver muitos que nio apreciam minha de-

finigao de filosofia; e dino que, da liberdade que um homem tem de defini-la do
modo que Ihe agradar, ele podera concluir qualquer coisa a partir de qualquer
coisa (embora nio me pared:a diHicil demonstrar que esta minha deninigao este de
acordo com a opiniao de todos os homers)I para que nio baja quando a este
ponto qualquer motivo de disputa entry mim e des, proponho-me aqui nio mais
do que apresentar os elementos dessa ci&ncia por meio da qual os efeitos de uma
coisa qualquer podem ser descobertos a partir do conhecimento da sua geragao,

ou, reciprocamente, a geragao a partir dos efeitos, a fim de que aqueles que pro-
curam por outra filosofia sejam exortados a busch-la a partir de outros princi-
pios
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CAPITULO ll
DOs NOMKS

A necessidade de mementos sensfveis ou marcos homo auxilio da
mem6ria. Definigao de marco.

Nio ha ningu&m que nio saiba, por experi&ncia pr6pria, quao inconstan-

tes e efemeros sio os pensamentos dos homens, e quanto sua recordag:ao depen-

de do acaso. Pois ningu6m 6 capaz de lembrar-se de quantidades sem medidas
sensiveis e presented, nem de cores sem padr6es sensiveis e presented, nem de

nQmeros sem os Domes de ntlmeros dispostos ordenadamente e aprendidos de

cor. Assim, qualquer coisa que algu6m tenha compilado em sua mente peso ra
ciocinio sem esses auxilios, logo Ihe escapara, e s6 podera ser recuperada refa-
zendo-se o raciocinio desde o inicio. Disso se segue que, para adquirir a nllosonla,

alguns mementos sensiveis sio necessarios, pelos quais nossos pensamentos pas
sados possam ser nio arenas reduzidos, mas tamb6m registrados individualmen-
te em sua ordem pr6pria. Estes mementos eu denomino MARCAS, e consis-
tem em coisas sensiveis, escolhidas arbitrariamente, cuja percepgao permite tra.
zer a nossa mente pensamentos semelhantes aos pensamentos pecos quads as
tomamos

Necessidade das marcus para a significagao das concepg6es da
mente.

2. A16m disco, ainda que um homem, por mais sagaz que seja, passe todo
seu tempo em parte a raciocinar e em parte a inventor marcos para o auxilio de
sua mem6ria, quem n8o v6 que o beneficio que collie para si mesmo seri parco,
e inexistente para outros? bois a menos que comunique suas notas a outros, sua
ci6ncia perecera com ele. Mas se essas mesmas notas forem comunicadas a mui-

tos, de modo que as descobertas de um homem sejam ensinadas a outros, as
ci&ncias com isso se ampliarao, para o beneHicio gerd da humanidade. E, por-
tanto, necessario, para adquirir a filoso6ia, que haja alguns signos por meio dos
quais aquino que um homem descobre possa ser divulgado e tornado conhecido
a outros. Ora, essay coisas que chamamos S ] GN O s sio os anrece(]bn/es de sez/s

conseqQentes, e os conseqQentes de sells antecedentes, sempre que os observe-
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mos a.r7rece(/er ozi suceciler-se da Henna maneljz. Por exemplo, uma nuvem car-
regada 6 um signo de chuva a seguir, e a chuva um signo de que uma nuvem a
precedeu, pda simples razio de que raramente vemos nuvens sem que a chuva
se siga, nem chuva senio quando uma nuvem a precedeu. E, dentre os signos,
alguns sio naarzib. homo no exemplo dado, outros sio .2.r6/2}gr70s, a saber, os
que escolhemos a nosso bel-prazer, como um ramo pendurado para signiHicar
que aqui se vende vinho, ou uma pedra colocada no chao para indicar o limite
de um terreno, e palavras conectadas de tal e tal forma para significar as cogita-
g6es e movimentos de nossa ments. A diferenga, portanto, entre marcas e sig-
nos, & que fazemos as primeiras para nosso pr6prio uso, e as segundas para o
uso de outros

Os nomes suprem ambas essas necessidades.
3. Palavras conectadas de modo a se tornarem signos de nossos pensamen-

tos sio chamadas FALA , da qual cada parte 6 um noxoe. alas, como foi dino
tanto marcas como signos sio necessfrios para adquirir a filoso6ia (marcas para
podermos lembrar de nossos pr6prios pensamentos, e signos para podermos dar
a conhecer nossos pensamentos a outros), e v&-se que os nomes cumprem essas

duas fung6esl embora sirvam de marcos antes de serem usados homo signos.
Pois mesmo no caso de um homem que existisse sozinho no mundo, os nomes

ser-the-iam Qteis para auxilig-lo a lembrar-se, mas nio teriam nenhuma utilidade

para ensinar outros(a memos que houvesse alguns outros para serem ensinados)

A16m disco, embora os nomes, isoladamente, sejam marcas, pois servem para
trazer a mente nossos pr6prios pensamentos, des nio podem ser signos a nio ser
quando estio dispostos e ordenados na fda como suas panes. Por exemplo, um
homem pode principiar por uma palavra, com o que o ouvinte pode formar uma

id6ia de algo em sua mente que, nio obstante, ele nio pode conceber homo sen-
do a id6ia que estava na mente do falante, mas apenas que este ida dizer algo
que principia por elsa palavra, ainda que, talvez, nio homo ela pr6pria, mas
como parte de outra palavra. De modo que a natureza de um Dome consists
principalmente em que ele 6 uma marca assumida em prol da mem6ria, mas
serve tamb6m, acidentalmente, para signiHlcar e dar a conhecer a outros o que
recordamos, Conseqtientemente, eu o deHino assim:

21



I'homes Hobbes

Definigao de nome.
4. UmW owe 6 uma palavra tomada arbibadamentepara sewircomo uma

marfa que Fade frazer a nossa mente um pensameJlto semeihante a um pensa
ments que tivemos antes, e que, sends pronunciado a outros, Fade serpara des
um sigma de qualpensamento o falante doha, ou nio tinha, em dente. E € pox
brevidade que atribuo uma origem arbitrfria aos nomes, julgando que isso 6 algo
que pode ser aceito como inquestionavel. Pois considerando que novos nomes
sio criados diariamente, e nomes velhos abandonadosl que naq:6es diversas u.
sam diferentes nomes, e quao impossivel 6 observar semelhanq:as ou fazed qual-
quer comparagao entry um nome e uma coisa, homo poderia algu6m imaginar
que os nomes das coisas teriam fido atribuidos a partir de suas naturezas? Pois
embora alguns nodes de criaturas vivas e de outras coisas usadas por nossos
primeiros pals tenham fido ensinados polo pr6prio Deus, ele os atribuiu de for-
ma arbitraria, e, a seguh, tanto na Torre de Babel como subseqtlentemente, ten
do saido de uso com o tempo por toda parte, eases nomes estZo praticamente

esquecidos, e em seu lugar surgiram outros, inventados e acolhidos pelos ho-
mens a seu bel-prazer. A16m disco, qualquer que deja o uso comum das palavras,

os fi16sofos, para ensinar seu conhecimento a outros, sempre tiveram a liberda.

de, e por vezes tiveram e terio a necessidade de recorrer a nomes de sua escolha
para significar o que tinham em mente, cano quisessem ser compreendidos. E
tampouco os matemfticos t&m de pedir licenga a ningu6m senio a ales mesmos
para denominar as figuras que descobriram - .pa.rg&aZzs, .hibdnboles, c7ss6.rlclqes,

guadlnzz}7lzes, etc., ou para chamar uma grandeza .4, e outra .B.

Names ndo sgo signal das coisas, mas de nossas cogitag6es.
5. Mas, dado que os nomes ordenados na fda(corns $e de6iniu) sio signos

de nossas concepg6es, 6 claro que nio sio signos das pr6prias coisas; pois o 6ni-

co sentido em que se pode engender que o som delta palavra .pe(Znz sega o signo
de uma pedra 6 de que aquele que o ouve conclui que quem o pronuncia este
pensando em uma pedro. Portanto, a disputa sobre se os nomes signinicam a
mat&ria ou a forma, ou algo composto de ambas, assim como outras sutilezas da
Metafisica, sio incentivadas por homens equivocados, que nio entendem as

palavras acerca das quaid disputam.
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A que coisas dainos nomes?
6. E, de f ato, tampouco 6 necessfrio que dodo name seja o name de alguma

coisa. Pois assim coma os nomes um .homed, uma .g.more, uma .pedla, sio no-

mes dessas pr6prias coisas, tamb6m as imagens de um homem, de uma frvore e

de uma pedra que os homens representam enquanto dormem possuem nomes,
embora nio sejam coisas, mas apenas Hic96es e fantasmas' de coisas. Pois pode-

mos recordar essas imagens; e, portanto, das nio t&m menos necessidade que as

pr6prias coisas de nomes que Ices sirvam de marcas e signos. Tamb6m a palavra
/&M.ro & um Dome, mas nenhuma coisa futura tem agora qualquer exist&ncia, e

nio sabemos se aquilo que chamamos futuro iri alguma vez existir ou nio. Ain-
da assim, dado que costumamos entrelagar em nossa mente coisas passadas com
coisas presences, o nome Jb/uzo serve para signiHicar esse entrelagamento. A16m

disso, aquilo que nio existe, nem nunca existiu, nem jamais iri ou podera exis-
tir, nio deixa de ter um nome, a saber, agui7b nZo ex7kie, nem ex7kdu, etc.I ou,
de forma abreviada, ic112poss.ivey. Para finalizar, a palavra nada & um nome, que,
entretanto, n8o pode ser o nome de coisa algumal pois quando, por exemplo,
subtraimos 2 e 3 de 5, de modo que nada Testa, e queremos frazer a mente essa
subtragao, essa locugao nada .resfz, e, nela, a palavra n.2dz, nio 6 instil. E pda
mesma razio dizemos corretamente que /esfa memos gue nada quando subtrai
mos o maior nOmero do menor, pois a mente imagina restos como esse para fins
te6ricos, e deseja, sempre que necessario, traz6-1os a mem6ria. Mas visto que
cada nome tem alguma relagao com aquino que 6 nomeado, mesmo que nem
sempre se irate de uma coisa com existCncia na natureza, 6 legitimo, para Hhs
te6ricos, aplicar a palavra co.rbz a qualquer coisa que nomeamos, como se fosse
indi6erente que elsa coisa exista verdadeiramente ou sega apenas imaginada.

Nomes positivos e negativos.
7. A primeira distingao entre os nomes 6 que alguns sgo .posv#Kos, ou .aZz'

m.2a:vos, e outros .neoaZ&'OS, sendo tamb&m chamados .pn'Kzdvos ou Jh(!bfn.rZ/os.
/)os7#vos sio os que atribuimos com base na semelhanga, igualdade ou identi-
dade das coisas consideradas; nclga#vos, com base na diversidade, dessemelhan-
ga ou desigualdade dessas coisas. Exemplos do primeiro tipo sio um .homed,
z/m .676so#o; pois um Domed denota qualquer um de uma multidio de homens:

lsto 6, produtos da fantasia (imaginagao), desprovidos dequalquer realidade
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e um .61/dsofo, qualquer um dentre muitos fi16sofos, em razio de sua semelhan.
g:a. Do mesmo modo, 5Ucra/es 6 um nome positivo, porque significa sempre um
e o mesmo homem. Exemplos de nomes .neBzaP'os sio os comes positivos aos
quais se acrescenta a particula n.go, homo n.go.aomem, n.i&-.6/3soXo. Mas nomes
positivos existiam antes dos negativos, cano contrfrio nio poderia haver ne-
nhum uso destes Qltimos. Pois quando o noms aramco 6oi atribuido a certas coi-

sas, e posteriormente outras coisas receberam os nomes .oreo, azzd fca.napa.re7?-

/e, etc., as inHinitas dessemelhangas destes com Dnanco nio podiam ser apreendi
das por nenhum nome a nio ser aquele que tivesse em sia negagao do branco,
ou sqa, o nome n.ia-bianco, ou algum outdo a ele equivalente, no qual a palavra
Zzranco & repetida, tal como d7Zer n/e de &nanco, etc. E por meio desses names
nqgzaros indicamos para n6s mesmos e signinicamos para os outros aquino em
que nio pensamos

Nomes contradit6rios.
8. Nomes positivos e negativos sio contradit6rios uns dos outros, nio po

dendo ser ambos o nome de uma mesma coisa. A16m disco, de dois nomes con-

tradit6rios, dada uma coisa qualquer, um deles sempre sera o nome dessa coisa,
pois judo que exists & ou homem ou nao-homem, branco ou nao-branco, e assim

por dianne. E isto 6 tio evidente que nio necessita de nenhuma prove ou expli-
cagao, pois aqueles que dizem uma mesma co.r3z .r7.go .Fade ao .rnesmo /e7?2po
ex7k/z} e nio e;rBzzPexpressam-se de maneira obscural mas os que aHirmam mdo

que ex7?re, ou ex7k&q. ou .r7.go c:i:8ie tamb6m falam de forma absurda e ridicula. A
celteza dente axlloma.. a Babel. de dais Domes contradit6dos, dada uma cojsa

guaJguez; um g o .Dome (fbssz co.rsz, o ouz:ro .n.{o, 6 a origem e o fundamento de
dodo raciocinio, vale dizer, de todd filosoHia, e, portanto, deve ser proposto de
forma tio exata que possa ser, por si s6, claro e perspicuo para todos os homensl
como de faso o 6, exceto no caso daqueles que, ao lerem longos discursos sobre
este assunto feitos pelts autores de livros de Metafisica (que des acreditam ser

um egr6gio saber), Julgam nio engender aquino que de faso enEendem

Nomes comuns.
9. Em segundo lugar, dentre os nomes alguns sio colon/7s a muitas coisas:

coma um .homed, uma Zn'o/e; e outros, .Jfz/zlpnbs de uma Onica coisa, como
aqueie que escreveu a iliada, }31omero, este homem, aquele homem. E dado que
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um nome comum 6 o nome de muitas coisas tomadas separadamente, mas nio
de today das tomadas em conjunto (assam homo .hon?e777 ngo 6 o Dome de toda a
humanidade, mas de cada homem individual, como Pedro, Joio e os demais,

tomados separadamente), ele e, por esse fazio, charnado um Home un/i'ema/I e,
portanto, essa palavra unlprnz/ nunca & o nome de alguma coisa existente na
natureza, nem de qualquer id6ia ou fantasma formado na mente, mas sempre o
nome de alguma palavra ou nome; de modo que, quando se diz que z/ma c77bM-
xz zvzz, umapedbz, um eiyn£7io, ou qualquer outta coisa 6 universal, nio se deve
engender que algum homem, pedro, etc. tenha jamais sido ou possa ser uniter.
sal, mas apenas que estas palavras, c77bmxz H7zz, .peak'z, etc. sio Bones z/.r7./ver.

sza isto 6, nomes comuns a muitas coisasl e as concept:6es que a des corres-
pondem em nossas mentes sio as imagens e fantasmas de diversos seres vivos,
ou outras coisas. Portanto, para compreender a extensio de um nome universal:
nio precisamos de nenhuma outra faculdade a16m de nossa imaginagao, pda
qual recordamos que essen Domes trazem ora uma coisa, ora outra, a nossas
mentes. A16m disso. dentre os Domes comuns. uns sgo maid e outros menos co-

muns. alza.r3' romans sio aqueles que sio os Homes de mais coisas; memos co
mains, os nomes de menos coisas. Assim, c77b/uzz 27zz 6 mats comum que .ho-
xoem, ou cauzJo, ou Jiao, porque engloba todos des. Em fungal disso, um nome
mais comum, em relagao a um menos comum, 6 chamado o gene/o, ou um no-
megezzf e este em relagao aquele, a espgc7b, ou um name espec.7b/

Nomes da primeira e da segundo intengao.
10. E disco procede a terceira distingao entre os Homes, a de que alguns sio

chamados da .]prdneiz, e outros da segmnda /brenfgo. Da ])77lnezlrz Jh/enj:go sio
os nomes de coisas, um .homed, .pealnz, etc.I da segunda sio os nomes de nomes
e de \ocuq6es, CQx:fuQ universal. particular, ganero. esp6cie, silogismo, e oxxnos
semelhantes. Mas 6 diHlcil dizer por que aqueles sio chamados names da .palmer
xz, e estes da seyundz Jh/enfgo, a menos, talvez, que primeiramente tenha sido
tencionado por n6s dar nomes is coisas que sio de uso difrio nests vida, e s6

posteriormente aquelas coisas que dizem respeito a ci6ncia; isto &, dar names a
nomes teria fido nossa segundo intengao. Mas seja qual for a causa ditto, & evi-
dente que ge/7ezo, eslpdc:rb, cibHh.rkgb, etc. sio apenas nomes de palavras e de
nomes; e, portanto, nio 6 correto tomar .ggr7ero e espdcvb como coisas, e (ibfn/:
fgo homo a natureza de alguma coisa, como Hizeram os autores de livros de Me-
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taHlsica, visto que sio apenas signiHicag6es do que pensamos sobre a natureza
das coisas.

Nomes universais, particulares, individuais e indefinidos.
11. Em quarto lugar, a signi6icagao de alguns nomes 6 ceyra e daze:rmlhada;

de outros, zhce:rza e lode/e:rmihada. De signiHicagao cnzz e de/ern ihadz 6, em
primeiro lugar, o nome dado a uma coisa qualquer por si mesma, e que se cha-
rt\a um Dome individual. coRVQ Homers, este arvore, aqueia criatura viva. e\c.

Em segundo lugar, aquele que tem uma deltas palavras, road, coda, am&os, z/m
ou oz//:ro, ou semelhantes, acrescidas a del que se chama um name un.rp'elsa.4

porque signi6ica cada uma das coisas is quaid 6 comum, e que 6 de significagao
ce:rza, pois o ouvinte concebe em sua mente exatamente aquela coisa que o fa-

lante tenciona que ele conceba. De significaS:ao ih(ib6h.rl:!a 6, em primeiro lugar,
o nome que tem a palavra a/yum, ou outra semelhante, acrescida a ele, e & cha
mado um none .pa.r77cz/.a4 em segundo lugar, um Home comum empregado
isoladamente, sem nenhuma nota nem de universalidade nem de particularida
de, como .homed, .peak'z, e que se chama um none /hcibfn.RUDI mas tanto os

nomes particulares como os inde6inidos sio de significagao incerta, porque o
ouvinte nio sabe qual 6 a coisa que o falante quer que ele concebal e, portanto,
na raid, nomes particulares e inde6inidos devem ser considerados equivalentes.
Mas estas palavras, road, cadz, .aJyum, etc., que denotam universalidade e parti-
cularidade, n8o sio comes, mas apenas panes de nomes, de tal modo que road

homed e o homed que o obviate concede em sua mente s6.o o mesma, e aigum
.homed e o .homed em gz/em o jazz.n/epensoz/ signiHicam a mesma coisa. Disso

mica evidence que signos desse lipo nio sio usados em proveito do pr6prio ho

mem, nem para que ele obtenha conhecimento por meio de sua pr6pria medita-

gao privada(pols todo homem ja tem sous pensamentos suficientemente deter-
minados sem auxilios dente tips), mas em proveito dos outrosl into 6, para ensi-
nar e dar a extender nossas concep96es a outro$, e nio foram inventados apenas
para fazer-nos lembrar, mas para que possamos discursar a outros.

Nomes univocos e equivocos.
2. Em quinto lugar, nomes s8o usualmente distinguidos em unJ'cocos e e-

gzz./cocos. ZI/nJ'cocos sio aqueles que, na mesma seqtl&ncia discursiva, significam
sempre a mesma coisal eguhocos sio os que ora significam uma coisa, ora ou-
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tra. Assim, o nome Z:r](g/]W/o 6 chamado un/'p'oco, porque 6 sempre tomado no
mesmo sentido, e .pa.rg&o/a 6 equ./t'oco, por significar algumas vezes alegoria ou
similitude, e, outras vezes, uma figure geom6trica. A16m disso, toda meld/brz 6,
por sua pr6pria natureza, egz//vocz. Mas esta distingao diz respeito menos aos
nomes que aqueles que os empregam, pois alguns o fazem de forma apropriada
e rigorosa, com o fido de descobrir a verdadel outros os afastam de seu sentido
pr6prio, para bins de fraude ou dimples ornamental:ao.

Nomes absolutos e relatives.
13. Em sexto lugar, alguns nomes sio also/u/os, outros, .rzdaavos. .Re/a&vos

sio aqueles atribuidos em razio de alguma comparagao, como .pa.4 J$7ho, caz/sa,
efeito, semelhante. di$erente* igua}, desigua}, senior, servo, exc.* e os que t6.o
envolvem nenhuma comparagao sio .Domes also/bros. Mas como se notou aci-
ma. assim como a universalidade deve ser atribuida apenas a nomes e palavras,
e nio a coisas. o mesmo deve ser dino de outras disting6es de nomes, bois ne-

nhuma coisa 6 eqz//}'oca ou ihegzd'Koch, ou .re/zdvz ou .also/ufz. Ha tamb6m
uma outta distingao entre nomes co.r7creros e a&szzzzos; mas como os nomes abs.

tratos procedem da proposigao e nio podem ocorrer senio onde ha afirmag:ao,
falarei deles mais adiante

gnomes simpler e compostos.
14. Ha, por Him, Domes s7177/2Jbs e coi72posaos. Mas aqui se deve notar que um

nome, em HilosoHia, nio consiste, como em gramatica, em uma Qnica palavra,
mas em qualquer n6mero de palavras reunidas para signiHicar alguma coisal
pois, para os fi16sofos, cairo .2nilm.ado Jens/t.eg funciona homo um Onico nome,
sends o nome de toda criatura viva, ao pasco que, entre os gramaticos, conte
como tr&s nomes. A16m disso, nio se distingue aqui entre um none l£iS77l=Jbs e
um .Dome c'oJ77posro por uma preposigao, como na gramatical mas chamo um
Dome .slCr7;y2/es aquele que em cada esp6cie de coisa 6 o mais comum e o mais
universal; e um none coJnposro, aquele que, pda adigao de outro nome a ele,
torna-se menos universal, e signiHica que uma concepgao adicional 6 trazida a
mente, para a qual se acrescentou aquele outro nome. Por exemplo, na concep
Cao de ao/nem(coho mostrado no capitulo anterior), ele 6 primeiramente con-
cebido como algo que tem extensao, o que 6 marcado pda palavra c'o.ipo. Cbr-
po, portanto, 6 um name szlrz?/2/es, introduzido para aquela primeira concepgao
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singular. A seguir, ap6s se observarem tail e tais movimentos, outra concepgao
desponta, pda qual ele 6 chamado um co/po an.rlnado, e a isto chamo aqui um
Dome coJ?2Posao, bem como ao nome .anjlm.a4 que 6 equivalents a um c'o/po a
.n.rlnado. E, da mesma madeira, um co.rpo an.&nado racgon.a4 bem como um .ho-
med, que Ihe 6 equivalents, 6 um nome ainda maid composto. Com isso vemos
como a composigao de concep96es na mente corresponde a composigao de no.
mes; pols, assim como na mente uma id6ia ou fantasma secede-se a outro, e a
este um terceiro, do mesmo modo a um nome acrescenta-se outro, e assim su-
cessivamente, e deles todos se constitui um Onico no.rne coJ72Posro. Nio deve

mos, entretanto, pensar que os corpos situados fora da mcnte sejam compostos
da mesma maneira, ou seja, que haja na natureza um corpo, ou qualquer outra
coisa existente imaginavel, que inicialmente nio tivesse magnitude e s6 entao,
pda adigao de magnitude, venha a adquirir quantidade, e, pda maier ou menor
quantidade, tome-se densa ou rarefeital e, a seguir, pda adigao da Higura, adqui-
ra forma, e, depois disso, pda injegao de luz ou cor, se tome translicida ou colo-
rida; embora essa tenha sido a HilosoHia de muitos

A descrigao de um predicamento.
15. Os autores de livros de L6gica esHorgaram-se para compilar os Domes de

ladas as esp6cies de coisas em certas esca/as ou graus, por keio da continua su
bordinagao de nomes menos comuns a nomes dais comuns. Na escala dos cu/'
pos, des colocam em primeiro lugar, e arima de judo, o c'o/po simplesmente, e
em seguida, abaixo dole, nomes menos comuns, pelos quais ele pode ser maid
limitado e determinado, a saber, .a.n.zbz.ado e than.&n.2do, e assim por diante, at6
chegar aos lh(#p?2]bos. De maneira similar, na escala das guanzlaa(hs, atribuem
o primeiro lugar a gua.nz}2fade, em seguida a JIMia, safe/=#Z::k e sdllrZdo, que sio
nomes de menor amplitude. Essas ordens ou escalas de names sio por des usual.
mente denominadas .pred7camenros e ca/€go.ribs. E essa ordenaq:ao engloba nio
apenas nomes positivos, mas tamb6m negativos, homo exemplificado pdas se-
guintes formal de .pred}2:zmenros:
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Aqui se deve notar que Jl&ba, rape/#cvb e sci/7do podem ser ditos ter tal e tal
quantidade, isto 6, serem originalmente e por sua pr6pria natureza capazes de
lgualdade e desigualdade; mas n80 podemos dizer que ha maid, ou memos, ou
lgualdade, ou, de cato, qualquer quantidade no re/??po, sem o auxilio de /7b.h.2 e

mo}(&nenfol nem no movimento, sem Jlh.ha e /e/zpol nem na forma, exceto por
meld de movimento e s61ido.
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Algumas coisas a observer em relagao aos predicamentos.
16. Em relagao a essen predicamentos, dove-se notar, em primeiro lugar, que:

assim homo a divisio no primeiro predicamento 6 feita mediante nomes contra-
dit6rios, ela poderia ter sido 6eita do mesmo modo nos restantes. Pois, assim
como la se dividiu compo em anJlnado e .r7.go-an.rln.ado, no segundo predicamento
gu.anzll:/ade co.r?/:chua pode ser dividida em Jl&.ha e .n.g&.Z7h.h.2, e, a seguir, n.go.
JID.ha em sure/g2::rb e nao-safe/gae, e assim por diante, mas isso nio foi neces-

Em segundo lugar, deve-se observer que, no cano de nomes .pos7bvos, o ante-
rior abrange o posterior; mas, quanto aos .nclgaamos, o anterior & abrangido pelo

posterior. Por exemplo, cnbHza viva 6 nome de todo homem, e, portanto, a-
brange o nome .aozoem. Por outro lada, n.go-.bomem 6 nome de judo que nio 6

uma criatura viva, e, portanto, o name n.g&-cz7bmxz-r7zz, que 6 estabelecido
primeiro, 6 abrangido pelo name posterior, n.go-.bomem.

Em terceiro lugar, devemos estar atentos para nio pensar que, a exemplo dos
Homes, tamb6m a diversidade das pr6prias coisas possa ser investigada e deter-
minada por distin96es como estasl ou que se possa extrair disco argumentos
(coma ridiculamente Hizeram alguns) para provar que as esp6cies de coisas nio
sio in6initas

Em quarto lugar, n8o desejo que ningu6m pence que estou oferecendo as
6ormas acima homo uma ordenagao verdadeira e exata dos nomesl pois isso nio
pode ser realizado enquanto a filosofia permanecer imperfeita; nem que, ao co.

locar(por exemplo) /uz no predicaments das gua/Tda(&s, enquanto outros a co-
locam no predicamento de corpos, eu pretenda que qualquer um de n6s deva por
ipso abandonar sua opiniao; pois ipso deve ocorrer apenas pda consideragao de
argumentos e raciocinio, e nio pda disposigao das palavras em classes.

Por Him, confesso que kinda nio vi nenhuma grande utilidade dos predica-
mentos na HilosoHla. Acredito que Arist6teles, quando viu que nio conseguia
compilar as pr6prias coisas nessas ordens, pode mesmo assim ter desejado, a
partir de sua pr6pria autoridade, reduzir as palavras a essay formal, tal como eu
o Hizl mas eu o 6iz apenas com a Hinalidade de fazer extender o que 6 elsa orde-

naq:ao de palavras, e nio para que ela deja admitida como verdadeira, at6 que
boas raz6es demonstrem que 6 assam

sano
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As diversas esp6cies de falls.
1. Da conexio ou arranjo dos nomes resultam diversas esp6cies de galas, das

quaid algumas signinlcam os desejos e afecg6es dos homensl dentre das contam-

se, em primeiro lugar, as Jh/e/70gafdes, que denotam o desejo de saber algo,
como em (l?z/em d um .homed Dom.PNessa fda, um nome 6 expresso e outro

nome 6 desejado e esperado daquele a quem se dirige a interrogagao. A seguir,
ha as .pieces, que signinicam o desejo de obter alguma coisa, e as promessas, a-
meagas, desejos, ordens, queixas, e ouuas signiHica96es de outras afec96es. A

fda tamb&m pode ser absurda e sem signiHicado, como em uma sucessio de pa-
lavras para as quaid n8o pode raver na mente uma sucessio de pensamentos que

Ihes corresponds, e ipso ocorre freqtientemente aqueles que, nada compreenden
do de um assunto re6inado, nio obstante falam sobre ele de maneira incoerente,

pretendendo convencer outros de que o compreendem. Pois uma conexio de
palavras incoerentes, embora nio alcance o objetivo da fda (que 6 a signiHlca-
g:ao), nio deixa, contudo, de ser fda; e 6 empregada pelos autores de livros de
MetaHisica quake tio heqtlentemente como a fda significativa. Em filosofia s6
ha uma esp6cie dtil de fda, denominada por alguns em latin d7Znml por outros,
enz/nfzbQm er.Franz/nz7bnml mas, pda maioria, .p/qposi'fao, que 6 a fda daque-
les que a6umam ou negam, e expressam a verdade ou a falsidade.

Definigfio de proposig€io.
2. Uma PR.op OS\ q.}..0 6 uma fda que consiste de dais Domes acopJados,

por meir da qua! aquele que faIR significa que concede o $1timo name coma
nomeando a mesma bolsa nonleada polo pdmeiro; ou tQ que dino mesmab que

o pdmeiro Home este compreendido no 61timo. Pox (hemp\o, este ila\a, homem 6
um.a cmbmxa wzz, na qual dais nomes sio acoplados pelo verso 4 6 uma propo
sigao, em razio de que aquele que a enuncia concebe tanto cnbmxz zlvz como
.homed como nomes da mesma coisa, ou que o primeiro nome, Bomem, este
compreendido no altimo, c7%Mxa zlzz. O primeiro nome 6 comumente chama-
do o sujeito, ou antecedente, ou o Dome abrangido, e o bl\i):rr\o, o predicado,

32



Elementos de FUosofia - P77heia .Sbi:ga - Sohne o cairo - Pane /

conseqdenre, ou .r70me aZ'.raJlgenfe. O signo de conexao, na maior parte das na-
g6esz, 6 ou uma palavra, como a palavra d na proposigao /70xoe7n d uiz.a cz7bfz/xz

r7uP, ou album faso ou terminagao de uma palavra, como nesta proposig:ao,
#omem cam/h#a(que & equivalence a etta, aomem eszg cam hBandoD; a tend

nagao pda qual se diz ele camzh.ha, em vez de esXg caro/h.hondo, signiHtca que se
entende que esses dois nomes estio acoplados, ou que sio nomes da mesma

Mas hg,. ou certamente pode hover, algumas nag6es que nio t&m uma pala-

vra que corresponds a nosso verso 4 e que, kinda assim, formam proposig6es
colocando um nome ap6s o outro, como se, em vez de .homed d uzoa cna rz
zzvz. se dissesse .homed uma cr7bMxa v7Hz; pols a simples ordem dos nomes po

de bastar para mostrar sua conexao; e des sio t8o apropriados e iteis na filoso-
6ia como se estivessem acopladas pelo verbo d

O que s5.o sujeito, predicado e c6pula, e o que 6 concrete e abstrato.
3. Em conseqti&ncia, tr&s coisas devem ser consideradas em toda proposi-

Qao, a saber, os doin Domes, que sio o sz{/Info e o .pred7lmdo, e sua c(ipu/a. Am
bos estes nomes despertam em nossa mente o pensamento de uma mesma coisa,
mas a c6pula faz-nos pensar na causa de se ter atribuido essen nomes aquela coi-
sa. Por exemplo, quando dizemos um co.rpo dmdrel. embora concebamos que a
mesma coisa & designada por amboy os nomes, nossa monte nio para ai, mas
procura adicionalmente o que 6 ser um co.rPO, ou scr mdp'e/, into 6, em que con-
siste a diferenga entre estas e outras coisas, com base na qual estas sio assim
denominadas, e as outras nio. Portanto, aqueles que procuram o que & sauma

coisa qualquer, homo sazo6p'e4 saqz/ence, etc., procuram nas pr6prias coisas as
causal de seus nomes

E disco prov6m a distingao dos names(mencionada bran emente no capitulo
anterior) em concerns e a&s/rafts. Pols concrero 6 o noms de qualquer coisa que

se suponha ter uma exist&ncia, e 6, portanto, chamado o su#le7ko, em latim sup-

.posihm, e em prego b7toKei,p,evov; como compo, mciver. mote/do, 7@z/rudd, de uzo
c6vado de almra, puente, fho, semelhante. igua!, .Aria, L6nmlo, e o\ taos dense

Entender "nas linguagens das naq:6es

3 Na lingua portuguesa a c6pula tamb6m se pode fazer com verbs esaaf coma em Pedy'o
esag doenfe ou 2 zfgua esrg i2wendo, conforme a tradugao do exemplo de Hobbes logo
adiante.
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tipo. Abstrato 6 aquilo que, em qualquer sujeito, denota a causa do nome
=otvcxetQ, cano ser um corps, ser m6ve}, ser movido, ser figurado, ser de ta}
quantidade. ser puente, ser fho, ser semeihante, serigua}. serApio. ser Lentulo.
etc.; ou Domes equivalentes a estes, que sio comumente chamados nomes
abstratos, cano corporeidade* mobilidade, movimento, figure. qualatidade,

color, foia, semelhanga, igualdade* e qsegut.ao Qketab Apiedade e LenNlidade.
Da mesma esp6cie sio tamb6m os inHlnitivos, pols zzwere mop'er-se sio o mesmo
que 27tZa e mozzhenzo, ou sa 27p'o e ser moKzdo. Mas names .aDszzaaos denotam

apenas as causal dos .r70zoes conczero.s, nio as pr6prias coisas. Por exemplo,
quando vemos alguma coisa, ou concebemos em nossa mente uma coisa visivel
qualquer, elsa coisa aparece a n6s, ou 6 concebida por n6s, ngo como contida
em um Qnico ponto, mas como tendo panes situadas a uma certa dist&ncia umas
das outras, into 6, homo sendo extensa e preenchendo algum espago. Visto,

portanto, que chamamos cog20 uma coisa assim concebida, a causa desse nome

6 o faso de que e]a 6 ex/ensz, ou sua exzensgo ou co.rpo.revs/a(]b. Assim, quando
vemos uma coisa aparecer ora aqui, ora acolg,, e a chamamos moz7da ou
.rzmoz7dz, a causa dense nome 6 que ela d xooz7dz, ou o moz7lnenro da mesma

E essas causas dos nomes sio as mesmas que as causal das nossas

concep96es, a saber, algum poder de agro ou afecq:ao da coisa concebida, que
alguns chamam a maneira pda qual uma coisa age sobre nossos 6rgaos dos
sentidos, mas a maioria champ .acvZ&n/es. Digo acidentes, ngo no sentido em
que acidente se op6e ao que 6 necessario, mas no de que, nio sendo nem as
pr6prias coisas nem panes delas, ainda assam des acompanham as coisas de tal
maneira que (com excegao da extensao), todos des podem desaparecer e ser
destruidos, mas nio podem nunca ser abstraidos

Uso e abuso dos nomes abstratos.

4. Ha tamb6m esta diferenga entry os nomes conaeros e a&szzafos, que os
primeiros foram inventados antes das proposig6es, mas estes s6 depois delay,
pois nio poderiam existir at6 que houvesse proposig6es, de cuja ccipz//a proce-
dem. Ora, em todos os assuntos relativos a vida ordinaria, mas principalmente
em HnosoHia, ha tanto um grande uso como um grande abuso de .Domes aZ)saz
aos. O uso consiste em que, sem des, nio podemos na maior parte das vezes
nem raciocinar nem computer as propriedades dos corpos; pois quando quis6s-
semos multiplicar, dividir, somar ou subtrair calor, luz ou movimento, se os do
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brfssemos ou somissemos por memo de names concretos, dizendo(por exemplo)
quente 6 o dobro de quente', luminoso o dobro de luminoso, ou movido o dobro
de movido, nio estariamos dobrando as propriedades, mas os pr6prios corpos
que sio quentes, luminosos, movidos, etc., e nio 6 isso o que queremos. Mas o
abuso procede do cato de que alguns homers, vendo que podem considerar, isto

6(coma ditz acima), lever em conga os acr6scimos e decr6scimos de quantidade,
calor e outros acidentes, sem considerar seus corpos ou suleitos (o que des cha-
mam a&szraa ou fazer existir separadamente por si s6s), falam de acidentes co.
mo se pudessem ser separados de todos os corpos. E disco procedem os errol
grosseiros dos autores de livros de MetaHlsical pois, dado que podem considerar
o pensamento sem a consideraq:ao do corpo, inferem que nio ha necessidade de
um compo pensante; e como a quantidade pode ser considerada sem considerar o
compo, pensam tamb6m que a quantidade pode existir sem um corpo, e o compo
sem uma quantidadel e que um corpo ganha quantidade pda adia:ao de quanti-
dade a ele. Da mesma conte brotam igualmente aquelas locum:6es sem sentido,
suZ)sr ncvb ahszzzzz, essdnc7b sgaxadz, e outras similares; assim homo aquela
massa confusa de palavras derivadas do verso latino es4 this como essenczb,

essencialidade, entidade, entitativo. elem de realidade, aliqiiididade, qaididade,

etc. que jamais poderiam ser ouvidas em nag6es que nio acoplam seus nomes
com o verbo 4 mas por verbos adjetivos, homo co.rze, /Z. etc., ou pda dimples
colocagao de um noms depots de outro; e, no entanto, vista que essas naq:6es

computam e raciocinam, 6 evidente que a filosoHia nio tem necessidade dessas
palavras nsgnc&, en/:rZiade, e outros termos birbaros homo eases.

Proposig6es universais e particulares.
5. Ha muitas disting6es entre proposig6es, das quais a primeira 6 que algu

mas sXo universals, o\chas particulates, ounas !ndefinidas, e o\lila.s singulares, e
essa 6 normalmente chamada a distingao de gz/.an/idade. Uma proposigao t/.a.r:

}'e/sz/ & aquela cujo sujeito 6 modificado com o signs de um nome universal:
como road .homed d uma c?7b ra 27za. Particular, aquela cujo sujeito 6 modify
cado com o signo de um nome particular, como a/gum .hozoezo d/hszm.fdo. Uma
proposigao /h(]bfn.rda tem coho sujeito um nome comum, apresentado sem ne
nhum signo, como .horoezo d z/ma cnbmrz wzz, .homed d Jhsfm.f2io. E uma pro-

Entendendo-se, aqui; [a[go] quente 6 o dobro deta]go] quente, etc
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posigao singular 6 aquela cujo sujeito 6 um nome singular, coma 5Ucza/es d um
fii6sofo, este homem 6aegro.

Proposig6es afirmati\-as e negatives.
6. A segunda distinq:ao & entre albmadKas e /7eaoaa'Has, e se chama a distin-

gao de gua/72/ade. Uma proposigao a.8madKa 6 aquela cujo predicado 6 um no-
me positivo, homo Bo.rnem d uma c77bmxa vlzz. JvZyzazz, aquela cujo predicado
f um name negative, coho Bowen n o d umapearz.'

Proposig6es verdadeiras e falsas.
7. A terceira distingao 6 que algumas proposig6es sio nevada(!b/Iris, outras

#z[[fas. Uma proposigao ve/ldz(]bl]z 6 aque]a cujo predicado cont6m ou compre-
ende seu sujeito, ou cujo predicado 6 o Dome de toda coisa de que o sujeito &
nome. Portanto, .homed d um.a cabmza v7wz & uma proposigao verdadeira, pois
tudo que 6 chamado .homed tamb6m 6 chamado criatura vival e a/yz/zo .homed
g Zesr97 dofnre 6 verdadeira porque d.oenrf 6 o noms de aZgum i3oxoem. A que
nio 6 verdadeira, ou cujo predicado nio cont6m seu sujeito, 6 chamada uma
p oDDs\qao balsa, cano homem 6 uma pedra.

Ora, estas palavras p'e/lda(7e&z, revzZzclb, .p/opo.s/i:ga re7z/a(jbfz, sio

equivalentes entre si, pois a verdade consiste na fda, n80 nas coisas de que se
halal e embora ve/ldzcibzlro algumas vezes se oponha a apa.renee ou i%'z:rab, deve
ser sempre referido a verdade de uma proposigaol pois a razio pda qual se nega

que a imagem de um homem em um espelho, ou um espectro, seja um
verdadeiro homem, 6 que a proposigao um especz:ro d um .hoxoem nio 6
verdadeira, ja que nio se pode negar que um espectro deja um verdadeiro
espectro. Assim, a verdade ou veracidade nio & uma afecgao da coisa, mas da
proposifao que a ela se revere. Quando ao que dizem os autores de livros de
MetaHlsica. que uma co kaEindeHlnida], uma co/}a jsingu]ar] e uma co )a
rnzZz(ibi)z6 sio equivalentes uma a outra, ipso 6 futil e pueril, pois quem nio
sabe que uzo .hozoem e um .homed T'e/ldacibi'o signi6icam o mesmo?

5 0u, nos termos apresentados no capitulo anterior, Domed dn o'pednz. Hobbes nio faz
distingao entre a negagao predicativa e a negagao proposicional, cf. artigo 15 dente capt

6 Em ingles, a zai:rZg one fai)2g and a }'eW fallW
tulo
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Verdadeiro e falco pertencem a, fda, ng,o is coisas.
8. A partir disso, flea evidence que a verdade e a falsidade n8o t6m lugar

senio entre aquelas criaturas que usam a fda. Pois embora algumas criaturas
brutal, ao olhar a imagem de um homem em um espelho, possum ser por ela
afetadas como se fosse o pr6prio homem, e por essa razio possam tem&-la ou
fazed-the festas inutilmente, das, contudo, nio a apreendem homo verdadeira ou
balsa, mas apenas como semelhante; e nisso nio se enganam. Por isso, assim
como os homens devem todo o seu raciocinio verdadeiro ao entendimento cor-

reto da fda, do mesmo modo des devem sells errol a incompreensao da mesmal
e como todos os ornamentos da Hilosofia procedem apenas do homem, tamb6m
do homem se derive o grotesco absurdo das salsas opini6es. Pois a fda tem em si

algo de semelhante a leia da aranha(como se disse antigamence das leis de S6
lon), pols, polo Eecido das palavras, espiritos frageis e delicados sio enleados e
imobilizados, mas espiritos vigorosos irrompem facilmente atrav6s delay

Disso tamb6m se pode deduzir que as primeiras verdades foram estabelecidas

arbitrariamente pelos que primeiro atribuiram nomes is coisas. Pols 6 verdade
(por exemplo) que iomem d uma cnb rz wuz, mas apenas porque aprouve aos
homens atribuir ambos os nomes a mesma coisa

Proposig6es prim6rias e nao-prim6rias; definigao, axioma,
postulado.
9. Em quarto lugar, as proposig6es se distinguem em .pr7ln£/7b.f e n.go-

Jndnglr7bs. .Fl7ln£/7b 6 aquela em que o sujeito & explicado por um predicado de
muitos nomes, como .homed d um collpo, .a.n.iz.ao(o, xac=&na4 pois aquino que
este compreendido no nome .homed este expresso de forma maid ampla nos
Domes compo, anilnado, e xacvbna/conjugados; e 6 chamada Jp/7)z.glib porque 6 a
primeira no raciocinio, dado que nada pode ser provado sem se entender inici-
almente o nome da coisa em questao. Ora, proposig6es Jnfn.globs nio sio na-
da mais que de6inig6es, ou panes de deHinig6es, e apenas estas sio principios de
demonstragao, sendo verdades constituidas arbitrariamente pelos inventores da

fda, e, portanto, nio passiveis de demonstragao. A essas proposig6es, alguns
acrescentaram outras, que denominam .pr7lngn2s e .tp/]hc4pvios, a saber, ax70mas e
nofdes coma/ns, que (embora sejam tio evidentes que nio necessitem de pro-
ves), contudo, dado que podem ser provados, nio sio verdadeiramente princi-
piosl e os que menos deviam ser aceitos como tal, no que se revere a proposig6es
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Ininteligiveis e por vezes manifestamente salsas, s80-nos empurrados sob o nome

de Ja/]lzc:$Pvbs pelo clamor de homens que imp6em como evidence a outros tudo
o que julgam verdadeiro. Tamb6m certos postulados sio comumente admitidos
entre os principios, homo, por exemplo, que uma /7h.ha reid .Fade ser zzafzda en
ae dok.ponros, e outros postulados dos autores de livros de Geometria; e essen
sao, de cato, principios de t6cnica ou construgao, mas nio de ci&ncia ou demons.
tragao.

Proposig6es necess6rias e contingentes.
10. Em quinto lugar, proposig6es sio distinguidas em .r7ec'mssg.ribs, isto 6, ne-

cessariamente verdadeirasl e verdadeiras, mas nio necessariamente, que se de-
nominam conf)7?:gen/es. Uma proposigao 6 necessfria quando nada, em nenhum

moments, pode ser concebido ou imaginado, do qual o sujeito deja o Home, sem
que o predicado seja tamb6m um nome da mesma coisa. Assim, .homed d uma
c7%Mxa v7vz 6 uma proposigao necessaria, porque a qualquer momento que su

pusermos que o noms .homed concorde com alguma coisa, nesse mesmo mo-
mento o nome c?7b/uza zlvz tamb6m concordarf com essa coisa. Uma proposi-

gao rona/7yen/e, por outro dado, 6 aquela que em um momento pode ser verda

deira, em outdo faisal homo odo coho d.prerol que pode talvez ser verdadeira
agora, mas balsa em algum momento futuro. A16m disso, em toda proposigao
necessgnb, o predicado 6 ou equivalents ao sujeito, como em .homed d uma
crab xa 27vz rzcvbn.a.4 ou parte de um Home equivalente, como em .homed d
uma c:r7bmxa }7'Kzl pols o nome cnbmra-xacvbna.£v7KZ, ou .homed, 6 composto
destes doin, racvbnz/ e cnbDzz-v7vz. Mas em uma proposigao coma:ayenfe isso

nio pode acontecer; pois, ainda que a proposigao rode .homed d z/m menzlkoso
fosse verdadeira, contudo, dado que a palavra loan/inoso nio 6 parte de um no.
me composto equivalente ao nome homem, essa proposigao nio deve ser cha-
mada .necessylr7b, mas condi:rZ:genre, ainda que ocorra que ela deja sempre verda-

deira. E, portanto, s6 sio necessirias as proposiq:6es cuba verdade & sempiterna,
ou sqa, verdadeira em todos os tempos. Disco tamb6m mica evidente que a ver
dade adere nio is coisas, mas apenas a fda, pois algumas verdades sio eternas.

Pois a proposigao se Bomem, en/go c:r7b/uzz v7HZ seri eternamente verdadeiral
ao passe que nio 6 necessirio que algum .hozoem, ou cz7b ra zlzz exista eter-
namente
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Proposig6es cate96ricas e hipot6ticas.
1 1. Uma sexta distingao das proposig6es 6 em ca/cg'6.r7cas e .h/@o/da2:zs. Uma

proposigao categ6rica 6 aquela que 6 enunciada dimples ou absolutamente, co-
ho todd homem 6 uma cdamra viva, nenllum homem 6 uma 6rvofe, e hipot6ti-
ca 6 aquela que 6 enunciada condicionalmente, como, se a/gum.2 cazka Zor z/m
homem, esse mesma coisa tamb6m 6 uma crianra viva, se alguma coisa for um

homed, esse mesma coisa tamb6m 6nao-pedro.
Uma proposigao ca/cg6nlm e a proposigao D/@ordZ:rlm que Ihe corresponde

t6m o mesmo signiHicado se as proposig6es forem necessariasl mas nio se forem
contingentes. Por exemplo, se este proposigao /odo .homed d uma a7bmzz wvz
6or verdadeira, serf tamb6m verdadeira etta outra, .9e aziz/ma co.rka /for um .ho-

med, esse mesma c'o.r3z zamDdm d uma c77bmxz r7Kzl mas no casa das proposi.

gees contingentes, entretanto, ainda que deja verdadeiro que odo con'o d.p/eo,
a proposigao se a/baum.2 CO.r3Z /for um co.rvo. esfz mesma coilfz d.prezz, 6 balsa.
Mas 6 correto dizer que uma proposigao hipot6tica 6 verdadeira quando a con
seqti&ncia 6 verdadeiral assim, 6 correto dizer road .homed d uma cmbara vlHZ 6
uma proposigao verdadeira, porque, de qualquer coisa da qual seja verdade dizer

gzie J .homed, tamb&m serf verdade dizer que a mes7na d z/ma c77bmza wwa.
Portanto, sempre que uma proposigao .h/@o/Holm for verdadeira, a proposigao
carl?y6r7lm que Ihe corresponds 6 nio apenas verdadeira, como necessaria; also
que julguei oportuno ressaltar, como um argumento de que HH6sofos podem, em
relagao a maioria das coisas, raciocinar mais solidamente por meio de proposi
gees .h/bor£c7bzs do que por proposig6es ca/z;gdz7Z:z.n

A mesma proposigao enunciada de formal diversas.
12. Mas, visio que toda proposigao pode ser, e de cato 6, enunciada e escrita

de muitas formal, e somos obrigados a falar da mesma madeira que a maioria
dos homens, aqueles que aprendem HllosoHia com os mestres precisam tomar

cuidado para nio serem enganados peta diversidade de express6es. Assim, sem-

pre que encontrarem alguma proposigao obscure, devem reduzi-la a sua forma
maid dimples e categ6rica, na qual o termo copulativo d deve vir expresso sepa
radamente, e nio misturado de alguma forma com o sujeito ou o predicado, que

devem estar separados e claramente distinguidos um do outro. Por exemplo, se
asta proposigao, Bowen .rode n.go .peck/ for comparada com etta, Bomem .n.go
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Foaf pena/, a diferenga entre alas aparecera facilmente se forem reduzidas a
es\as, homem 6 capaz de nio pecare homed 6 nao-capaz depecar, na,s qua\s os

predicados sio manifestamente diferentcs. Mas devem faz&-lo em sil&ncio, sozi-
nhos ou apenas com seus mestres, pols seria considerado ridicule e absurdo usar
tal linguagem publicamente.

Proposig6es que podem ser reduzidas a mesma proposigao cate96-
rica s3o eqtiipolentes.

Passando, portanto, is proposig6es egzll/@a/en/es, coloco em primeiro lugar
coma egd/Pa/ien/es todas aquelas que podem ser reduzidas puramente a uma
mesma proposigao categ6rica

[Uma proposigao cate96l'ica e necessiria 6 eqiiipolente a sua pro-
posigao hipot6tica]

13. Em segundo lugar, uma proposigao categ6rica e necessfria 6 egzllzbo/cure

a sua proposigao hipot6tica; como este proposigao categ6rica, um &7Z/2aaz//o reef.
!inez tem seas tr6s angulos iguais a dais angulos retos. e: esa \\lWa\eGca, se al-

guma figure for um trianguio retilineo, seas tr6s angulos s8o iguais a dais angu-
los retos.

Proposig6es universais convertidas por nomes contradit6rios sdo
eqtiipolentes.

14. Tamb&m sio eqz:/@olenfes quaisquer dubs proposig6es universais das

quads os termos da primeira(into 6, seu sujeito e predicado) sqjam contradit6rios
aos termos da segundo, com sua ordem invertidal como estas, /odo .hozoem d
uma cdamra viva, e todd cojsa que nio 6 uma criatura viva n5o e um homem '
Dado que road .homed d z/ma cv7b xa wza 6 uma proposigao verdadeira, o no
me c77bnxz-z7zz cont&m o nome .homeml mas des sio amboy nomes positivos,

e, portanto(polo tlltimo artigo do capitulo anterior), o nome negativo nio io
mem cont&m o nome negativo n.go c:r7b/uzz 27zz, Fazio pda qual rode coda gue

7 As proposig6es do exemplo de Hobbes (man ca.n .nof s7h e man cannot s7h) apresentam
uma similaridade que ngo se mant6m ao serem traduzidas para o portugu6s
' Rlgotosametxte, todd homed 6 criatura viva e todd nio crianra viva 6 n5o homed,
para tomar conspicuos os termos contradit6rios. A sintaxe do ingles favorece mais essa
percepgao.

40



Elementos de Filosofia - Pnheihz .Sbl:gb - Sobre o compo - Pane/

n.go d uma c:r7bDzz zlwz n.go d um .homed & uma proposigao verdadeira. Do
mesmo modo, sio egz7/@a/bn/es as proposig6es ncn.hu.rn .&o.rncx?? d un?a Jwo/e e

nen.hz/zoa .gmo/e d z/zo .homeml pois se 6 verdade que .gn'ore nio 6 nome de ne-

nhum .homed, entio nenhuma coisa pode ser significada pelos dois nomes, .gr-
rore e .homed, razio pda qual .nen.hum.a .swore d um aomem 6 uma proposigao
verdadeira. Ainda, dada a proposigao gu.2Jque7 coda gue n.gb g z/zoa cnb xa
Hlzz .aio d um .homed, na qual ambos os termos sio negativos, etta outta pro-
posigao 6 eqtiipolente, s6 uzoa c:r7bhxa r7'zz d uzo .bomem.

Proposig6es negatives sfo as mesmas, quer a negagao venha antes
ou depois da c6pula.

15. Em quarto lugar, proposig6es negativas com os mesmos termos sio
egzl/bowen/cs, quer a particula de negagao deja colocada ap6s a c6pula, coma
fazem algumas na96es, ou antes dela, como em latim e greco. Por exemplo,
.homed n.go d z/ma .gmore e .homed d n.go-uma-fmo/e sio eqtiipolentes, embora
Arist6teles o negue. E tamb6m estas, road .homed n.go d um.a .gn''o.re, e nen.hz/m

.bozoem d z/ma fmo.rq sio eqtlipolentes, e de forma tio evidente que nem precise
ser demonstrada

Proposig6es particulares simplesmente convertidas sio eqtiipolentes.
16. Por fim, todas as proposig6es particulares que t6m deus termos invertidos

cano estes, album homed 6 cegoe aiguma coisa mega 6 um homed, sXo eqtupo
lenten, pois cada um desses Homes 6 o name de um e o mesmo homeml portal
to, em qualquer ordem que sejam conectados, significam a mesma verdade

O que sg.o proposig6es subalternas, contr6rias e contradit6rias.
17. Dentre as proposig6es que t6m os mesmos termos, colocados na mesma

ordem, mas modificados quer em quantidade ou qualidade, algumas se chamam
subaltemas, outxas contrfdas, outxas subcontrfdas, e Qxxtxas contradit6das.

.SuZ).aJ?ernas sio proposig6es universais e particulates da mesma qualidadel

cano dodo homem 6 uma criaNra viva e algum homem e uma cNatura viva, ou,
Denham homed 6 sgbio e aigum homem ngo 6 sfbio. [)es\as, se a. ulx]xexsa\ tot
verdadeira, a particular serf tamb&m verdadeira
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Cbnz dabs sio proposig6es universals de qualidades diferentesl como, road
.homed d]8Jl&e nen.hum .homed dJ2Dz. Destas, se uma for verdadeira, a outta 6
faisal a16m disso, das podem ser ambas salsas, homo no exemplo dado.

Su&conz7ylr7bs sio proposiq:6es paniculares de qualidades diferentes; como,

aigum homed 6 instrujdo e algum homed nio 6 instruido. que IGo modem. sex
ambas salsas, mas podem ser ambas verdadeiras.

Cbn/zadlr?dabs sio aquelas que diferem tanto em qualidade como em quanti
da.de, cano. todd homed 6 uma channa viva e album homem n5o 6 uma cria-

Mxz viva, que nio podem ser nem ambas verdadeiras nem ambas salsas.

O que 6 conseqti6ncia.
18. Diz-se que uma proposigao sqgzie-se de dubs outras proposig6es quando,

assumindo-se a verdade deltas, nio se pode negar que a outra seja tamb6m ver-
dadeira. Por exemplo, suponham-se verdadeiras estes duas proposiq:6es, road
homed 6 uma criamra viva, e, todd cdatura viva e um corps, ou sqa, que compo
6 o nome de rode c:r7bruzz zlzz, e cuba/a v7zz o nome de road Domed. Assim,
se aceitarmos isto coma verdadeiro, nio se pode entender que corps nio deja o

nome de dodo .homeml isto 6, que road Bomem d um co.po seja balsa, e esta pro-

posigao 6 dita s(:gulf.se das outras duas, ou ser lh#z7l:Za necessariamente delas.

A falsidade nfo pode seguir-se da verdade.
19. Pods por vezes ocorrer que uma proposigao verdadeira se sigh de propo-

sig6es salsas, mas nunca que uma balsa se riga de verdadeiras. Pois se estas duas

propos\q6es, dodo homem 6 uma pedra, e todd pedra 6 uma criaNra viva (que
sio ambas salsas), forem admitidas como verdadeiras, admire-se igualmente que
cnb r2 riva 6 o name de rode ped?z, epedTa, o de rodofo/z?em, into d, que cna-
Mra vzHa 6 o nome de dodo .homeml vale dizer, que esta proposigao, dodo .bo-
mem d uma c:r7bnxa alza 6 verdadeira, como de faso o 6. Assim, uma proposigao

verdadeira pode algumas vezes seguir-se de proposig6es falsasl mas se dubs pro

posig6es quaisquer forem verdadeiras, nenhuma proposigao balsa podera seguir.
se delay. Pois o verdadeiro segue-se do falso pda &nica razio de que o falco foi
admitido como verdadeiro; portanto, de dual verdades admitidas como tal, o
verdadeiro se seguira da mesma maneira
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homo uma proposigao 6 a causa de outra.
20. Dado que nada senio uma proposigao verdadeira pode seguir-se de pro-

posig6es verdadeiras, e que o entendimento de dias proposig6es como verdadei-

ras 6 a causa de que tamb6m se entenda como verdadeira a proposigao que degas
se segue, as duas proposig6es antecedentes sio comumente chamadas as causal
da proposigao inferida, ou conclusio. E por ipso que os 16gicos dizem que as
.p/em.r3sas sio causas da conc7us.go, o que se pode aceitar, embora nio seja uma
expressao apropriada; pois embora entendimento deja a causa de entendimento,
nio 6 verdade que fda sqa causa de fda. Mas quando dizem que a causa das
propriedades de alguma coisa 6 a pr6pria coisa, dizem um absurdo. Por exem-
plo, se se tomb uma 6igura triangular, visio que todo triangulo tem a coma de
;eus angulos igual a dois angulos repos, do que se segue que os angulos daquela
figura sio iguais a doin repos, dizem, por essa razao, que aquela figura 6 a causa
daquela igualdade. Mas visto que a flgura nio produz ela pr6pria sells angulos,
e, portanto, nio pode ser tomada como a causa c?.at::r2'nre, des a denominam a
caz/sz to.rm.d ao passo que, na verdade, ela nio 6 de modo algum uma causal
tampouco a propriedade de uma figura se segue a figura, mas tem exist&ncia
simultinea a ela; 6 apenas o conhecimento da 6lgura que vem antes do conheci-
mento da propriedade; e, quanto a estes conhecimentos, um & e6etivamente a
causa do outro, a saber. a causa e6t:zenze.

E into basra com relagao a .przZpos/fzo, que & o primeiro passo no percurso da

HilosoHia, como o movimento para dente de um p6. Pda devida adigao de outro
passe, completareia passada, tratando, no pr6ximo capitulo, do is:z7c49nmo.
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CAPiTULO IV
DO SiLoaisMO

Definigao de silogismo.
1. Uma fda constituida por tr&s proposig6es, de dual das quaid se segue a

terceira, 6 chamada S iLO Gi SM O . A proposigao que se segue & chamada co.r?

cabs.gq as dubs outras, .p/em.rksas. Esta fda, por exemplo, fido .homed d uma
cHatura viva. todd criamra viva 6 um corps, porta:r\to, todd homed 6 um compo,
& um sl;/k;gzsmo, porque a terceira proposig:ao segue-se das duas primeiras. lsto 6,
se estas forem admitidas como verdadeiras, a outra tamb6m deve ser admitida
como tal

Em um silogismo h6 apenas tr6s termos.
2. De dubs proposig6es que nio tenham um termo em comum, nenhuma

conclusio pods se seguir; e, portanto, nenhum .SEf/(Zg73mo pode ser composto por
das. Pois kinda que dual premissas quaisquer, um .homed d uma cnbmra wva,
ama Zmore d uma JP/anfz, sejam ambas verdadeiras, como nio se pode deduzir
degas que p/d/]fa & o name de um aomem, ou aomem o name de uma pla/7rz,
nio 6 necessfrio que esta conclusao, um .homed g z/ma Jazz.nza, seja verdadeira.
Corolirio: portanto, nas .orem.zlsszs de um Ifzl/olgBmo s6 pode haver tr&s /e7mos.

A16m disso, nio pode haven, na cancgus.go, um tempo que nio esteja presence
nas .p/em.rksas. Pols sejam duas premissas quaisquer, z/m .aomem d uzoa cz7bDxa

wzz, uma ankara vluz d uzo cairo. Se album outro termo for posco na conclu.
sao, coma #omem d &;@edq embora ela deja verdadeira, nio porte seguir-se das

premissas, porque delas nio se pods deduzir que o nome &/cede pertenga a um
.homeml e, portanto, maid uma vez, em todo silogismo s6 pode hover tr&s /er-
in os,

Termo major, manor e m6dio; tamb6m proposiga.o maior e manor,
o que sao.

3. Disses termos, aquele que 6 o .predllmdo na conclusio 6 comumente
chamado o maioC o que 6 o Juga/2o na conclusao, o menac e o outro 6 o /e/mo
mdcllD. Assim, neste silogismo, um Dozoem d t/ma cnb xa vlzz, uma cza xa
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viva 6 um compo, poltanto, um homed 6 um compo, compo e o ma ior, homed o
menoc e cmbmra wlvz o /nz7?0 z?7d(]lrb. Do mesmo modo, nas premissas, aquela

em que se encontra o /elmo ma.Ford chamada a .przZpos/gzo xoa.roc e a que con-
t€m. o terms mellor. & proposigao mellor'

O termo m6dio em todo silogismo dove determinar-se em relagao a
mesma coisa em ambas as proposig6es.

4 Se o termo m6dio nio estiver, em ambas as premissas, determinado em rela-

gao a uma mesma coisa singular, nenhuma conclusio se seguira, e nenhum silo-
gismo teri sido frito. Pois deja o termo menor .homed, o termo m6dio cr7bnra
rl'zz, e o maior ]e2b; e sejam as premissas .homed d uma c:r7bQrz wzz, a/gzima
cnb xa 27zz d z/m 7bga; disso nio se seguira que road ou a/gum Domezo d um
]bgo. Com isso mica claro que, em todo silogismo, a proposigao que tem o termo
m6dio como seu suyb/ro deve ser ou z/n/versa/ ou ifilr?Waz/, mas nio .pa.rt:kzz/a/

nem lh(!&#b.rl:!z. Por exemplo, este silogismo, rudd .hozoem d zzma cnlamra vlzz,

alguma criatura viva 6 quadrapede* pot\axao. algum homem e quadrapede, €
falho, porque o termo m6dio, c77b/uza v7zz, este, na primeira premissa, determi-
nado apenas em relagao a .bowen, pols ano nome c7%mxa zvva esb dado ape-
nas a homem; mas na segunda premissa pods ser entendido de alguma outra
criatura a16m de homem. Mas se a Qltima premissa tivesse sido universal, coco
aqu\, togo homed 6 uma cdamra viva. todd cdaoura viva 6 um compo, poxtax\to,
road .ho.mem d um compo, o silogismo teria sido verdadeiro'o, pols se teria segui-
do que c'o.ipo 6 o nome de rode crab/uzz wzz, vale dizer, de .homeml ou sqa, a
conclus8o road .homed d um cairo teria fido verdadeira. Do mesmo modo:
quando o termo m6dio & um noms szL?Waaz, um silogismo pode ser Heito, no sen-
tido de um silogismo verdadeiro, kinda que de pouca utilidade em nHosofla, co-
ho este, album homem 6 Socrates, Socrates 6 um fi16sofo, pox\air\to, aigum ho.

mem d um ZZ3soZo; pois se admitirmos a verdade das premissas, nio poderemos
negar a conclusio.

Ou p/em.8sz ma.rbr e .premilssz zoeno4 como sio maid usualmente denominadas na 16-
gica tradicional

Como Hobbes notou no art. 7 do capitulo anterior, }'ezz/acfbllro, no sentido pr6prio,
aplica-se somente a proposig6es. Ao fa]ar aquie em outros ]ugares em s7]2;lg/smo p'e/db
de7ro, Hobbes este usando a palavra num sentido frouxo, em oposigao a apa/ence, ou
nao genuine.
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De dubs proposig6es particulares nada pode ser concluido.
5. Portanto, de duas proposig6es, em ambas as quaid o termo m6dio 6 parti-

cular, nio se pods fazer um silogismo, pois quer o termo m6dio deja o sz{/levlo em
ambas as premissas, quer o .predlrZ:ado em ambas, quer o s'z{/lev2o em uma e o .pre-
dlrczdo na outra, ele nio estarf necessariamente determinado em relagao a mes-
ma coisa. Pois dadas as premissas:

Algum homem e lego.
Algum homem 6 instruido,

em ambas as quais o termo
m6dio 6 o sz{/levao,

nio se segue que cqgo seja o nome de qualquer bomem /bszm/'do, ou .rbsz:rzi.fdo o
noms de qualquer aomem capo, visto que o nome Jhsfm.fl:io nio cont6m o nome

CW, nem este aquelel e, portanto, nio 6 necessfrio que amboy sejam nomes do
mesmo homem. lgualmente, destas premissas,

dodo homem e uma cdamra viva*
Togo cavaco 6 uma criaura viva,

em ambas as quais o termo
m&dio 6 o .pred7lmdo,

nada se segue. Pois, visto que cab/uza vlzz aparece em ambas como nome /hde-

.6h.r2/o, que 6 equivalente a ;2z.rz&'lz/a.C e que Bomem pode ser uma esp6cie de
cnbmra rlzz, e cauzJo outra esp6cie, nio & necessfrio que Domed sqa o name
de czzzZo, ou cava/o de .homed. Ou, se as premissas forem,

Todd homem 6 uma chakra viva,
Alguma criaHra viva d quadrapede*

em uma das quaid o termo m6dio &
Q sQeito, e '£tR o\xlxz o predicado.

a conclusio nio se seguira, porque o noms cnbmza v7HZ, nio estando determi.
nado, pode em uma delas ser entendido de iomem, na outra, de n26-.homed.

Um silogismo 6 a deduga.o de dung proposig6es em uma some.
6. Fifa claro agora, do que foi dino, que um silogismo nada mats 6 que uma

dedugao da soma de duas proposig6es, unidas por um termo comum chamado o

termo m6dio. E assim homo a proposigao 6 a adigao de dois nomes, o silogismo
6 a adigao de tr&s.
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Que 6 a figure de um silogismo.
7. Silogismos sio usualmente distinguidos por sua diversidade de i7DaUfZS,

lsto &, pdas diversas posig6es do termo m6dio. Ha, al&m disco, na figura, a dis.
tingao de certos modes, que consistem nas diferengas das proposig6es em gz/an-
zll:fade e gua/7Z/ache. A primeira figura 6 aquela em que os termos estgo colocados
um ap6s o outro de acordo com a amplitude de sua significagao; ordem na qual
o /€r7no manor 6 o primeiro, o /em?o .rndd7b 6 o seguinte, e o ma.rbr o Qltimo.
Assam, se o termo menor 6or .homed, o terms m&dio, cabnxz vlwz. e o termo
maior, cairo, entao, Bomem d um.a cr7bDza xlzz, J um co/po, seri um silogismo

na primeira Higura, no qual .homed d uma c?7bHxa zvva 6 a proposigao menor; a
maior, cnbnxa zlzz d um cairo, e a conclusao, ou soma de abbas, Domed d um
co.rpo. Essa figura 6 chamada dlfnerz, porque os termos est8o em ordem direta, e
di6erencia-se, por gua.n£7ldade e qua/7 bde, em quatro modo6 dos quaid o primei-
ro 6 aquele em que todos os termos sio .ponbvos e o termo menor t/n.rl'e/sz.4

cano nests, togo homem 6 uma criaHra viva, toga cdatura viva 6 um cairo. no
qual sodas as proposig6es sio a6lrmativas e universaisii. Mas se o termo maior
for um nome negativo, e o menor um nome universal, a l@z/ra estarf no segun-
do modo, coma, togo homem 6 uma cdamra viva. todd cdaNra viva n5o 6 uma

.fmozd2, no qual tanto a proposigao maier como a conclusio sio universais e
negativast3. A estes doin modos acrescentam-se comumente maid dots, fazendo o
termo menor particular ''. Tamb6m pode acontecer que tanto o termo maior ho-
mo o termo m6dio sejam termos negativos, e surge entio um outro modo, no
qual sodas as proposig6es sio negativas e ainda assam o silogismo vale; assim, se

o terms menor for #omem, o terms m6dio nio umapfaka, e o termo major nio
uma !asda de siiex. ese siXog6t£vo, nenhum homem 6 uma pedro. mdo que nio 6
}ma pedro nio 6 uma iasca de silex* QoRanta * aenhnm homem f uma lasca de

l:i;&:w. 6 verdadeiro, embora consista de tr&s negativas. Mas em 6ilosoHia, cuba
atividade 6 estabelecer regras universais concernentes is propriedades das coisas,

Primeiro modo da 6igura direta, conhecido tradicionalmente como silogismo em Bar-

on, /oda c:r7brura wva d z/ma .n.go-.g/yore, para tomar explicito o Dome negative. Etta
proposigao 6 verdadeira para Hobbes, pois aus6ncia de movimento voluntfrio das grvo-
res retira-lhes o canter de criaturas vivas (ver cap. 1, art. 4)
3 Segundo modo da figura direta, conhecido come silogismo em Celarent.

Silogismos em Dadi e Ferro

hara
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visto que a diferenS:a entre negativas e a6irmativas 6 apenas que, nas primeiras, o

sujeito 6 aHirmado por um nome negativo, e por um positivo nas $1timas, 6 su-
p&rfluo considerar qualquer outro modo em l&z/xa direta a16m daqueles em que
todas as proposig6es sio universais e afirmativas.

O que h6. na ments em correspond6ncia com um silogismo.
8. Os pensamentos na mente que correspondem a um silogismo direto pro-

cedem da seguinte maneira; primeiro se concebe um fantasma da coisa nomea.
da, com aquele acidente ou qualidade em vista do qual, na proposigao menor,
ela 6 chamada pelo nome que ocupa o lugar de sujeito. A seguir, a ments conce
be um fantasma dessa mesma coisa com aquele acidente ou qualidade pelo qual

ela recebe o nome que ocupa o lugar do predicado naquela mesma proposigao.
Em terceiro lugar, retorna o pensamento dessa mesma coisa como possuindo

aquele acidente pelo qual 6 chamada pele nome que 6 o predicado da proposi-
gao maior. Por Him, lembrando que todos estes sio acidentes de uma mesma
coisa, a mente conclui que esses tr&s nomes tamb6m s80 nomes de uma mesma
coisa; into 6, a conclusio 6 verdadeira. Por exemplo, quando se produz este silo-

gismo, homem e uma cdaNra viva, uma criaura viva 6 um coipo* por\a.tito,
.homed d um co/po, a monte concebe inicialmente a imagem de um homem
falando ou discursando, e lembra que as coisas que assim aparecem sio chama-
das .homed. A seguir, ela tem a imagem desse mesmo homem movendo-se, e
lembra que aquilo que aparece dessa maneira chama-se cv:DHrz vlHZ. Em tercei-

ro lugar, ela concebe uma imagem desse mesmo homem homo ocupando algum
lugar, ou espago, e lembra-se de que o que aparece dessa maneira 6 chamado
compo. Por 6un, quando se lembra de que aquela coisa que era extensa, e se mo
via. e falava, era uma mesma coisa, conclui que os tr&s nomes, .homed, c:r7zmra

r7zz, e co.rpo, sio nomes da mesma coisa, e que, portanto, iomem d z/.rn c:r7bn/a

zlzz 6 uma proposigao verdadeirats. Disto Rica evidente que criaturas vivas que
nio tCm o uso da fda nio t6m nenhuma concepgao ou pensamento em suas
mentes que corresponda a um silogismo formado de proposig6es universais, vis-

to que 6 necessirio pensar nio apenas na coisa, mas tamb6m recordar alterna-
damente os diversos nomes que, por diversas considerag6es, a ela sio aplicados.

IS flc. Esperar-se-ia #o£oem d um co/po, como conclus5o do raciocinio
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A primeira figure indireta, sua constituigao.
9. As Higuras restantes surgem ou da inflcx80 0u da inversZo da primeira

6igura, ou figura direta; o que 6 feito mudando-se a proposigao maior, ou a me-
nor, ou ambas, em proposig6es conversas eqUipolentes a das

Disso resultam tr6s outras figuras, das quais dual sio lh#ei7tlas e a terceira
/hve77ldz. A primeira dessas arcs & produzida pda conversio da proposigao mai
or. Arranjando-se os termos manor, m6dio e maior na ordem direta, do seguinte
modo. .bomem d u.rn.2 c7]bHxz wwz, n o d /ma .pedlz, que 6 da primeira nlgura,
ou Higura direta, a inflexgo 6 feita convertendo-se a proposigao maior delta ma-
neka., homed 6 uma criatura viva, uma pedra nio 6 uma criaNra viva, e es\a. € a

segunda figura, ou a primeira das niguras indiretas, na qual a conclusio sera,
homer77 /?go d uma peaxz". Pols (tends mostrado no capitulo anterior, artigo 14,

que proposig6es universais, convertidas por contradigao dos termos, sio eqtiipo
lentes) ambos esses silogismos concluem da mesma maneiral de modo que, se a
maior for lada (homo o hebraico) de kris para ftente, coma, uma cHIa xa v7vz
n.go d uma .pecZna, o silogismo se tornarf direto novamente, homo era antes. De
madeira semelhante, este silogismo direto, Dozoem nZo d z/zoa afro/e, .n.io d uma

pare/zz, se tornari indireto ao se converter a proposifao maior(por contradigao

dos termos) em outra eqtlipolente a ela, delta maneira. ao.nf/r] n o d u/na 2n'o-
re, uma .pe:fella d t/ma Zmore, pois a mesma conclusgo se seguira, .homed nZo d

uma pereira.
Mas para converter a figure direta na primeira nlgura indireta, o termo major

na Higura direta tem de ser negativo. Pois, embora este silogismo direto, .homed
d uzoa c:r7baxz v7za, d um co/po sqa tornado indireto pda conversio da premis
sa maier, desta madeira,

Homem 6 uma chakra viva,

O quenao 6 corps n5o 6cdamra viva,
noaa.nto, Togo homed 6 um compo;

essa conversio parece, no entanto, tgo obscura que este modo nio tem nenhum
usoi7. Peta conversio da proposigao maior, mica claro que, fiesta 6igura, o terms

m6dio 6 sempre o predicado em ambas as premissas.

6 Silogismo em Camestres
i7 Silogismo em Cesare
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Segunda figura indireta, sua constituig€io.
10, A segunda Hlgura indireta 6 obtida convertendo-se a proposigao menor, de

tal modo que o termo m6dio lorna-se sujeito em ambas. Mas esta figura nunca
conclui universalmente e, portanto, nio tem utilidade em HHosofia. Apesar disco,
vou fornecer um exemplo deli, no qual esta nigura direta

Todd homem 6 uma cRaoura viva

coda criamra dva 6 um compo.

por conversio da proposigao menor, torna-se

Aiguma cdamra viva 6 um homem,

coda crianra viva 6 um corpo*
E' Ol\arlo, Album homed 6 um compo.'B

Note-se que road .hozoem d t/m c:r7bnxz zlzz nio pode ser convertida em rode
cnb xa x7zz d z/m .homed, e, portanto, se este silogismo for reconduzido a sua
forma direta, a proposigao menor teri de ser a/gum .homed d z/ma cr7bmra H7zz,
e, conseqtientemente, a conclusio sera .2/baum .homezo d t/m compo, vista que o
termo mellor .homed, que 6 o sujeito na conclusao, 6 um nome particular.

Como 6 constitui.da a terceira figure indireta.
11. A terceira Higura indireta, ou figura invertida, 6 obtida pda conversio de

ambas as premissas. Por exemplo, este silogismo direto,

dodo homem 6 uma criaura viva,

I'oda criatura viva nio 6 uma pedro.
Poaanto, Todohomem nio 6 uma pedro

ao ser invertido, lorna-se

I'odo pedro nio 6 uma criamra viva.

I'udo quenao 6 uma cdatura viva nio 6 um homem
Po tanto, Todapedra ngo 6 um homed\

puja conclusio 6 a conversa da conclus8o direta, e eqtlipolente a ela

18 Silogismo em Datisi
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As figures do silogismo, portanto, se forem enumeradas apenas peta distinta
posigao do termo media, n8o passam de tr6s; na primeira delay o termo m6dio
ocupa a posit:ao intermediaria; na segunda, a arima; e na terceira, o primeiro
lugar. Mas se forem enumeradas simplesmente de acordo com a posigao dos
termos, sio quatro, pois o primeiro caso pode ser adicionalmente dividido em
doin, a saber, direto e inverse. Com ipso mica evidente que a controv6rsia entre os

16gicos relativamente a quarta figura 6 uma mere Xo'6FocXtct, ou contends sobre
$eu nome, pols quanto a pr6pria coisa, 6 clara que a posigao dos termos(sem
considerar a quantidade ou qualidade pdas quais os modos s8o distinguidos),
produz quatro variedades de silogismos, que podem ser chamadas Higuras, ou ter
qualquer outro nome a vontade

Hld muitos modos em coda fifura, mas a maioria deles sem utilida-
de em filosofia.

12. Em dada uma dessas figures ha muitos modos, obtidos pda variagao das
premissas de acordo com todas as di6erengas de que sio capazes, por quantidade
e qualidade. Assim, na figura direta ha seis modos; na primeira figura indireta,
quatro; na segunda, catorze; e na terceira, dezoito. Mas do mesmo modo que,
na figura direta, eu rejeitei como sup6rfluos todos os modos exceto aqueles que
consistem de proposig6es universais e puja proposiq:ao menor 6 aHirmativa, rejei-
to junto com ales os modos das figuras restantes que sio obtidas por meio da
conversio das premissas na figura direta.

Quando um silogismo hipot6tico 6 eqtiipolente a um cate96rico.
13. Assim homo se mostrou acima que, no caso de proposig6es necessarias,

uma proposigao categ6rica e uma hipot6tica sio eqQipolentes, 6 igualmente evi
dente que um silogismo categ6rico e um hipot6tico sio equivalentes. Pois dodo
silogismo categ6rico, como este,

Todd homem f uma criatura viva.

i'oda criaura viva 6 um compo,
Pol\nato. Togo homed 6 um compo,

tem a mesma forma que este silogismo hipot&tico

Se aiguma coisa for um homed, a mesma tamb6m f uma criamra viva
Se alguma coisa for uma cdaHra viva. a mesma e um compo,
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PoKarxto, Se alguma coisa for um homed, a mesma 6 um compo.

De maneira semelhante, este silogismo categ6rico em uma figura indireta

Nenhuma pedro 6 uma criamra viva,
Todd homed 6 uma criamra viva,

Pol\unto . Nenbum homed 6 uma pedra
Qu * Nenhuma pedro 6 um homed,

6 equivalente a este silogismo hipot6tico:

Se alguma coisa for um homed, a mesma 6 uma criaura viva.
Se alguma coisa for uma pedro, a mesma nio e uma criaNra viva*
Portanto, Se alguma coisa for uma pedro, a mesma nio 6 um homed,
Ou . Se alguma coisa for um homem, a mesma nio 6 uma pedra.

E into baste quando a natureza do silogismo(pols a peoria dos rnodos e n)gu-
ras este claramente exposta por outros que escreveram extensa e proveitosamen-
[e sabre o assunto). A16m disco, os preceitos n8o sio tio necessirios quanto a

pratica para alcangar o correto raciociniol e aqueles que estudam as demonstra-
q:6es dos matemfticos aprenderao mats cede a verdadeira 16gica do que os que
gastam tempo lendo as regras da silogistica feitas pelos 16gicosl e nio & de outdo
modo que as criangas pequenas aprendem a andar, nio por meio de preceitos,
mas exercitando seus p6s. lsto, portanto, pode servir como o primeiro passo no
caminho da FilosoHia

Falareia seguir das falhas e erros que os homens que raciocinam descuida-
damente estio propensos a cometer, e de suas esp6cies e causes.
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CAPiTULO V
DO ERRO, DA FALSIDADE E DAS CAPCIOSIDADES

Coma difel-ein ergo e falsidade. Como a melate pode farrar sozinha,
sem o uso de palavras.

1. 0s homens est&o sujeitos ao e/zo, nio apenas ao aHnmar e negar, mas
tamb6m na percepgao, e na cogitagao silenciosa. Ao aHirmar e negar, quando
chamam uma coisa por um nome que nio & um noms dessa coisa; homo se. ao
ver o Sol primeiro refletido na agua e depois diretamente no 6irmamento, d6sse.

mos a ambas essas apar&ncias o nome de Sol, e diss6ssemos que ha dots S6is
algo que somente os homens podem fazer, pois nenhuma outta criacura viva tem

o uso dos nomes. S6 elsa esp6cie de erro merece o noms de Zz.]b]:Za(]ie, pois nio
surge dos sentidos nem das pr6prias coisas, mas de falar inefletidamente, pois os
nomes nio se constituem a partir das esp6cies de coisas, mas pda vontade e con-

sentimento dos homens. E dai vem que os homens possam falar fzllszmenfq por
sua pr6pria neglig&ncia, ao apartar-se das denomina96es de coisas que forum
convencionadas, sem serem enganados nem pdas coisas, nem pelos sentidos
pois des nio percebem que a coisa que v&em & chamada Sol, mas dio-the esse
nome por sua pr6pria vontade e acordoiP. Errol tfcitos, ou erros dos sentidos e

da cogitagao, sio feitos ao se passar de uma imaginagao para a imaginagao de
uma outra coisa diferente, ou ao tomar como passado ou futuro algo que nunca
ocorreu nem vai ocorrer; como quando ao ver a imagem do Sol na agua, imagi-
namos que o proprio Sol la este, ou, ao ver espadas, que houve ou haverf lute,
porque assim 6 na maioria das vezes; ou quando com base em promessas, su-
pomos que a intengao do promitente 6 esta ou aquela; ou, Hmalmente, quando,
frente a um signo qualquer, imaginamos levianamente que aldo esb sendo signi
Hicado, quando nio este. E erros dessa esp6cie sgo comuns a todas as coisas do-

tadas de sentidosl e, contudo, o engano nio prov6m nem dos sentidos nem das

coisas que percebemos, mas de n6s mesmos, que tomamos coisas que sio ape-
nas imagens como algo maid que ipso. Mas nem as coisas, nem nossas imagina

lsto 6, o nome de uma coisa nio nos 6 dado pda percepgao dessa coisa, mas por uma
convengao arbitrgria
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gees das coisas podem ser chamadas salsas, visto que sio de cato o que sao; nem,
enquanto signos, prometem algo que nio realizam; pois de faso nio fazem ne-
nhuma promessa, somos n6s que as fazemos a partir delay: nio sio as nuvens,
mas n6s, ao v6-las, que dizemos que haven chuva. O melhor caminho, portan-

to, para livrarmo-nos dos erros que surgem dos signos naturais, 6, primeiramen-
te, antes de comegarmos a raciocinar sobre tats coisas conleturais, supormo-nos

ignorantes, e s6 entio fazer uso de nosso raciocinio, pois essen erros procedem
da malta de raciocinio; ao passe que errol que consistem em afirmag6es e nega

£6es(into 6. a falsidade de proposig6es) procedem apenas do raciocinio equivo
cado. E destes, portanto, por serem repugnantes a HHosoHia, que vou falar princi-

palmente.

Sate formal de incoer8ncia de names, today as quaid levam sempre
a uma false proposigao.

2. Errol que ocorrem no raciocinio, into 6, ao silogizar, consistem ou na fal-

sidade das premissas, ou da in$er6ncia. No primeiro desses cason, diz-se que o

silogismo 6 defeituoso em sua mazdr7b, e, no segundo, em sua Jb/ma. Considera-
rei primeiro a materia, a saber, de quantas maneiras uma proposigao pode ser
false e a seguir a forma, e como pode acontecer que uma infer6ncia deja balsa
mesmo sendo as premissas verdadeiras

Vista, portanto(cap. 111, art. 7), que $6 & verdadeira uma proposigao em que
estgo acoplados doin nomes de uma mesma coisa, e sempre balsa aquela em que
estio acoplados nomes de coisas diferentes, basta observer de quantas maneiras
nomes de coisas diferentes podem ser acoplados para saber de quantas maneiras

se pode produzir uma proposigao balsa
Ora. todas as coisas is quais damon nomes podem ser reduzidas a estes qua-

tro esp6cies, a saber, co.ipod, ac7l:!en/es, Zz.n£asm.as, e os pr6prios names. Portan-
to, em toda proposigao verdadeira, & necessirio que os Domes acoplados sejam
ambos nomes de co/pos, ou ambos nomes de ac7l:lien/es, ou ambos nomes de
Zz.nfzsmas. ou amboy nomes de Bonn; pois nomes acoplados de outra madeira

sio incoerentes e formam uma proposigao false. Pode ocorrer, tamb6m, que o

nome de um corpo, de um acidente, de um fantasma estqa acoplado ao nome
de uma fda. Assim, nomes acoplados podem ser incoerentes de sese maneiras
distintas:
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1. Se o nome de um corpo
2. Se o nome de um corpo
3. Se o name de um compo

4. Se o nome de um acidente
5. Se o nome de um acidente
6. Se o nome de um fantasma

7. Se o nome de um compo,
acidente ou fantasma

nome de um acidente.
nome de um fantasma

name de um nome
nome de um fantasma

nome de um nome
noms de um nome

0
P
6
Pa.
0
P
0

noms de uma fda

Dareia seguir exemplos de sodas elas20

Exemplos da primeira maneira de incoer6ncia.
3. De acordo com a primeira maneira, proposig6es s8o salsas quando nomes

abstratos sio acoplados a names concretos; coma(em latim e gregg) esse? fsf ens,
nsen£7& esf ens, Tb xi ilv etval(/1)I guJt7d7 s esf ens, e muitos outros semelhantes,
que sio encontrados na JMezzHszim de Arist6teles. lgualmente, o en/cnoylzen£o

trabalha. o entendimento entende, a. dsio ve. um. compo € magnitude, uptcl corpo€

quanddade, um compo e' extensao, ser um homed € um. homed, brancura € uma
coi3a 6za.ncz, etc.; que 6 como se diss6ssemos o co.rze(ford a c0/27tZz, ou o czmii7.ho

camiaha. }.16m dlsso, ess6ncia € separada, substfncia € absaafda. e ounas cano
estas, ou delas derivadas(que sio abundantes na fHoso6la comum). Pris dado que

nenhum su#blo de um ac7Zienfe(into &, nenhurn capo) 6 um acvdenae. nenhum
nome de ac7tjenzedeve ser dado a um c'lipo, nem o de um co/po a um ac721bnie.

Da segundo.
4. Sio salsas da segunda madeira proposig6es como z/m especa'o d z/zo car-

.po, ou um e#2il7Zo, isto e, um compo tenue; espdc:res Jens/t.e7s roam .p.aza c7)na e
para baixo reID ar, ou s5o movidaspara if epara cg, o que € px6pl\o de cotpos.
lgualmente, uma sondra dmotcraa, ou d um compo, /u.z d.rnotvda ou g z/zo co.po,
cor 6 o objeto da visio. som da audigao. espago ou lugar e extenscx, e um se f
nQmero de outros do mesmo lipo. Pois visio que espectros, esp6cies sensiveis:
uma sombra, luz, cor, som, espago, etc. aparecem-nos tanto no bono como na

20 Os exemplos que Hobbes apresenta na brilhante anglise que se segue seriam moderna-
mente descritos como casos de cr70s ca/eyo.r7b;s, sendo as proposig6es afetadas por des
nio exatamente salsas, mas antes sem ienzlrldo.
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vigilia, nio podem ser coisas fora de n6s, mas apenas fantasmas da monte que os
imagine. Portanto, seus Domes, acoplados a nomes de corpos, nio podem for-

mar uma proposigao verdadeira

Da terceira.
5. Proposig6es salsas do terceiro tipo sio como estas, gev7us esf ens, z/.n.rver-

sale est ens* ens de este pradicaNr. Vc;vs genus. e universals. e predicare sXo
nomes de Domes, nio de coisas. Tamb6m, .nlmero d /hfn.rfo & uma balsa propo-
sigao, pois nenhum nimero pods ser inHlnito, mas apenas a palavra ndmero 6
chamada um nome inde6inido quando nenhum nOmero determinado a ele cor-
responde na mente

Da quarts.
6. A quarts esp6cie pertencem proposig6es salsas como estes, um o bro /em

a magniNde ou figure com que aparece aos observadores. cor, !uz, som estio no
o&krol e assim por diante. Pois o mesmo objeto aparece is vezes maior, is vezes
menor, is vezes quadrado, is vezes redondo, de acordo com a diversidade da
distincia e do meio; ao passo que a verdadeira magnitude e figura da coisa vista

6 sempre a mesma; de modo que a magnitude ou a nigura que aparece nio 6 a
verdadeira magnitude ou Higura do objeto, mas nio passe de um fantasma. As-
sim, em proposig6es homo estas, nomes de acidentes estio acoplados a nomes
de fantasmas

Da quinta.
7. Proposig6es sio salsas da quinta maneira quando se diz que a clba7.zkgo d

a ess nava de uma co/lfzl ara.acura, ou album outro acidente, d o genera, ou un.r-

},e:rsz/. Pois a deHinigao nio 6 a ess&ncia de uma coisa, mas uma fda expressan-
do o que concebemos da ess&ncia dessa coisal e assim tamb6m, ngo 6 a pr6pria
brancura, mas a palavra fza.acura que 6 um g6nero, ou um nome universal.

Da sexta.
8. Erram da sexta maneira aqueles que dizem que a .rl:ig& de a/gum.a co.rbz d

un./ve/:sla/I como se pudesse hover na mente a imaged de um homem que nio
fosse a imagem de algum homem individual, mas de um homem simplesmente;
o que 6 impossivel, pois todd id6ia 6 individual, e de uma coisa individuals e en-
ganam-se nisto os que tomam o none da coisa pda /Z/Hvb dela.
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Da s6tiina.
9. Erram da s6cima maneira os que aplicam is coisas que t6m existCncia a

distingao de que algumas ex7}/em .po/ s7 mesa.a$ outras por ac:r21enre. Ou deja,
dado que 53czzres d i/zo .homed 6 uma proposigao necessaria, e S6cza/es d um
mds7Zo uma proposigao contingente, des dizem, em conseqti&ncia, que algumas
coisas existem necessariamente ou por si mesmas, e outras contingentemente ou

por acidentel com o que, visto que nec'nsgnb, con/)la:genie, por s7 xoesma, .por
acvZ11enre, nio sgo nomes de coisas, mas de proposig6es, aqueles que dizem zodz

coJlsz ex7}/Core cx7lffe.por ac7b'ence acoplam o Dome de uma proposigao ao nome
de uma coisa. Erram da mesma maneira tamb6m aqueles que localizam algumas
id6ias no entendimento, outras na imaginagaol como se, do entendimento desta
proposigao, ion7em d un?a cmbnxa p7zz, tiv6ssemos uma id6ia ou imagem de
um homem entregue pelos sentidos a mem6ria, e outra ao entendimento. Aqui,

o que os engana 6 que pensam que uma id6ia deve corresponder a um nome, e a
outra a uma proposigao; o que 6 false, pois proposigao signiHica apenas a ordem,
uma ap6s a outra, das coisas que observamos em uma mesma id&ia de homem;

de tal modo que esta proposigao, .homed d z/ma cabHza vlzz, traz-nos apenas
uma id6ia, embora nessa id6ia consideremos primeiramente aquino em lazio de
que ele 6 chamado homem, e, em seguida, aquilo em Fazio de que ele 6 chama-
do criatura viva. A falsidade das proposig6es em todas estas diversas maneiras
deve ser descoberta por memo das definig6es dos nomes acoplados.

Falsidade das proposig6es detectada pda anflise cios termos
mediante definig6es.

10. Mas quando nomes de corpos estio acoplados a nomes de corpos, Homes
de acidentes a nomes de acidentes, nomes de nomes a nomes de comes, e nomes
de fantasmas a nomes de fantasmas. se todavia ainda tivermos ddvida sobre se

essay proposig6es sio verdadeiras, devemos entao, em primeiro lugar, descobrir

a definigao desses doin nomes, e, a seguir, as definig6es dos nomes que ocorrem
nas primeiras deHinig6es, assim procedendo continuamente por anilise at6 che-

garmos a um nome samples, isto 6, ao nome mais gerd ou maid universal daque
la esp6cie; e se, ap6s judo isto, a verdade ou falsidade da proposigao nio se tor-
nar evidente, devemos investiga-la por memo da Hilosofia e do raciocinio, princi-

piando pdas deHinig6es. Pois coda proposigao universalmente verdadeira 6 ou
uma deninigao, ou parte de uma deHinigao, ou sua prova depende de definig6es.
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Da falha do silogismo que consiste na implicaga.o dos termos com a
c6pula.

11. A falha de um silogismo que se oculta em sua forma serf sempre encon
trada ou na implicagao da c6pula com um dos termos, ou na equivocagao de
alguma palavra; e em qualquer um desses casos haverf quatro termos, o que
(coma ja rnostrei):', nio pods oconer em um verdadeiro silogismo. Ora, a impli-
cagao da c6pula com cada um dos termos pode ser facilmente detectada redu-
zindo-se as proposig6es a uma predicagao samples e clara. Assim, por exemplo,
se algu6m argumentasse

A mgo boca a penal
A pena toga o paper,
Portanto, ,4 bozo boca o.pape/I

a falfcia aparecera facilmente mediante a redugao

A mio este tocando a pena,

A pena este. tocando o pape!*
Pox\akio , A m5o este tocando o paper,

onde ha, manifestamente, estes quatro termos, a mi&, foci.ndo a .pena, a .pena,
focando o.pape/ Mas o perino de ser iludido por soHismas desse tipo nio parece
ser tio grande para que eu precise insistir maid sobre des.

Da falha que consists em equivocaga.o.
12. E embora possa hover falfcia em termos equivocos, nio ha, contudo, ne-

nhuma naqueles que o sio manifestamente, nem nas metaforas, pois estas admi-
tem que estio transferindo nomes de uma coisa para outra. No entanto, termos
equivocos(mesmo aqueles nio muito obscures) podem enganar, coma nesta
xxg:ltt\etna.qXo\ -- Cape a metafisica tratar dos principios; mas o primeiro de to-
dos os principios 6 que uma mesma coisa nio Fade exist:it e nio existir ao mes-
mo tempo; e, portanto, Gabe a metafisica tratar de se uma mesma coisa pods
en:zkzz} e n.go e;r7b/z} ao mefmo /e/77po. Aqui, a galicia reside na equivocagao da

palavra p/znc4olio, pois, enquanto Arist6te]es, no comego de sua ]\4exz.Obcz, diz
que o zzafamenzo dose /]hc4 /bs cede d c:rlgnc:& .Ja/7lneJiz, ele entende por prince

zi Cap. IV, art. 2
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pies as causal das coisas, e certas exist&ncias que ele denomina primaries; mas
quando ele diz que uma propose?ga .pmlrn£/7b d um Jp/=rhcLgpirb, ele entende aqui,

por principio, o initio e a causa do conhecimento, isto 6, o entendimento de pa-
lavras tais que nenhum homem serf capaz de aprendizagem se estiver desprovi-
do delas.

As capciosidades soHsticas s5o inais freqtientemente falhas na ma-
teria do que na forma do silogismo.

13. Mas as czpc7los7ZZzcibs dos soHistas e c6ticos, pdas quais costumavam no
passado ridicularizar e combater a verdade, eram na maior parte falhas nio na
forma, mas na materia do silogismol e des nio iludiam os outros mais do que a
si mesmos. Pois a forma do famoso argumento de Zenio contra o movimento
conslste ha propos\qXo, mdo que pode ser dividido em um n6mero infinite de
,p.a/tes { e/e Jn/]!pnb, ]hlih.rfo; que ele, sem davida, pensava ser verdadeira, mas

que, nio obstante, 6 false. Pois ser dividido em inHinitas panes nada mats 6 que
ser dividido em tantas panes quantas um homem quiser. Mas nio & necessfrio
que uma linda deva ter um nQmero inHinito de panes, ou ser inHinita, simples.
mente porque eu posco dividi-la e subdividi-la tantas vezes quantas queira, pois
por mais panes que eu produza, seu n6mero seri Hinito. Mas dado que quem diz
panes, simplesmente, sem precisar quantas, nio estabelece nenhum n6mero li-
mite, mas deixa isso a determinagao do ouvinte, dizemos ordinariamente que
uma linha pode ser infinitamente dividida, o que nio pode ser verdadeiro em
nenhum outro sentido.

Canclusio
E isto deve bastar, em relagao ao silogismo, que 6, por assim diner, o primei.

ro pasco em diregao a Hilosofial no qual eu disse tudo o que 6 necessirio para
ensinar qualquer homem de olde prov6m a forma de toda verdadeira argumenta-
gao. E aumentar este tratado com tudo que se poderia amontoar em torno do

assunto serra tgo sup6rfluo quanto(coho eu disse antes) dar a urns crianga pe-
quena preceitos para ensinf-la a andar, pois a arte do raciocinio nio se aprende
tio bem pelos preceitos quando pda pratica e pda !eitura de livros em que as
conclus6es sio todas alcangadas por severe demonstragao. Prossigo, entao, ru.
mo ao modo de agir da HHosofia, isto 6, ao m6todo de estudo.
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Definiga,o de m6todo e ci6ncia.
1. Para o entendimento do m6todo, seri necessfrio que eu repita a definigao

de 6Hoso6ia dada acima(cap. 1, art. 2) desta maneira: /Wosofa g o con.bec7he/?ro

que adquirimos, polo verdadeiro raciocinio, das aparerlcias ou efeitos aparentes,

a parter do conhecimento que temps de aiguma possivelprodug o ou geraq:ao
testes; e dessa produgao, coma ocorreu ou Fade ocorrer, a partir do conheci-
xoenfo guc' /amos dos e/bios. O M f T o o o , portanto, no estudo da Hilosofia, d o
=aminho mais curto para descobrir os efeitos por subs causas conhecidas, ou as

caz/szs .por seas e£e/2os con.hecvdos. Diz-se entio que conhecemos algum efeito
qua.ndo sabemos que hf causes deie, e em que sugeito estio essas causas* e em
{ue sujeito elasproduzem esse efeito, e de que maneira o fazed. E ella e. a. C\Ea
cia das causas, ou como a denominam, do 8t6a. Toda outta ciencia, que 6 cha-

mada do 6'tt, 6 ou percepgao pelos sentidos, ou a imaginaS:ao ou mem6ria Fema
nescente ap6s essa percepgao '

Os primeiros inicios, portanto, do conhecimento, sio os fantasmas dos senn

dos e da imaginagao; e sabemos su6icientemente bem, por natureza, que essen

fantasmas existem; mas saber por que existem, ou de que causas procedem, 6

tarefa do raciocinio, que consiste(como dino arima, cap 1, art. 2) em co/nposv-

fao, e d7v7bgo ou /eso/UJ=go. Nio ha, portanto, nenhum m6todo para descobrir as
causas das coisas que nio deja ou co.r?loos/#vo ou .faso/u£7vo, ou .Pa.rt7z.Zmenre

coJ77pos7bvo e .p.a/tvbJ Dente resp/uDvo. E o resolutivo 6 comumente chamado o
m6todo an.all/bbo, assim como o compositivo 6 chamado fzh£dz7to.

Saber que (.h6@ e saber pa que (d716a). A distingao remonta aos .S%zindos anallf2}cos,
de Arist6teles
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E mats fdcil saber que coisas singulares existem do que coisas uni-
versals, e, contrariamente, 6 maid f6cil saber com relaga.o a coisas
universals por que das existem e quaid sgo suns causes do que
com relagao a coisas particulares.

2. E comum a todos os tipos de m6todos proceder das coisas conhecidas
para as desconhecidas, e isto mica evidente na deHinigao cicada de filosofla. Mas
no conhecimento pelts sentidos, o objeto por inteiro 6 mais conhecido do que
qualquer uma de suas partesl assim, quando vemos um homem, a concepgao ou
id6ia integral daquele homem 6 conhecida mais cedo, ou mais bem conhecida
do que as id6ias particulares de que ele 6 i@z/£2do, .anilnado e .rzc7bn.a.4 isto &,
n6s primeiro vemos o homem por inteiro e tomamos noticia de sua exist6ncia
antes de observar nile essas outras particularidades. E, portanto, em qualquer
conhecimento do 6tt, ou daquilo que alguma coisa 4 nossa busca comega a par-
tir da id6ia integrals e, contrariamente, em nosso conhecimento do 8t6'tt, ou das
causal de alguma coisa, isto 6, nas ciencias, temos maid conhecimento das cau.

sas das panes do que das do todo. Pois a causa do dodo 6 composta das causas
das panes, mas 6 necessfrio conhecer as coisas que devem ser compostas antes
de podermos conhecer o composto inteiro. Note-se que, por panes, nio entendo

aqui as panes da pr6pria coisa, mas panes de sua naturezal assim, por panes do
homem, nio entendo sua cabega, seus ombros, seus brazos, etc., mas sua Higura,

quantidade, movimento, sensagao, razao, e outras semelhantesl acidentes que:
sendo compostos ou reunidos, constituem coda a natureza do homem. mas nio

o pr6prio homem. E & este o signinicado do dito usual de que algumas coisas sio
maid conhecidas para n6s, e outras maid conhecidas para a natureza; pois nio

creio que os que assim se expressam queiram dizer que argo 6 conhecido para a
natureza embora nio conhecido por nenhum homem. Portanto, por aquelas
coisas que sio maid conhecidas para n6s, devemos entender coisas que notamos
por nossos sentidos; e, por mais conhecidas para a natureza, aquelas de que ad.
quirimos conhecimento mediante a razao; pois 6 nesse sentido que o road, into 6,

aquelas coisas que t6m names universals(e que, para encurtar, eu champ un/'rer

sais) sio mats conhecidas para n6s do que as Faxes, isco 6, as coisas que t6m
Homes ments universals(que, por ipso, chemo s/hgu/a/esD; e as causal das panes
s2o mais conhecidas para a natureza do que as causal do todol into 6, os univer-
sais maid que os singulares
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O que os fi16sofos buscam conhecer.
3. No estudo da Hiloso6ia, os homens buscam a ci&ncia ou de forma para e

indefinida, procurando saber o mfximo que puderem, sem se propor nenhuma
questao determinada; ou investigam as causas de alguma aparencia determina
da, ou esforgam-se para apreender a certeza de alguma coisa em questao, homo
quaid a causa da /uz. do ca/or da gzav7dade, de uma i&ura proposta, etc., ou
em qual s'z{/e/io qualquer .2c7tien/e proposto & inerente, ou o que pode conduzir
mais a gezaJ:go de algum e/&io proposto a partir de muitos acrkyenfes, ou de que
maneira causas particulares devem ser compostas para a produq:ao de um deter.
minado e6eito. De acordo com elsa variedade de quest6es, algumas vezes e o
mdodo anallf21co que deve ser usado, outras, o nhrez?co.

A primeira parte, pda qual se descobrem os principios, 6 puramen-
te analitica.

4. alas para aqueles que buscam a ci&ncia de maneira indefinida, o que con
siste no conhecimento das causas de todas as coisas, tanto quando isso possa ser

alcangado (e as causes das coisas singulares sio compostas das causas das coisas
universais, ou simples), 6 necessfrio que des saibam as causes das coisas univer-
sais, ou daqueles acidentes que sio comuns a todos os corpos, isto 6, a todd ma-

teria, antes que possam conhecer as causal das coisas singulares, into 6, daqueles
acidentes pelos quaid uma coisa se distingue de outra. Tamb6m precisam saber o

que essas coisas universais sao, antes que possum conhecer suas causes. A16m
disso, visto que as coisas universais estio contidas na natureza das coisas singu-
lares. seu conhecimento dove ser adquirido pda razao, into 6, por resoluS:ao. Por

exemplo, se for proposta uma concepgao ou /l:igzb de alguma coisa singular, co-
mo de um quacJlzdo, esse quadrado deve ser analisado em um JZ/zno, /7ln.rtzdo

por cerro n6mero de !incas betas e iguais, e anguios repos. Po\s. com esse an8]ise
obtemos essay coisas universais e apropriadas a toda a materia, a saber, /lh.h.a,

plano qNbe cnltdm supeMciesi. limitado. angola. retilineidade. ortogonalidade.

e ikea/azak; e se pudermos encontrar as causal deltas, podemos compo-las so-
das na causa de um quadrado. Novamente, se algu6m prop6e a si mesmo a con-

cepgao de oz/.ro, ele pode, pda analyse, chegar is id6ias de sci/7do, 27k7'}.eg. .pesado
(into e, tendente ao centro da Terra, ou para baixo) e muitas outras mats univer-
sais que o pr6prio ours, e pode resolver estes, por sua vez, at6 chegar is coisas
que sgo maid universals. Desta maneira, analisando continuamente, podemos
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chegar a conhecer o que sio essas coisas cujas causal, conhecidas individual.
ments no initio, e depois combinadas, d80-nos o conhecimento de coisas singu-

lares. Concluo, portanto, que o m6todo para atingir o conhecimento universal

das coisas 6 puramente .anallf27bo.

As causal mais elevadas e maid universais em coda esp6cie s5.o
conhecidas por si mesmas.

5. Mas as causas das coisas universais (daquelas, pelo menos, que tCm al.

puma causa) sio evidences por si mesma$, ou(homo se diz comumente) conhe-
cidas para a natureza; de tal modo que nio necessitam de nenhum m6todo, pois

alas t&m todas uma Qnica causa universal, que 6 o movimento. Pois a variedade
de todas as niguras prov&m da variedade daqueles movimentos pecos quaid sio
produzidas, e o movimento nio pode ser entendido homo tends outra causa
al&m do movimento. Tampouco a variedade das coisas que percebemos pelos
sentidos, como c'o.res, .sons, sz&o/es, etc. t&m qualquer outta causa que nio o
movimento, residindo parcialmente nos objetos que atuam sabre nossos 6rgaos
dos sentidos, e parcialmente em n6s mesmos, de tal maneira que 6 manifesta.
mente algum typo de movimento, embora nio nos sega possivel, sem o racioci-
nio, chegar a saber qual tipo. Pris embora muitos nio consigam extender, at&
que Ihes deja de album modo demonstrado, que toda mudanga consiste em mo-
vimento, isso nio decorre de nenhuma obscuridade da pr6pria coisa (pois nio 6

inteligivel que aldo possa abandonar, quer o repouso, quer o movimento que
possum, exceto pele movimento), mas ou por terem seu discurso natural corrom-
pido por opini6es anteriores recebidas de deus mestres, ou por nio dirigirem subs

mentes para a investigagao da verdade.

O que 6 o m6todo a partir dos principios descobertos, voltado para
a pure ciencia.

6. Pelo conhecimento, portanto, dos universais e de suas causes (que sio os

primeiros principios pelts quaid conhecemos o 8t6tt das coisas), temps em pri
meiro lugar suas deHini£6es(que nada maid sio que a explicagao de nossas con-
cept:6es dimples). Por exemplo, aquele que tem uma concepgao correta de /boaz/

nio pode ignorar asta de6lnigao, Jz/aoa/ d o espafo que d ocupado ot/ .preenca.rl:/o

.adeguadzmenre por .a/yum coipol e assim, aquele que concebe corretamente o

moz7henro, nio pode deixar de saber que zoov7lnen/o d a .pnKzggo de um /ugz/
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e a agz//3:zkgo de ou&o. Em seguida, demos suas gera96es ou descrig6es, coma
(po! exewQ\ab que uma iinha 6 produzida palo movimento de un] ponte, super-
ficies pele modmento de uma }inha* e um movimento por outro movimento,
etc. Resta agora inquirir qual movimento sera tais e this efeitosl como, qual mo-
vimento produz uma linha reba, e qual uma circulars qual movimento impulsio-
na, qual puxa, e de que maneira; o que faz uma coisa vista ou ouvida ser vista
ou ouvida algumas vezes de uma maneira, algumas vezes de outta. Mas agora o
m6todo desse lipo de investigagao & co.r77pos:r#vo; pois demos primeiramente de

observar que e6eito produz um corpo ao mover-se, quando nele nio considera-
mos nada maid que o movimento, e logo vemos que ele perfaz uma linha, ou

comprimento; a seguir, o que produz o movimento de um corpo longo, que des-
cobrimos ser superficies; e assim por diante, at6 vermos quais sio os efeitos do
dimples movimentol e entao, de maneira semelhante, devemos observar o que
resulta da adigao, multiplicagao, subtragao e divisio desses movimentos, e quais

e6eitos, quaid propriedades des produzeml e dense tipo de contemplagao brotou
aquela parte da filosoHia que se chama geozoernb.

Dessa consideragao do que 6 produzido palo simples movimento, passamos a
consideragao de quais e6eitos um corpo em movimento produz sabre outta, e
dado que pods haver movimento em today as diversas panes de um compo, mas
de tal modo que o compo homo um dodo permanece no mesmo lugar, devemos
indagar inicialmente qual movimento causa tal e tal movimento no todo, into 6,
quando um compo invade outro coi:po que este ou em repouso ou em movimen-
to, de que maneira, e com que rapidez, o compo invadido dove mover-sel e, no-
vamente, qual movimento esse segundo corpo iri gerar em um terceiro, e assim

por diante. E dessa contemplagao se extrairf aquela parte da Hilosofia que trata
do movimento

Em terceiro lugar, devemos passar a investigaq:ao dos efeitos produzidos pe-
los movimentos das panes de um compo, do ponto de vista de como pode ocorrer
que coisas, permanecendo as mesmas, paregam, contudo, nio serem as mesmas,
mas alterar-se. E aqui as coisas que buscamos sio qualidades sensiveis, como
iuz, cor, transparencia, opacidade, som, odor, saber, caior, fho, e oxxHa.s seme-
Ihantes. Mas como essas coisas nio podem ser conhecidas at6 que conhegamos
as causas da pr6pria sensagao, a consideragao das causas da w39o, .aud719o, oJZz-

ro, gosro e zero pertence a este terceiro lugar, e today aquelas qualidades men
cionadas devem ser referidas ao quarto lugar. Estas duas considerag6es compre-
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endem aquela parte da fllosoHia denominada .637czl e nestas quatro panes este
contido tudo o que, na HllosoHl& natural, pode ser explicado pda demonstragao

propriamente data. Pois se se tivesse de apresentar uma causa de certas apar6n
das naturais especi6icas, como, quais s&o os movimentos e influ&ncias dos cor-
pos celestiais e de suas panes, a lazio disso deve ou ser obtida das panes das
ci&ncias acima mencionadas, ou nenhuma razio serf dada, relegando-se tudo a
conletura incerta

Ap6s a #=/ba, devemos passer a ddsoi% morz4 na qual consideraremos os
movimentos da mente, como ape/;?e, aT'ez=sg&, amoi Denep'o/a7cvb, cspcza.nfa,
modo, c6/ezz, .nKa.&l:/aoh Jhp'e#z, etc.; que causal des t&m, e de que des sio cau-
sal. E a razio pda qual estes devem ser considerados ap6s a .637ca & que des t&m
saas causal na sensagao e na imaginag:ao, que sio assuntos da teoria J?37ca. Ou.

tra razio pda qual today estas coisas devem ser investigadas na ordem acima
mencionada 6 que a Hisica nio pode ser entendida exceto se soubermos inicial-
mente quais movimentos ocorrem nas panes mais diminutas dos corpus; nem
estes movimentos das panes, at6 que saibamos o que 6 que faz um outro compo
se mover, nem into, at6 sabermos o que o simples movimento irf produzir. E
dado que coda apar6ncia das coisas aos sentidos & determinada e tornado de tal e

tal quantidade e qualidade por movimentos compostos, cada um dos quaid com
um certo grata de velocidade e uma trajet6ria certa e determinada, devemos, em
primeiro lugar, investigar as trajet6rias do puro movimento (nisso consiste a ge.
ometria); a seguir, as trajet6rias dos movimentos gerados que sio manifestosl e
por fim, as trajet6rias dos movimentos internos e invisiveis(que 6 a investigagao
dos fi16soFos naturais). Assim, aqueles que estudam 6ilosoHia natural fazem-no
em vao, a menos que principiem pda geometric, e os autores e polemistas desse
assunto que ignoram geometria s6 fazem pender tempo a deus leitores e ouvintes.

O m6todo da ci6ncia civil e natural que vai da sensagao aos prince.-
pies 6 anali.tito, e, mais uma vez, aquele que iomega nos princfpios
6 sint6tico.

7. A filosoHia cvz77e a filosofia mora/n8o aderem tanto uma a outta que nio
possum ser separadas. Pris as causal dos movimentos da mente sio conhecidas

nio apenas pelo raciocinio, mas tamb6m pda experiencia de dodo homem que se
preocupa em observer estes movimentos em si mesmo. E, portanto, nio sio a-
renas aqueles que atingiram o conhecimento das paix6es e perturba96es da men-
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te pelo mdaodo szh/gzlbo, e a partir dos genuinos primeiros principios da filoso6ia,

que podem, procedendo do mesmo modo, chegar is causas e a necessidade de
constituir Estados, e obter o conhecimento do que & o direito natural e o que sio
os deveres civisl e, em todo lipo de governo, quads sio os direitos do Estado e
todos os outros conhecimentos relativos a filosoHia civill e ipso pda seguinte ra-

zao, que os principios da politica consistem no conhecimento dos movimentos
da monte. e o conhecimento destes movimentos, do conhecimento dos sentidos
e da imaginagaol mas mesmo aqueles que nio estudaram a primeira parte da
6llosonia, a saber, naeOfoefnb e .6bZ:a, tamb6m podem, ngo obstante, alcanq:ar os

principios da 6HosoHia civil palo mdrodo a.r7allfbbo. Pris se uma questao for pro
pasta, cano poi exemp\o, se uma afar de tal lipo 6justa ou inyusta\ se !gusto
for analisado em Zero co.r7Zza a /e/, e esse nogao, Jev, em o c'oma.ndo daquele ou

daqueles que det6m .po(ier coe:rcvvol e que esse .po(]er se deriva das }
homens que constituem tal poder, a 6im de que possam viner em paz, des po-
dem por Him chegar a isto: que os apetites dos homens e as paix6es de suas men-
des sio this que, a menos que sejam restringidos por album poder, sempre estario

fazendo guerra uns aos outros; o que pode ser reconhecido pda experi6ncia de
qualquer homem que apenas examine sua pr6pria mente. A partir dai, portanto,
ele pode proceder, pda composigao, at6 a determinaq:ao da justiga e da injustiga
de qualquer aq:ao proposta. rica evidente, entao, peso que foi dito, que o m6todo

da HHosofia, para aqueles que buscam a ci6ncia simplesmente, sem se propor a
solucionar qualquer questao particular, 6 parcialmente analitico e parcialmente
sint6tico; a saber, aquilo que procede da sensaq:ao at& a descoberta dos principios
6 analitico, e o restante, sint6tico.

O m6todo para investigar se alguma coisa proposta 6 materia ou
acidente.

8. Algumas vezes aqueles que procuram a causa de uma certa apar&ncia ou

efeito propostos n8o sabem se a coisa cuja causa 6 procurada 6 materia ou corps,
ou se & algum acidente de um corpo. Pois embora em geometric, quando se pro-
cura a causa da magnitude, ou da proporgao, ou da figure, saiba-se com certeza
que essay coisas, a saber, magnitude, proporgao e nigura, sio acidentes, contudo,

na filosoHia natural, onde sodas as quest6es dizem respeito is causas dos qantas
mas das coisas sensiveis, nio & tio facil discernir entre as pr6prias coisas das
quaid estes fantasmas procedem, e as apar&ncias dessas coisas aos sentidosl o

66



Elementos de Filosofia - .Fl7lmeih 5;srgb - So&ne o co/po Parte!

que tem enganado muitos, especialmente quando os fantasmas sio produzidos
pda luz. Por exemplo, um homem que olga para o Sol, tem uma certs id6ia ful
gurante com a magnitude de aproximadamente um p6 de diametro, e ipso ele
chama o Sol, embora saiba que o So1 6, na verdade, muito maier. Do mesmo
modo, o fantasma de uma mesma coisa aparece is vezes redondo, ao ser vista

de longs, e is vezes quadrado, por estar mais pr6xima. A partir disso, pode mui-
to bem surgir uma dQvida sobre se o fantasma 6 materia, ou algum corpo natu-
ral, ou se 6 apenas um acidente de um compo, e no exame dessa questao pode-
mos usar o seguinte m6todo. As propriedades da materia e dos acidentes, que ja

descobrimos por memo do m6todo sint6tico a partir de subs definig6es, devem ser
comparadas a id&ia que temos dianne de n6sl e se etta concorde com as proprie
dades da materia ou corpo, entio ela 6 corpol cano contrario, 6 um acidente.
Visto, portanto, que a mat&ria nio pode, por nenhum es6orgo de nossa parte, ser
produzida ou destruida, ou aumentada, ou diminuida, ou movida para fora de
seu lugar, ao passo que aquela id6ia aparece, desaparece, aumenta e diminui, e
move-se de para la e para ci a vontade, podemos concluir com certeza que ela

nio 6 um compo, mas apenas um acidente. E este m6todo 6 s:&rdz:rco.

O m6todo para investigar se um acidente este neste ou naquele su-
jeito.

9. Mas se houver uma dQvida relativa ao sujeito de um acidente conhecido
qualquer (pois is vezes ipso pods dar lugar a davida; assim, no exemplo prece
dente, surgiu a ddvida sabre em que sujeito residem o esplendor e magnitude

aparenEe do Sol), entio massa investigagao dove proceder da seguinte madeira
Em primeiro lugar, a materia em gerd deve ser dividida em panes, tais como o
objeto, o meio, e a pr6pria criatura sensivel, ou outras panes que sejam as mais
apropriadas ao assunto proposto. A seguir, dove-se examinar como essay panes,

individualmente, concordam com a definigao do sujeito, e as que nio forem ca
pazes de exibir aquele acidente devem ser releitadas. Por exemplo, se por algum

raciocinio correto se descobrir que o So1 6 maior que sua magnitude aparente,
entio esta magnitude ngo este no Sol; se o Sol este em uma determinada linha
reta e a uma determinada distancia, mas a magnitude e o esplendor sio vistos
em maid de uma linha e distancia, homo ocorre na reflexgo e rehab:ao, entio
nem o esplendor nem a magnitude aparente estio no pr6prio Sol, e, portanto, o

compo do Sol nio pode ser o sujeito desse esplendor e magnitude. E pdas mes-
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mas raz6es o ar e outras panes servo rejeitados, at6 que nada mais resta que pos-

se ser o sujeito daquele esplendor e magnitude exceto a pr6pria criatura sensivel.
E esse m&todo, em relagao a como o sujeito se divide em panes, 6 analiticol e
em relagao a como as propriedades, tanto do sujeito como do acidente, s&o
comparadas com o acidente cujo sujeito 6 assunto da investigagao, 6 sint6tico.

O m6todo para buscar a causa de um efeito proposto.
10. Mas quando buscamos a causa de um efeito proposto qualquer, devemos

em primeiro lugar ter em nossa monte uma nogao ou id6ia exatas daquilo que
chamamos causa, a saber, que uma causa d a sana ou agwdo de roads os ac7.
denies, tanto nos agentes cano no paciente, na medida em que concorrem para
produzir o efeito proposto, tats que, ao existirem em conjunto, n8o se Fade con-
ceber seaio que o efeito coexista com des; ou que posse de algum modo existir
se gua/guez um cables esdmer ausenre. Uma vez conhecido into, devemos exami-
nar em seguida isoladamente cada um dos acidentes que acompanham ou pre
cedem o e6eito, tanto quanto paregam conduzir de alguma madeira a produq:ao
do mesmo, e ver se se pode conceber que o efeito proposto exista sem a exist&n-
cia de qualquer um desses acidentesl e, dense modo, separar os acidentes que
nio contribuem daqueles que contribuem para produzir o dito evento. Feito ipso,
devemos reunir os acidentes que contribuem e considerar se serif possivel con-
ceber que, quando estes estio todos presented, o efeito proposto nio se riga; e se

for evidente que o efeito se seguira, entio esse agregado de acidentes & a causa
completa, e em cano contrfrio nio o 6, e ainda precisamos investigar e ajuntar
outros acidentes. Por exemplo, se for proposto investigar a causa da luz, exami-
namos em primeiro lugar as coisas fora de n6s e descobrimos que, sempre que a
luz aparece, ha algum oldeto principal que 6 como se fosse a conte da luz, sem o

qual n8o podemos ter nenhuma percepgao da luz; e, portanto, a contribuigao
dense objeto 6 necessiria para a geraq:ao da luz. A seguir, consideramos o meio,
e descobrimos que, a menos que estqa disposto de uma certa maneira, a saber,

que deja transparente, ainda que o objeto permaneq:a o mesmo, o efeito nio se
seguira, e, portanto, a contribuigao da transpar&ncia tamb6m 6 necessiria para a

geragao da luz. Em terceiro lugar, observamos nosso pr6prio compo e descobri-
mos que, pda indisposigao dos olhos, do c6rebro, dos nervos, e do coragao, isto
6, por obstrug6es, estultificagao e debilidade, somos privados da luz, de modo

que uma adequada disposigao dos 6rgaos para receber impress6es de fora 6 i-
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gualmente uma parte necessAria da causa da luz. A16m disso, de todos os aci-
dentes inerentes ao objeto, n8o ha nenhum que possa conduzir a produgao da
luz, a ngo ser a agro (ou um certo movimento), que nio pode ser concebido co-
mo ausente sempre que o e6eito esb presented pois, para que algo possa brilhar,
nio 6 necessfrio que ele deja de tal ou tal magnitude ou 6igura, ou que o corpo
todd se maya para fora do lugar em que este(a ments que se possa, talvez, diner
que, no Sol, ou em outro compo, aquino que causa a luz 6 a luz que ele tem em si
mesmo, o que, contudo, ngo pasha de uma frivola objegao, visio que com isso se

indica simplesmente a causa da luzl como se algu6m dissesse que a causa da luz
6 aquilo, no Sol, que a produz)I resta, portanto, que a agro pda qual a luz 6 ge
rada & um movimento que se da apenas nas panes do objeto. lsto entendido,
podemos facilmente conceber em que o meio contribui, a saber, no prolonga
mento desse movimento at6 o olhol e, por 6im, em que contribuem o olho e os
demais 6rgaos da criatura sensivel, a saber, o prolongamento desse mesmo mo
vimento at6 o coragao, o Oltimo 6rgao da sensagao. E desta maneira a causa da

luz pode ser composta do prolongamento do movimento desde a origem desse
mesmo movimento at6 a origem do movimento vital, nio sendo a luz nada maid
que a alteragao do movimento vital produzida pda impressao, sobre ele, do mo-
vimento prolongado desde o objeto. Mas estou dando isto apenas como um e-
xemplo, pois falarei mais detalhadamente da luz e de sua geragao no lugar apro-
priado. Nesse meio tempo, & claro que, ao buscar as causas, ha necessidade, em

parte, do m6todo analitico, e em parte, do sint6tico. Do analitico, para conceber
como as circunst&ncias conduzem individualmente a produgao de efeitos, e do
sint6tico, para reunir e compor o que das podem efetuar isoladamente por si
mesmas. E isto basta quando ao m6todo de descoberta. Rests falar do m6todo de

ensino, into 6, de demonstragao, e dos meios pecos quaid demonstramos.

As palavras servem para a descoberta enquanto marcos; pal'a a
demonstragao enquanto signos.

1 1. No m&todo de descoberta, o uso das palavras consiste em que podem ser-
vir como marcas, pdas quais tudo o que descobrimos pode ser revocado a me-

m6ria; pois, sem isso, todas as nossas descobertas perecem, e nio nos seri possi-
vel avangar, a partir dos principios, a16m de um silogismo ou doin, em razio da
debilidade da mem6ria. Por exemplo, se um homem, ao considerar um triangulo
posto a sua frente, vier a descobrir que seus angulos, tomados em conjunto, sio
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iguais a dois angulos retos, pensando isso tacitamente, sem nenhum uso de pa-
lavras quer entendidas ou expressasl e mais tarde acontega que Ihe deja oferecido
a consideragao um outro triangulo, di6erente do primeiro, ou o mesmo em outta
posigao, ele nio saberia de imediato se a mesma propriedade vale para este Dltimo
ou nao, mas seria forgado, tantas vezes quantas um di6erente triangulo Ihe for a

presentado(e a variedade dos triangulos 6 infinita), a recomegar sua observagao;
coisa de que nio terra necessidade se dispusesse do uso de nomes, pois todo name
universal denota as concepg6es que temos de inHmitas coisas singulares. Nio obs-
tante. como disse arima, des servem como ma.rcaspara auxilio de nossa mem6ria,

pelo que registramos para n6s mesmos nossas pr6prias descobertas; mas nio como

sez70s, pelos quaid as declaramos a outros; de modo que um homem pode ser um
HH6sofo sozinho, sem nenhum mestre; Adio teve essa capacidade. Mas ensinar,

isto 6, demonstrar, sup6e ao menos doin, e a fda silogistica.

O m6todo de demonstragao 6 sint6tico.
12. E visto que ensinar nada mais & que conduzir a mente daquele que ensi-

namos ao conhecimento de nossas descobertas, segundo o caminho pelo qual as

atingimos com nossa pr6pria mentel o mesmo m&todo que serviu para nossa
descoberta servira, portanto, tamb6m para a demonstraq:ao a outros, exceto peso

cato de que se omite a primeira parte do m6todo que vai da sensagao das coisas at6
os principios universaisl os quaid, por serem principios, nio podem ser demonstra-
dos; e homo sio conhecidos por naEureza(coma se disse arima no artigo 5), nio
carecem de demonstragao, embora precisem ser explicados. Todd o m6todo de
demonstragao 6, portanto, s:&rght:o; consistindo naquela ordem de fda que come-

g:a com as proposig6es primaries, ou maid universais, que sio evidentes por si
mesmas, e procede por uma pelp6tua composigao de proposig6es em silogismos

at6 que, por Hun, o discipulo compreenda a verdade da conclusio procurada.

As 6nicas proposig6es prima.das e universais s3o as definig6es.
13. Ora, estes principios nada mais sio que definig6es, das quais ha dual es-

p6cies: uma, de nomes que significam as coisas que t&m alguma causa concebi-
vel, e outra, de nomes que significam coisas das quaid nio podemos conceber
nenhuma causa. Nomes da primeira esp&cie sio co/po, ou mardr7b, guanZ}2/ade,

ou ex/ens.g&, mowlnenro, e tudo o que 6 comum a coda materia. Da segunda
es© de sXa um co!.po ta], um movimento ta! e de talamplimde, uma magnitude
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de fz/.gran(ibzz, uzoa ifyuxa de zz/Zo/ma, e judo aquilo pele que podemos destin
guir um compo de outro. Nomes da primeira esp6cie s80 suHicientemente bem
deHinidos quando, por uma fda tio curta quanto se queira, despertamos na men-
te do ouvinte id6ias ou concepg6es perfeitas e claus das coisas nomeadas, como

quando de6lnimos movimento como sendo o conz£7z/o .2&andono de Um /Uoaar e
agz/i(f/}go de ou&ol pois, embora nenhuma coisa movida, nem nenhuma causa
do movimento ocorra nessa definigao, contudo, ao ouvir elsa fa]a, uma .r2]g&
suficientemente clara do movimento virf a mente do ouvinte. Mas deHiniq:6es de
coisas que podem ser entendidas como tendo alguma causa devem consistir de

nomes que expressam a causa ou a maneira de sua geragao, como quando deHi-
nimos um circulo como uma Higura produzida pda circundugao de uma linha
reta em um plano, etc.

A16m das definig6es, nio ha outras proposig6es que devam ser chamadas
primarias, ou (de acordo com a verdade estrita) aceitas como principios. Pois os

ax7bmas de -Euc/7Z;Cq dado que podem ser demonstrados, nio sio principios de
demonstragao, embora possam ter alcangado a autoridade de principios, peso
consentimento de todos os homens, porque nio precisam ser demonstrados. A-
16m disco, aquelas perk?dfs ou pos /adds(homo sio chamados), embora sejam
principios, nio sio principios de demonstragao, mas apenas de construgaol into

6, nio de ciencia, mas de poder; ou(o que da na mesma), n8o de reo/nnas, que
sio especula96es, mas de .pzo&/ends, que dizem respeito a pratica, ao fazer al-
guma coisa. Mas quanto a estas opini6es comumente recebidas, .a na/zi:reza /em

.ho.r70r ao zgcuo, .a naH/ezz n.go Zzz .nada em }'go, e outras dense teor, que nio
sio evidences por si mesmas nem minimamente demonstraveis, e que sio mais
freqtlentemente salsas que verdadeiras, deve-se ainda menos admin-las como
pnnclpios

Para retornar, entao, is definig6esl a raz8o pda qual digo que a causa e a
geragao das coisas que admitem alguma causa ou geragao deve entrar em saas
deHinig6es & que o Him da ciCncia 6 a demonstragao das causas e da geragao das

coisasl e, se estas nio estiverem presented nas deHmig6es, nio poderao ser encon-

tradas na conclusio do primeiro silogismo, que 6 formado dessas definig6es; e se
nio estiverem presences na primeira conclusao, nio servo encontrados em ne-
nhuma conclusio posterior derivada destas; e, portanto, ao proceder dessa ma-

neira, jamais chegaremos a ci&ncia, o que 6 contrfrio ao escopo e intengao da
demonstragao.
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Natureza e definigao de uma definigao.
14. Ora, visio que as definig6es(coho eu disse) sio principles, ou propose '

gees primaries, das sao, portanto, falasl e visto que sio usadas para despertar
uma .rl:igzb de alguma coisa na monte do discipulo, sempre que essa id6ia river
um nome, sua definigao nio pode ser nada mais que a explicag:ao desse nome

pda halal e se esse Rome Ihe foi dado em vista de alguma concepgao composta, a
definigao nio 6 nada mais que a anilise ou resoluq:ao desse nome em suas panes
mais universais. Assim, quando deHinimos homem dizendo iozoem d I/m co.PO
an.&nado, Jens/Pae4 xaclona/, essen nomes, co.po, an.rlnado, etc., sio panes da-

quele nome total .homed; de modo que deHinig6es dente lipo sempre consistem
de .gdr7ero e d772'/engel sendo todos os primeiros nomes, exceto o altimo, gerd.r}, e
o $1timo de todos, a (])1/2Feafa. Mas se algum nome for o mais universal de sua
esp6cie, entio sua definigao n8o pode consistir de genero e di6erenga, mas deve
ser realizada por meio da circunlocuq:ao que mellor explique a signinicagao da-

quele nome. E possivel, ainda, e ocorre fteqtlentemente, que :g&7e.ro e ci)I/&/enfz
spam reunidos sem que se produza uma definigao; assim, estas palavras, z/ma
J)h.h.a /ezz, cont&m tanto o g&nero quanto a diferenq:a, mas nio perfazem uma

de6iniq:ao, a menos que suponhamos que uma linha reba possa ser assim deHini
da. um.2 Jl&.h.a /era d uma Jl&.ha reza; e, contudo, se fosse acrescentado album

outro nome consistindo de di6erentes palavras mas signiHicando a mesma coisa

que estes, entio estes poderiam ser uma de6inigao daquele noms. Do que foi
dino, pode-se compreender como uma definigao deve ser deHinida, a saber, gue
ela e uma proposigao cujo predicado analisa o sujeito quando passive!; e, quad
do nao, o exemplifica.

Propriedades de uma definigao.
15. As propriedades de uma deHinigao sio

Primeiro, que ela remove a equivocagao, bem como aquela multidio de
disting6es usadas por aqueles que pensam que podem aprender Hllosofia por
meio de disputas. Pois a natureza da definiS:ao & deninir, isto 6, determinar a
signi6icagao do nome de6inido e aparar dele todd a signiHicagao que nio esteja
contida na pr6pria deHinig:ao; e, portanto, uma 6nica deninigao vale tanto
quando today as distin96es(por numerosas que sejam) que podem ser aplica-
das ao nome deHinido.
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Segundo, que ela fornece uma nogao universal da coisa definida, represen
tando uma certa imagem universal deli, n8o ao olho, mas a monte. Pris, do
mesmo modo que quando algu6m pinto um homem, ele pinta a imagem de um
certo homem, tamb6m aquele que define o nome .bomezo prov& uma representa-
gao de album homem a mente.

Terceiro, que nio 6 necessfrio disputar sobre se as definig6es devem ser acei-
tas ou n8o. Pois quando um mestre este instruindo seu aluno, se o aluno entende
sodas as panes da coisa definida que estio analisadas na definigao, e ainda assim
n8o aceita essa definigao, a controv6rsia entre des nio precisa prosseguir, ja que
essa atitude equivale a recusal-se a ser ensinado. Mas se ele nZo entende nada,
entio com certeza a deHinigao 6 falha; pois a natureza de uma de6inigao consiste
em que ela exibe uma id&ia clara da coisa de6inida; e os principios ou sio conhe-
cidos por si mesmos, ou nio sio principios.

Quarto, que, em Hilosonla, as definig6es v&m antes dos names deHinidos. Pois,
ao ensinar 6ilosoHia, o primeiro inicio 6 pdas deHinig6es; e dodo o progresso, at6

chegarmos ao conhecimento da coisa composta, & compositivo. Assim, visto que
de6inigao 6 a explicagao de um Dome composto por meio de resolugao, e a pro '
gressao vai das panes para o composto, as definig6es devem ser entendidas antes

dos nomes compostos; mais ainda, se os nomes das panes de uma fda qualquer

6orem explicados, nio 6 necessfrio que a de6inigao deja um nome composto de-
les. Por exemplo, se estes nomes, egzi/la/ezo, quack ]7z/exam de :g/?Wads re/os, es-
tiverem su6icientemente entendidos, nio 6 de modo algum necessario, em geo
media, que exista um nome homo guaab'zatq pois nomes deHinidos sio admiti-
dos em 6iloso6ia apenas como abreviag:ao

Quinto, que nomes compostos, de6inidos de um certo modo em uma certa
parte da 6ilosofia, podem ser deHinidos diferentemente em outra parte; homo pa-
/gDo/a e B]Pdr$o/e, que t&m uma de6inigao em geometria e outra em ret6rica;

pois definig6es sio instituidas e servem para o entendimento da teoria que esb
sendo tratada. Portanto, assim homo, em uma parte da nilosoHia, uma definiq:ao
pode conter album nome adequado para abreviar a exposigao de alguma propo-
sigao da geometria, ela pode ter a mesma liberdade em outras panes da 6Hoso6la,

pols o uso dos Homes 6 particular(mesmo quando muitos concordam com seu
estabelecimento) e arbitririo.

Sexto, que nenhum nome pode ser de6inido por uma Onica palavra, porque
nenhuma palavra 6nica 6 suHiciente para analisar uma ou maid palavras
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S6timo, que um nome deHmido nio deve ser repetido na definigao. Pois um
nome definido 6 o composto por inteiro, e uma deHinigao 6 a resolugao desse

composto em panes, e nenhum todo pode ser parte de si mesmo.

Natureza de uma demonstragao.
16. Quaisquer dubs deHinigOes que possam ser combinadas em um silogismo

produzem uma conclusao; e como esta se deriva de prindpios, isto 6, de defini-
g6es, diz-se que este demonstrada, e a pr6pria derivagao ou composigao & chama-
da uma demonstrag:ao. Da mesma maneira, se um silogismo 6 formado de duas
proposig6es, das quads uma & uma deHinigao, e a outra uma conclusio demonstra-
da, ou nenhuma delay 6 uma definigao, mas ambas anteriormente demonstradas,

esse silogismo tamb6m & chamado uma demonstragao, e assam sucessivamente.
Portanto, a definigao de uma demonstragao 6 etta, z/xoa dbzoonsazj:go d um Si/o-
gismo, ou uma s6rie de silogismos derivada eproiongada a partir das definig6es de
Bones aad a rona/}/sgb Zn.a/. E disso se pods perceber que todo verdadeiro racioci-

nio que tem seu inicio em principios verdadeiros produz ci6ncia, e 6 uma verdadei-
ra demonstragao. Pois quanto a origem do Dome, embora aquilo que os gregor
chamavam dnMe4K, e os latinos dfmonsaaab fosse entendido por des apenas

como a esp6cie de raciocinio no qual, pda descrigao de certas linhas e Higuras, des
colocavam a coisa que queriam provar, por assim diner, sob os olhos dos homens --

o que & propriamente &no8etKv6etv, ou moss:czrpela figure --, des parecem ter frito
isso porque supunham que, fora do campo da geometria(que 6 o (Inico que admite
tats nlguras), nio ha raciocinio cerro e conducente a ci&ncia; suds teorias acerca de
todas as outras coisas nio passando de controv6rsia e clamorl o que, entretanto,

ocone nio porque a verdade a que aspiravam nio pudesse ser tornada evidente
sem o uso de figuras, mas porque shes faltavam principios verdadeiros dos quaid
pudessem derivar seu raciocinio. E, portanto, nio ha nenhuma raz80 para negar
que, se deninig6es verdadeiras forem tomadas homo premissas em todos os tipos
de teorias, as demonstra96es servo tamb6m verdadeiras.

Propriedades de uma demonstragao, e ordem das coisas a serum
demonstradas.

17. E pr6prio de uma demonstragao met6dica:
Primeiro, que haja uma seqQ&ncia correta de uma razio a outra, de acordo

com as regras do silogismo acima apresentadas.
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Segundo, que as premissas de todos os silogismos sejam demonstradas a par '
tir das primeiras deHinig6es

Terceiro, que, ap6s as deninig6es, aquele que ensina ou demonstra alguma
coisa proceda segundo o mesmo m6todo peso qual a descobriul ou seja, que em
primeiro lugar se demonstrem aquelas coisas que se seguem imediatamente is
definig6es universals(nas quads este contida a parte da HHosoHia denominada
.lpa7lloscl/)a.rb .palma). A seguir, aquelas coisas que podem ser demonstradas pelo

simpler movimento(nisso consiste a geometria). Ap6s a geometric, aquelas coi-
sas que podem ser ensinadas ou mostradas pda agro manifesta, ou sqa, empur-
rando ou puxando. E, depois deltas, o movimento ou mudanga das panes invi-
siveis das coisas, e a teoria dos sentidos e imagina96es, e das paix6es internas;
especialmente as dos homens, na qual estio compreendidos os fundamentos dos
deveres avis, ou fi]osofia civic, que ocupa o i]timo lugar. Que este m6todo deve

ser seguido em todas as esp&cies de filosofia mica evidente peso cato de que as
coisas que eu disse que devem ser ensinadas por Oltimo n8o podem ser demons-

tradas at6 que estejam plenamente entendidas aquelas de que se deve tratar pri-
meiro. E, desse m6todo, nenhum outdo exemplo pode ser dado senio o tratado
dos elementos de filoso6ia que principiarei no pr6ximo capitulo e continuarei at6
o 6im da obra

Falllas de uma demonstragao.
18. Al&m dos .para/c29nmos puja falha reside ou na falsidade das premissas ou

na malta de uma verdadeira composigao, dos quais ja falei no capitulo anterior,
ha ainda dois outros, que sio freqtientes na demonstragao; um dos quais 6 co.
mumente chamado .pez121rb ia/]bc;Q2& e o outro a suposigao de uma Zzllfz caz/sal e

estes nio apenas enganam alunos inexperientes mas is vezes os pr6prios mes-
tres, fazendo-os tomar por bem demonstrado algo que nio o este minimamente.
A .peai7b .jP/]bc:4ni ocorre quando a pr6pria conclus8o a ser provada & revestida

de outras palavras e apresentada como uma de6inigao ou principio a partir do
qual deve ser demonstradal e assim, ao colocarem como a causa da coisa busch

da, ou a pr6pria coisa ou algum efeito deja, fazem um circulo em sua demons-
tragao. Assim, por exemplo, algu&m que pretenda demonstrar que a Terra este
im6vel no centro do mundo, e suponha que a gravidade da Terra 6 a causa dis.
so, e, a seguir, deana gravidade como a qualidade pda qual todo corpo pesado
tende a mover-se em diregao ao centro do mundo, teri perdido seu trabalho,
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pris a questao 6, gila/ d a czz/sa dessa quallr2dade na 7t/zz7e aquele que sup6e
que elsa causa & a gravidade, apresenta a pr6pria coisa como sua causa.

Um exemplo de Zz/sa causa encontra-se em um cerro tratado em que se pre-
tende demonstrar o movimento da Terra. Ele principia observando que, dado
que a Terra e o Sol nio estio sempre na mesma situaq:ao, deve ocorrer que um
dos doin esteja animado de movimento local, o que 6 verdadeirol a seguir, a6u.
ma que os vapores que o Sol eleva da terra e do mar sio necessariamente movi-

dos por causa desse movimento, o que tamb&m & verdadeiro. In6ere a seguir que

& assim que se produzem os ventos, o que se pode aceitarl e, por meio desses
ventos, ele diz, as aguas do mar sio movidas e, por seu movimento, o fundo do
mar move-se, homo se estivesse sendo impelido para a frente, e aceitemos tam-
b6m into: e de tudo ipso ele conclui que a Terra & movida, o que, entretanto, 6
um paralogismo. Pois se o vento fosse a causa pda qual, desde o inicio, a Terra
se move, e o movimento, quer do Sol, quer da Terra fosse a causa desse vento,
entio o movimento do Sol ou da Terra existiria antes do pr6prio vento; e se a
Terra estivesse se movendo antes que se produzisse o vento, entio o vento nio

poderia ser a causa da revolugao terrestrel mas se o Sol se movesse e a Terra
permanecesse parada, entio 6 claro que a Terra poderia permanecer im6vel, a-

pesar do vento; e, portanto, o movimento nio foi produzido pda causa alegada
Paralogismos deste tipo sio muito freqQentes entre os autores de livros de Fisica:
embora nenhuma seja maid elaborado do que o deste exemplo.

Por que o m6todo analitico dos ge6metras ng.o pode ser tratado
neste lugar.

19. Poderia parecer apropriado a alguns tratar neste local daquela t6cnica dos

ge6metras que e]es denominam ](Zg#zzlm, isto 6, a t6cnica pda qual, supondo-se
a coisa em questao como verdadeira, des procedem pelo raciocinio at6 chegar
ou a aldo conhecido, a partir de que podem demonstrar a verdade da coisa pro-

curada, ou a algo que 6 impossivel, do que deduzem que 6 balsa a coisa que su-

puseram verdadeira. Mas essa t6cnica nio pode ser explicada aqui, pelo rata de
que seu m6todo nio pode nem ser praticado nem entendido a ngo ser por aque-
les bem versados em geometric, e, entre os pr6prios ge6metras, aqueles que es-
tio familiarizados com mats teoremas sio os mais preparados para usar esta

logistica; de modo, entao, que ela nio 6 uma coisa distinta da pr6pria geometric;
pols ha em seu m6todo tr&s panes; a primeira das quais consiste em descobrir a
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igualdade entre coisas conhecidas e desconhecidas, que des denominam equa-
q:ao; e essa equagao n80 pode ser descoberta sen80 por aqueles que conhecem
perfeitamente a natureza, propriedades e transposig:6es de proporgao, bem como

a adigao, subtragao, multiplicagao e divisio de linhas e superHicies, e a extragao
de raines, que nio sio panes triviais da geometria. A segundo parte consiste em

ser capaz de julgar, ap6s ter descoberto uma equagao, se a verdade ou falsidade
da questao Bode ser deli deduzida ou nao; o que, maid uma vez, requer grande
conhecimento. E a terceira, uma vez descoberta uma equal:ao apropriada para a

solugao da questao, em saber como analisar a mesma de tal maneira que a ver
dade ou falsidade possum com isso aparecer de forma manifestal o que, em

quest6es dificeis, nio pode ser feito sem o conhecimento da natureza das figuras
com linhas curvas; ora, aquele que entende prontamente a natureza e as props
edades destas ja 6 um ge6metra consumado. Ocorre, a16m disso, que n80 ha um
m6todo infalivel, para descobrir equag6es, mas 6 maid capaz de faz&-lo aquele
que tem a melhor perspicacia natural.
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