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INTRODUGAO

Lucas Angiani

Este volume constitui versio ligeiramente modificada- e, esperamos, aprimorada

- da tradugao dos ]ivros ]V e V] da ]Merc:#sfca de Arist6teles que publicamos, em
2001 . no n$mero 45 da colegao 72xfos.DfcMffcos, do Instituto de FilosoHia e Ci6ncias
Humanas da Unicamp. Aproveito para corrigir deslizes de digitagao e infelicidades

da redagao, bem como para atualizar refer&ncias bibliogra6lcas, mas, obviamente, as
modificag6es mais significativas encontram-se na nova versio da tradugao do texto
de Arist6teles. Embora as premissas metodo16gicas que orientam meu oHicio de
tradutornio se tenham modificado substancialmente, e emboraeu me sinta ivontade

Fatale-imprimir aqui quase tudo que havia dito em 2001sobre esse assunto, a traduigo

propriamente dina softeu modinca96es de grande monta. Aos poucos, tenho eliminado
os barbaiismos e atentados a lingua pomiguesa, oriundos da crenga ingenua de que a

fidelidade '' da tradugao, em vista das peculiaridades do texto aristot61ico, justificaria

dais ''sacrificios'' . Espero ter encontrado resultados mais satisfat6rios para a tradugao

das particulas e para a reconstituiga.o do estilo argumentative de Arist6teles. Em
relagao ao 16xico, o que & mais digno de nota 6 uma nova experimentagao para
traduzir a formula ''to f£ 8/1 e/ zaf": ''aquilo que o ser 6", ou, quando o contexto

permite, "aquilo que seu ser 6''. Provavelmente, essa nova proposta & tio
desapontadora como tantas outras, mas me parecejusto experiments-la. Nas notas e
no gloss6rio, efetuei apenas a$ modiHlcag6es necessfrias em vista das mudangas na
traduq:ao. Segue-se a Introdugao do volume original, com pequenas altera96es.

No conjunto que constituia obra hole conhecida como ''Metafisica" de Arist6teles ,
o limo IV(Gama), juntamente com os livros "centrais"(Vll-Vlll-lX), ocupa lugar

preponderante. Nele, Arist6teles apresenta e desenvolve seu proleto de construir
uma "ciQncia do ence enquanto ence '' , responsavel pelo discemimento dos primeiros

prindpios e causas, aos quais todos os entes particulates (e, por conseguinte, todas as
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ci&ncias particulares que deles tratam) estariam igualmente submetidos. A partir da
premissa initial de que "o este se diz de muitas maneiras"(1003a 33), Arist6teles
paulatinamente vai construindo uma "semintica onto16gica '' preocupada em alinhar,

principalmente em de6esa do princtpio da nao-contradigao, uma s6rie de distin96es e
concertos intrinsecamente conectados entre si. Ap6s elsa empreitada - considerando.

se o livro V como um "16xico '' independence, que nio faz parte da progressao
argumentative da iMerclfszfa em seu todd --, Arist6teles necessity de uma transigao
articulada que, a parter do estudo mais gerd concernente ao ''ence enquanto ente '' e
deus atributos fundamentais, leve ao estudo mais paaicular concernente a oas/a

sensivele sous principios e causal(limos Vll-Vlll). Elsa transigao 6 devidamente
e6etuada peso livro VI(Epsilon): nele, ap6s refletir sobre a divisio "arquitet6nica
das disciplines cientiHlcas e nHos6Hlcas(capitulo 1), Arigt6teles assume um outro

aspecto da sese de que "o ence se diz de virias maneiras'', a partir do qual retoma
alguns resultados apresentados no livro IX abrindo o caminho para a nova s6rie de
investigag6es que se seguira

Tal como nos volumes que anteriormente publicamos nas coleg6es 7kxros
Did&£ices e Ciissicos da Filosa$a: Cade7nQS de Tradugao, lineman ?al ablet\wo
oferecer um instrumento de trabalho niinimante vifvel para os curios de HilosoHia

antiga ministrados na Unicamp. E natural que a presente tradugao apresente inimeras
defici&ncias. No entanto, julgamos de bom arbitrio expor publicamente nossa
expo /me/ziafgo .pxov&6/za, por duas raz6es: de um lado, estamos convencidos de

que a tradugao dos textos clfssicos da HilosoHia grega exige uma maturagao que
necessariamente involve o aprimoramento sucessivo de tentativas anteriores.

devidamente apreciadas e criticadas pelos leitores(tanto os leitores comuns. coma
os leitores dotados de competencia critica no assunto)I de outro lada, demos a
convicgao de que at6 mesmo uma tradugao preliminar e nio-definitiva 6
extremamenEe titil para o$ alunos(sobretudo os da graduagao, mas tamb6m os da
p6s-graduagao) que queiram se iniciar nos estudos de fHosofia antiga, dada a escassez
de material disponivel em lingua portuguesa nessa area

Nio 6 meu objetivo olerecer uma introdug:ao aos livros aqua traduzidos. Compete-
me, no entanto, explicitar os pa.rametros e principios em que me fieipara confeccionar

a tradugao, assim como prestar contas quanto a selegao do texto greco
Para quem leu as introduS:6es dos volumes que publiquei anteriormente, corro o

cisco de me repetk de modo magante. Mas reitero que tive por objetivo preponderance
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deixar claro em portugu&s, com os recursos pr6prios de nossa lingua, a argumentag:ao
que Arist6teles p6de exprimir de maneira muito mais enxuta, com os recursos
peculiares da lingua gregg. E sabido que o tradutor deve almejar "ser kiel" ao texto
original, evitando introduzir no texto traduzido aquilo que nio se encontra no
primeiro. No entanto, uma crenga ing6nua nesse ideal de ''neutralidade" do tradutor
pode-nos levar a equivocos igualmente inadequados, ou at6 mesmo a aberraq:6es,
tornando o texto traduzido ininteligivel para o leitor comum, que desconhega o

texto original
Quando aisso, ha uma distingao importante a ser considerada. Na tradugao, sample

corremos o risco de introduzir no texto traduzido .pa/a xas e expxess6es /fng#Arfcas

que nio encontram correspondences no original. E igualmente corremos o cisco de
introduzir no texto traduzido /cM/as e argamenfos que nio se encontram no original.
Essen doin riscos nio se encontram automaticamente relacionados. Quero dizer o

seguinte: 6 possivel user no texto aaduzido uma palavra que pretensamente nio maria
viol&ncia ao universo de correspond&ncias lexicais dado no texto original, mas
mesmo assim, essa palavra poderia deixar escapar o.pensame/lfo ou a argh/me/2fafao

que se nos apresenta. De modo sim6trico, 6 possivel utilizar uma palavra muito
distante do universo de correspond&ncias lexicais dado no texto original, mas, mesmo
assim, captor e re-apresentar de modo claro o pensamento ou a argumentaq:ao que o

texts original exibe. E o que foi ditz concernenEe apa/aw 6 igualmente(ou kinda
maid) vflida para lada a sorte de express6es lingUisticas

Assim, assumi como principio preponderante tentar nio rrafr o.pe/zsczme/zfo e a

argzzme?zfafdo do texto original. .E 6bvio que o pensamento e a argumentagao se
constr6em mediante palavras e express6es lingtlisticas, e nio estou aqui advogando

uma tese insana que reservasse a expressao lingQistica o mero papel de instrumento
neutro na transmissio do pensamento. Pelo contrario, muito pele contririo. Rdeito
antes a pretensao de que haja uma correspond&ncia imediata (e biunivoca) entre
certos itens lingtlisticos e centos pensamentos. O significado de uma palavra(ou de
uma expressao ]ingtiistica qualquer) no texts de Arist6teles nio 6 determinado a

.plod a parter de sua etimologia; pelo contrario, o signinicado 6 determinado pelo
conjunto de interrelaq:6es que a palavra apresenta com diversas outras, na articular:ao

complexa de um texto que pretends argume/zrar, isto 6, inierir conclus6es a partir de

premissas anteriores. Assim, por exemplo, nada garante que a tradugao de efdos por
esp6cie '' (adotada por debra a partir de raz6es estritamente etimo16gicas: ) apreenda
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melhor o pensamento original de Arist6teles. Ora, o que significa "esp6cie '' , em
portugu&s? O que tal termo signiHica, em gerd, no 16xico Hilos6fico jS. sedimentado
em lingua portuguesa? O que ele signiHica para um leitor que iri defrontar-se com o
texto aristot61ico em portugu&s? Ora, o significado de ''esp6cie" , no tcxto traduzido

em portugu6s, serf o resultado de uma complexa relagao entre cerro sentido pr6vio,
que o termo preserva em virtude de raz6es etimo16gicas e hist6ricas, e o conjunto de
usos a que o termo se presta, em uma cede precisa de argumentos. E freqtientemente

acontecerf que, se o termo "esp6cie" 6or usado unilateralmente para traduzir ''cItIes'
a tradug:ao deixarf escapar o ponto e assim se distanciarf do pensamento que o texto
original articula.

Mas, na verdade, quest6es lexicais envolvem apenas uma pequena parte dos
problemas de tradugao de um texto aristot61ico. f muito mats complexa a questao da

articulagao sintftica do texto original. Arist6teles usa e abusa dos recursos que
conferem ao grego uma invelavel concisio. Nio poucas vezes, Arist6teles 6 obscuro

at6 mesmo para especialistas, familiarizados com seu texto desde longa data. Nio
obstante, is vezes o texto aristot61ico, apesar de enxuto ao extremo, 6 perfeitamente
claro, pois se vale de uma s&rie de recursos que sio naturais e mesmo triviais na

lingua grega: as declinag6es, os participios, os modos e aspectos verbais, as particular:

etc. Dianne desses casos, nio tive ddvida: ao inv6s de levar o leitor ao desespero, na
tentativa de compreender uma construgao sintftica obscura em portugu6s, ou no
esforgo por adivinhar "a palavra que este faltando '', procurei reescrever de modo

claro, com os recursos pr6prios do portugu6s, a argumentag:ao que se apresentava
claramente articulada no texto original, embora com a concisio que a peculiaridade
da lingua grega Ihe permite.

Buscando parametros de comparaq:ao para sedimentar os resultados que
provisoriamente fui apresentando, utilizei diversas tradug6es:

ROSS, David. (1984). ]UerapAyszcs, l# Barnes, J. (ed.), The O4HDfd Reyzied
7}aas/af/on, Princeton: Princeton Univ. Press.

KIRWAN, C.(1993). ]Mefap#ysfcs Books G, D and E, Oxford: Clarendon
Press, 2' ed.

CASEIN, B. & NARCY M.(1989). fa d#Az077 d sms(Le li\Te Gamma de la
]t42fap#pszbz/e d'Aristote), introduction, texte, traduction et commentaire, Paris: erin.

Ver debra [1982] , p. xxx, xxx

8
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YEBRA, Valentin G.(1982). M?rc!#sfca de .4rlsr6re/es, ed. trilingue, Madrid
Gredos, 2' ed

SANTORO, Fernando(chord.).(s/data). ]4erclfszca, flvro /K disponivel no

endereq:o eletr6nico http://www.ifcs.uhj.for/-fsantoro/ousia.
As tradu96es de Human e Casein/Nancy, maid recentes, apresentam inQmeras

vantagens em relagao aja clfssica tradugao de Ross, sobretudo nas opq:6es lexicais. A
tradugao em portugu&s de Santoro foi-me extremamente anil, como amostra de

possiveis alternativas de reconstrugao sintftica do texto aristot61ico em nossa lingua
Dada a proximidade entre o espanhol e o portugu6s, eu poderia dizer o mesmo da
tradugao de debra. No entanto, parece-me que quase todas essas tradu96es recentes
(sobretudo a de Kirwan) deixam transparecer uma aspiragao talvez excessiva pda
literalidade. E como se a ''velha '' tradugao de Ross Ihes parecesse contaminada por

defeitos que deveriam ser evitados a todo Gusto: um 16xico bastante consistente e ja
institucionalizado '' , mas estranho a Arist6telesluma onipresente aspiragao a clareza,

que nio hesita em parahasear o texto e at6 mesmo inserir na tradugao bases inteiras

que nio se encontram na petra original, desde que ipso se a6igure propicio para o6erecer
um argumento completo, etc. Assim, no lugar do esphito de "parafrase '', essas
tradug:6es recentes teriam como norma, parece-me, a Hidelidade a letra do texto.

No entanto, apesar dos inQmeros m6ritos dessas traduq:6es mais recentes,
sobretudo na renovagao lexical, a tradugao de Ross preserva ainda sua importancia.
Pois, maid do que qualquer outra, ela genre o texto de Arist6teles em suas /zen'zzxas

divas: nio apenas na articulagao esuitamente 16gica dos argumentos, mas tamb6m
na modPaf#o de Arist6teles. Maid do que qualquer outdo, Ross percebe o ace/zro e a

ro/za//dade do texto original, pois este devidamente atento a agilidade com que
pardculas, modos verbais , etc. constroem uma seqti6ncia de pensamento que, em
qualquer lingua moderna, serra muito maid prolixa. A tradugao de Kirwan, por sua
vez, oferece solu96es lexicais bastante inteligentes, mas is vezes corte o cisco de
transformar o texto aristot61ico em algo que ele nio 6: um esqueleto sem nervos.

rego aqui essay apreciag6es sabre a ''velma '' tradugao de Ross justamente para
ressaltar outdo principio que busquei seguir na tradugao. E preciso atinar com o
espfHfo do texto aristot61ico e reescrev&-lo em portugu6s. Hesito falar em ''estilo '

pols o modo de confecgao do texts aristot61ico("notes de eula") certamente nio
reserva nenhum lugar importante para a esz'f/fzaf#o. No entanto, dele results um
;estilo '' , se entendermos por ''estilo '' um conjunto de idiossincrasias e maneiras

9
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recorrentes, (nao apenas no 16xico, mas sobretudo nas formulag6es sintfticas e na
progressao argumentative), as quaid conierem ao texto uma a7r0/7ap#o, uma Thad/dade

E essa entonagao que precisa ser resgatada nas tradu96es modernas. E preciso

que se reencontre, nas tradug6es, o espirito de pesquisa que motive o texto aristot61ico.

Estou lodge de ter alcangado resultados satisfat6rios nesse terreno, mas espero que
essa minha aventura suva para aprimorar tentativas vindouras.

Em atengao is di6culdades lexicais(terriveis para qualquer tradutor...), ofereGO

no final deste volume um pequeno glossario, no qual comento algumas alternativas,
procuro elucidar alguns problemas ejustifico as opg6es que adotei.

peculiar

Texts
Para supervisao das variantes de leitura e estabelecimento do texto Hind a ser

traduzido, utilizei as seguintes edie:6es criticas:

BAKKER, E.(1961). .4nsroff/is Opera, editio altera Olaf Gigon, Berlin: Walter
De Gruyter.

CASSIN, B. & NARCY M.(1989). 2;a dgfzszon da se77s(Le livre Gamma de la
il@raphWszgue d'Aristote, introduction, texte, traduction et commentaire), Paris
Librairie Philosophique Vain

JAEGER, Werner.(1957). iveraphWszfa, Oxford: Clarendon Press

ROSS. D.(1924). ,4f6ro//f b JHefaphyslfs, a revised text with introduction and
commentary, 2 vole., Oxford, Clarendon Press.

Acrescente-se tamb6m

YEBRA, Va]entin G.(1982). ]Mef(;fifa dg 4Hsf6re/es, ed. trilingtle, Madrid
Gredos, 2' ed

Para este volume, que nio almeja ser mais que uma tradugao ainda provis6ria,

adotei como base protocolar o texto estabelecido por David Ross, do qual me
distanciei em algumas ocasi6es, a parter das indicag6es contidas em seu pr6prio

aparato critico e nas demais edig6es. Fiz um exame mats sistemftico de todas as
variantes, em vez de veri6Jcf-las apenas quando a dificuldade do proprio texts me
ensejasse a faz&-lo. Gostaria de ter elaborado um modesto aparato critico(conforms
o modelo segundo por algumas edig6es da Loeb Classical Library) indlcando as
(poucas) diverg6ncias de leitura com relagao ao texts base de Ross, mas di6culdades

10
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t6cnicas me impediram de faze-1o. A16m do mais, as diverg6ncias de leitura em
relagao ao texto estabelecido por Ross, today elasjustificadas nas notas, Forum poucas
1004a 1; 1007b 33; 1010b 2; 1011a 5; 1012b 9 e 1026a 14

Agradecimentos
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ARISTOTELES

Metafisica

Livro IV (Gamma)

Capitulo I

flaa3a zilna uma ci6ncia que estuda o ence enquanto ence e aquilo que se Ihe
atribui em si mesmo. Ela nio 6 id&ntica a nenhuma das assam chamadas ci&ncias

particulares: de cato, nenhuma outra examina universalmente a respeito do ence
enquanto 6 ente, mas, tendo recortado uma parte do mesmo, estudam o que decorre
a respeito dela, por exemplo, as ci&ncias matemiticas. Dado que procuramos as
causas e os prindpios mats elevados, evidentemente 6 necessfrio que des pertengam
a uma natureza tomada em si mesma. Assim, se tamb6m os que procuravam os

elementos dos enter procuravam estes principios, 6 necessfrio que tamb6m dais
elementos pertengam ao ante nio por concomitancia, mas sim enquanto ele 6 ente.
Por isso, tamb6m n6s devemos apreender as causas primeiras do ente enquanto ente.

Capitulo 2

fiOaSa 33/ "Ence" se diz de muitas maneiras, mas em relagao a algo Qnico e a
uma natureza Onica. into 6, nio de maneira hom6nima, mas, assim como tudo que 6

saudfvel denomina-se desse modo em relax:ao a saQde - tal coisa, por preserve-la, tal

outta, por produzi-la, tal outta, por ser sinai da spade, tal outra, por ser capaz de
receb6-la . tamb6m o "medicinal", em relagao a medicina(com e6eito, tal coisa se

diz "medicinal '' por possuir a medicina, outra, por ser naturalmente bem dotada

para ela, outra, por ser operagao deja), e poderiamos tomas tamb6m outras coisas

que se denominam de maneira semelhante a esses casos - do mesmo modo, tamb6m
o ence se diz de vfrias maneiras, mas judo que 6 ente assim se denomina em relagao
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a um Qnico principio. De Cato, certas coisas denominam-se entes porque sio ess&ncias,

outras, porque s5o afecg6es da ess&ncia, outras, porque sio processos em diregao a
essencia, ou corrup96es, ou priva96es, ou qualidades, ou fatores que produzem ou

geram ess&ncia ou algum item que se diz em relagao a ess&ncia, ou negaq:6es de algum
destes, ou da ess&ncia. Por isso, tamb6m dizemos que o nio-ence 6 nio-ence.

fi00Sb ]]/ Ora, tal como at6 mesmo de todos os itens saudfveis ha uma ciCncia

una, do mesmo modo, tamb6m nos outros cason. De cato, nio apenas dos itens que se

denominam de acordo com uma s6 coisa, mas tamb&m dos itens que se denominam
com relagao a uma natureza $nica, ha uma ci&ncia una, pois tamb6m estes altimos,
de cerro modo, denominam-se de acordo com uma s6 coisa. Assim, 6 tamb6m evidente
que compete a uma ci6ncia una estudar os antes enquanto sio enter.

flaaSb i67 Em todos os castes, a cidncia 6 preponderantemente do item primeiro,
isto 6, daquilo de que os demais dependem, e daquilo atrav6s de que se denominam.
Ora, se into 6 a ess&ncia, 6 preciso que o 6H6sofo detenha os principios e as causas das
essencias

r1003b 19/ De todd genero anico, ha uma ci6ncia tlnlca(bem coma uma
percepgao anica)lpor exemplo: a "ci6ncia da escrita", sends uma s6, estuda sodas as
vozes. Por isso, tamb6m compete a uma ci&ncia 6nica em g&nero estudar sodas as

Formas do ence enquanto ence, bem homo as esp6cies dessas Sormas. Assim, dado que
o ence e o um sio o mesmo, into 6, uma 6nica natureza, porque se acompanham um

ao outro -- tal homo principio e causa, mas nio como se fossem elucidados por um
mesmo enunciado deninit6rio(mesmo se os conceb6ssemos semelhantemente deste

modo, nio maria nenhuma di6erenga, pele contrario, serra ainda dais propicio) -- pris
sio o mesmo ''homem um '' e ''homem '', assim como ''homem que 6" e ''homem:

e nio denunciam respectivamente algo distinto ''um homem" e "um homem que 6'

duplicados na maneira de enunciar(6 evidence que o ence e o um nio se separam nem
na geragao, nem na corrupqao), semelhantemente tamb&m no casa do um, de modo

a ser evidence que o acr6scimo, nestes cason, denuncia o mesmo item, e que o um nio
6 nada distinto a parte do ence, e que, a16m do mais, a ess&ncia de cada item 6 argo uno
nio por concomitincia e, semelhantemente, 6 aquilo que precisamente certo ence 6 -

por conseguinte, as formas do ente servo qantas quantas sgo precisamente as formal
do um, a respeito das quais compete a uma ci&ncia genericamente id&ntica estudar o

'o que 6'' -- quero dizer, a respeito do mesmo, do semel%a/zre e outros deste tipo. E:
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Meta$sica - Litre iV (Gamma)

por assam dizer, todos os contririos reduzem-se a esse prindpio. E issoja foi estudado
por n6s na Se/qdo dos dion/rdm'os.

f1004a 2/ As panes da Hilosofia sio qantas quantas sio preci$amente as essCncias
Conseqtlentemente, 6 necessfrio que, entre das, uma sega primeira, outra, segunda;
de rata, o ence(assim coma o um) imediatamente apresenta-se dotado de generis, e,

por ipso, tamb6m as ci6ncias hio de acompanha-los. Com efeito, o fi16sofo 6 similar
ao assim chamado matemftico: tamb&m esta ci&ncia comporta panes, e, nas

matem6,ticas, ha uma que 6 primeira, outra que 6 segundo e outras em seguida.

fl(lada qDado que compete a uma ci6ncia Qnica estudar os opostos, e que ao

um op6e-se o maltiplo - e compete a uma ci&ncia Qnica estudar a negagao e a privagao

porque, de amboy os modes, estuda-se uma s6 coisa, da quaid a negagao ou a privagao
(de fate, ou dizemos sem maid que fa/era/cofsa nio se da, ou que nio se da em algum

g6nero; neste caso, a diferenga encontra-se em acr6scimo junto ao um, a16m daquilo
que se da na negagao, pois a negara.o da coisa 6 aus&ncia, mas, na privagao, sucede
haver tamb6m uma natureza subjacente a respeito da qual se aHnma a privaq:ao), dado

que ao um op6e-se o maltiplo -- conseqtlentemente, compete a mencionada ci6ncia
conhecer tamb6m os opostos dos itens que foram mencionados, o oa/ro, o
c&sseme/ba/zfe, o cZes&z/a/ e todos os demais que se dizem ou de acordo com estes, ou
de acordo com o m$1tiplo e o um, entry os quads este tamb6m a conErariedade(pois

a conuariedade 6 uma diferenga, e a diferenga 6 uma alteridade)

f/004a 22/ Conseqtlentemente, visio que o "um" se diz de diversos modos,
tamb6m esses itens servo datos de diversos modos. No entanto, compete a uma ci6ncia

Qnica conhecer todos des. De cato, nio 6 por serem ditos de diversos modos que
caberia a ci&ncias diversas conhec&-los, mas sim se suas de6inig:6es nio se reportassem

entre si nem por argo 6nico, nem em relagao a algo $nico. E, dado que todos des
reportam-se aquino que 6 primeiro - por exemplo: todos os itens que se dizem "um '
reportam-se ao primeiro um -- devemos considerar que se da do mesmo modo com

respeito ao ''mesmo '', ao ''outdo" e aos "contrarios''l conseqtientemente, ap6s
delimitar de quantos modos coda um se diz, devemos assim explicar, com respeito

ao primeiro em coda tipo de designag3.o, de que maneha cada um se diz em relax:ao a

ele. De cato, certas coisas servo assun designadas por possuirem-no, outras, por

produzi-lo, outras, enHml, de outros modos similares
flt)a4a SIJ Assam, 6 evidenEe]como foiprecisamente dino nos ]mpasses], que

compete a uma ci&ncia Qnica dispor de explicagao a respeito desses itens e a respeito
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da essencia(e isso era um dos problemas nos Impasses), e que 6 proprio do 6J16sofo
ser capaz de estudar tudo. Pois, se nio fosse pr6prio do fi16sofo, quem haveria de
investigar se S6crates e S6crates sentado sio o mesmo, ou se ha um inico contririo

para coda contrario, ou o que 6 o contrfrio e de quantos modos se diz?
Semelhantemente tamb6m nos demais casos desse tipo.

fJ004bS7 0ra, dado que essen itens sio caracteristicas "por si mesmas" do um
enquanto ele 6 um e do ente enquanto ele 6 ence, mas nio enquanto des sio nameros,
ou linhas ou logo, evidentemente compete a esta ci6ncia conhecer o que des sao, bem

coma deus concomitantes. E nio 6 por bso que se enganam(coma se nio filosofassem)
aqueles que os inspecionam, mas porque 6 anterior a ess&ncia, a respeito da qual
nada sabem - visio que, tal como ha caracteristicas pr6prias do n6mero enquanto
namero(por exemplo, impar, par, comensurabihdade, igualdade, excedencia, malta

e das atribuem-se aos nQmeros ou em si mesmos ou em suas rela96es reciprocal -
semelhantemente, ha ouuas caracteristicas pr6prias para o s61ido im6vel, para o
movido, para o que nio comporta peso e para o que comporta peso), assim, tamb6m
ha algumas caracteristicas pr6prias do entc enquanto ele 6 ente, e das sio aquino a

respeito de que compete ao 6U6sofo inspecionar o que 6 verdadeiro.
fiOa4b IZ7 Eis um sinai disco: dia16ticos e soHistas revestem a mesma 6lgura que

o HH6so6o. De cato, a sofistica 6 uma sabedoria apenas aparente, e os dia16ticos discutem

a respeito de judo, e a todos 6 comum o ente, e 6 evidente que discutem a respeito

desses assuntos por serem des pr6prios a HnosoHia, pois a soHlstica e a dia16tica
encontram-se voltadas para o mesmo g&nero que a filosoHia. Mas a HHosofia difere de

uma polo modo da sua capacidade, e, da outta, pda escolha de vida. E a dia16tica
consiste em fazer testes envolvendo aquino que a HilosoHla conhece, ao pasco que a
sofistica parece ser HilosoHia, mas nio 6.

rlo04azz7 A16m disco, entre os contrarios, uma das colunas 6 privagao, e todos
des reduzem-se ao ante e ao nao-ence, ao um e ao maltiplo - por exemplo: o repouso
pertence ao um, o movimento, ao maltiplo --; e, por assim dizer, quase todos
concordam que os entes e a realidade constituem-se de contrariosl em todo faso, ao
menos, todos prop6em contrfrios como principios: uns prop6em o impar e o par,
outros, o quente e o ftio, outros, o limite e o ilimitado, outros, amizade e 6dio. E
aHlgura-se que todos os outros contr6rios reduzem-se ao um e ao maltiplo (esteja por
n6sja compreendida a redugao), e os principios -- em gerd, at6 mesmo os defendidos
por outros -- chem homo que nesses g&neros.
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flaOSa 2/ Assam, tamb6m por ipso, 6 clara que compete a uma ci6ncia tlnica
estudar o ence enquanto ele 6 ante: de Cato, todos os entes sio contrarios, ou
constituidos de contrarios, e sio principios dos contririos o um e o maltiplo. E
compete a uma ci&ncia Qnica estuda-los, quer sejam denominados de acordo com

uma s6 coisa, quer nio o sejam(homo certamente 6, de rata, verdade). Nio obstante,
mesmo se o um se diz de vfrios modos, os demais modos se dizem em relagao ao

primeiro(semelhantemente com os contrarios), mesmo que o ence e o um nio sejam
universais. into 6, ''id6nticos sobre todos'' e algo separado - como certamente nio
sio, mas, antes, uns sio em relagao a algo anico, outros, por uma s6rie seqtlencial.

Por isso, nio compete ao ge6metra considerar o que 6 o contrario, ou o que 6 o
completo, o um, o ente, o mesmo, o distinto, a nio ser assumindo-os.como hip6tese.

f1005a ]3/ Portanto, 6 evidente que compete a uma ci6ncia Qnica estudar o ante
enquanto ence e aquino que se Ihe atribui enquanto 6 ente, e que esta mesma ci6ncia
estuda nio apenas as ess6ncias, mas tamb6m sous atributos: os mencionados, e tamb6m

'anterior '' e ''posterior '', ''g&nero" e "esp6cie '', ''todo '' e ''parte '', bem como os
outros dense tipo.

Capitulo 3

f1005a ]q Devemos discernir se compete a uma Qnica ciencia, ou a ciCncias
distintas. estudar os assim chamados(nas matematicas) axiomas e a ess6ncia. Ora, f

evidente que a investigagao sobre des compete a uma dmca ci&ncia: a. do HH6sofo;
pols des atribuem-se a todos os antes, e nio peculiarmente a um genera, a parte dos
outros. E todos delis se utilizam, porque atribuem-se ao ente enquanto ente, e dodo

g&nero 6 ence. No entanto, utilizam-se deles na exata medida em que Ihes 6 suficiente,
into 6, at6 onde se estende o g&nero a respeito do qual apresentam suas demonstrag6es.

Por conseguinte, dado que estes axiomas evidentemente atribuem-se a todos os entes
enquanto sio enter(pols 6 ipso que Ihes 6 comum), competira aquele que conhece o
ente enquanto ence tamb6m o estudo a respeito deles.

f100Sa Zq Por ipso, nenhum dos que pesquisam em particularp6e-se a enunciar

algo a respeito deles - se sio verdadehos ou nio -, nem o ge6metra, nem o aritm6tico,

mas apenas alguns estudiosos da natureza, e 6 plausivel que assim o tenham frito,
pois apenas des julgavam examiner a respeito da natureza inteira e a respeito do ente.

No entanto, visio que ha algu6m superior at6 mesmo ao estudioso da natureza(vista

que a natureza& um genera particular do ente), jinx estigagao a respeito doles compete,
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de cato, aquele que estuda universalmente e estuda a ess&ncia primeira. Tamb6m a
ci&ncia da natureza 6 uma sabedoria, mas nio primeira.

f100Sb 2/ Quando a tuda aquino que alguns(entre os que forum mencionados)
tentam estabelecer a respeito da verdade, concernente ao modo pelo qual 6 preciso

aceita-la, fazem-no devido a malta de formagao nos Analiticosl de cato, 6 preciso

chegarja sabendo previamente esses assuntos, mas nio busch-los enquanto se ouve
[sr. o piesente curso]

r]005b q Assam, 6 evidente que compete ao H16sofo, into 6, aquele que estuda
como naturalmente se apresenta qualquer ess&ncia, investigar tamb6m a respeito dos
principios silogisticos. E conv6m que aquele que mais conhece a respeito de cada

genero deja capaz de enunciar os principios maid fumes do assunto, de modo que
tamb6m aquele que conhece a respeito dos entes enquanto sio entes 6 capaz de
enunciar os principios mais fumes de todas as coisas. E este 6 o fU6sofo. E o prindpio
maid Hume de todos 6 aquele a respeito do qual 6 impossivel enganar-se: de faso, 6
necess&io que tal principio sqa o maid conhecido(pok todos enganam-se a respeito
daquilo que nio conhecem) e que sega nao-hipot6tico. Pris nio 6 uma hip6tese um

principio que 6 necessfrio que detenha quem conhece qualquer ante. E aquilo que 6
necessfrio que conheq:a quem conhece qualquer coisa que seja, 6 necessirio queja se
detenha ao chegar.

fi00Sb /Z7 Assam, que um tal principio 6 o mats 6lnne de todos, 6 evidence;

mas qual ele 6, digamo-lo depois disco: 6 impossivel que o mesmo sega atribuido e
nio deja atribuido ao mesmo tempo a um mesmo subjacente e conforme ao mesmo

aspecto(considere-se delimitado, em acr6scimo, judo aquilo que acrescentariamos
contra as contendas argumentativas); ora, este 6 o mais Hirme de todos os principios,
pois ele comporta a definigao mencionada. Com e6eito, 6 impossivel que quem quer

que seja considere que um mesmo cato 6 e nio 6 -- como alguns julgam que Herfclito
aHumava. Pois nio 6 necessirio que algu6m tamb&m conceba aquino que diz. E, dado
que nio 6 possivel que os contrfrios ao mesmo tempo pertengam a uma mesma coisa
(considerem-se acrescentados por n6s, nesta premissa, todos os acr6scimos de
costume), e dado que sio contririas ence $i as opiniaes contradit6rias, evidentemente
6 impossivel que um mesmo homem, ao mesmo tempo, conceba que o mesmo faso 6

e nio 6. Pois aquele que erra a respeito disco teria ao mesmo tempo as opini6es
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contra,das. Por ipso, todos os que demonstram reportam-se a esta opiniao 61tima. De
Cato, por natureza, este 6 tamb6m o principio de todos os demais axiomas.

Capitulo 4
f/OaSb SS7 H alguns que, conforms dissemos, aHumam ser possivel uma

mesma coisa ser e nio ser, e a6umam que des mesmos assim concebem. Utilizam-se

dente argumento inclusive muitos que investigam a natureza. Mas, de nossa parte,
presentemente acabamos de admitir que & impossivel ao mesmo tempo ser e nio ser,
e, atrav6s disso, mostramos que este 6 o maid Hume de todos os principios.

f1006a q Mas, por malta de formagao, alguns exigem que tamb6m ipso deja
demonstradol de cato, 6 malta de formal:ao nio reconhecer de que coisas 6 preciso
procurar demonstraq:ao e de que coisas nio 6 precisol pois, em gerd, 6 impossivel
raver demonstragao de absolutamente tudo(pols se prosseguiria ao in6)niro, de modo
que nem assim haveria demonstragao)le, se nio 6 precise procurar demonstragao de
algumas coisas, qual principio reputam ser sobretudo de tal qualidade, eis argo que
nio conseguem dizer.

f10a6a ]l/ Mas 6 possivel demonstrar refutativamenEe at6 mesmo que ipso 6
impossivel, se o disputante apenas pronunciar aldo com sentido; mas, se ele nio
pronunciasse nada, seria ridiculo buscar argumentagao contra quem nio sustenta
nenhum argumento, na exata medida em que nio sustenta. Pois algu6m deste lipo,

enquanto 6 deste tipo, 6ja semelhante a uma plants.
f1006a JS7 vigo que demonstrar refutativamente 6 diferente de demonstrar,

porque, ao demonstrar, pareceria ja se postular no principio; entretanto, um outro
sendo responsavel pda postulagao, haveria refutagao e nio demonstragao.

/.2006a .28/ O principio contra todos os argumentos desse lipo nio 6 exigir que

o adversirio afinne que algo & ou nio 6 o casa(pris algu6m poderia julgar que issoja

f postular no principio), mas exigir que o adversfrio ao menos queira dizer algo para
si mesmo e para outrol e isto 6 necessario, se ele pretende dizer algo com sentidol
pois, se ele nio o pretendesse, nio haveria argumentagao com um tal lipo, nem dele

mesmo consigo mesmo, nem com outro. E, se algu6m conceder este ponto, podera
Raver demonstragao, poisja hax erf algo de6mido. Mas o responsavelpela postulagao
nio serf quem demonstra, mas sim quem se submete ao argumento. Pois, ao pretender
destruir o argumento, ele se submete ao argumento.
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f]006a Zq Alum do mats, quem concorda com into ja concorda que ha argo
verdadeiro sem demonstragao, de modo que nio 6 possivel que tudo se comporte
assam. e nao assam

f1006a28V Primeiramente, entao, 6 evidence que into, ao ments, 6 em si mesmo

verdadeiro: que uma denominagao signi6ica sm 6oH nda sera fa/ e [a/ raZsa, de modo
que nio 6 possivel que judo se comporte assim e nio assim

f]006a 3]/ A16m do maid, se "homem" significa uma s6 coisa, deja isso "animal
bipede '' . E entendo por ''signinicar uma s6 coisa '' into: se homem 6 la/ coisa, e se algo

6 homem, este algo seri o serpar homed(nao faz nenhuma diferenga se se disser
que signiHica maid coisas, contanto que sejam em n$mero limitadolpois, nesce casa,
poderia se estabelecer para cada definigao uma denominagao distinta. Quero dizer:
se algu6m dissesse que ''homem" nio signiHica uma s6 coisa, mas varies, entre as

quaid umateriapor deHinig:ao animalbipede, mas houvesse diversas outras deHinig6es,

embora em nQmero limitado; neste caso, poderia se estabelecer uma denominagao
peculiar para cada deninigao. Mas, se algu6m nio estabelecesse tais denominag6es,

mas aHumasse que uma denominagao significa coisas em n6mero ilimitado, 6 claro

que nio haveria discurso, pols nio significar uma s6 coisa consiste em nada significar,
e se as denominag6es nio significassem, suprimir-se-ia o conversar uns com os outros
e, na verdade, tamb6m consigo mesmo: com efeito, nio 6 possivel pensar nada sem
que se pense argo uno; mas, dado que 6 possivel pensar argo, ha de se estabelecer para
esta coisa uma denominagao anica).

flO06b 11/ Assim, conforme foi dino no comego, admits-se que uma
denominagao signiHica algo e signiHica uma s6 coisa; entao, nio 6 possivel que o se/"
.para homed signiHique aquino que precisamente o nao-sa.para homed 6, uma vez
que ''homem '' nio apenas designa a respeito de uma coisa, mas tamb6m signinica

uma s6 coisa(de rata, nio julgamos que s&a#icar ma s6 cozsa deja isto aeszk/lara
r?speffo de zzmcz coisa -, visto que, se assim fosse, signiHicariam uma s6 coisa tanto
:musical '', como ''bianco '' e ''homem '', de modo que sodas as coisas seriam uma

anica, pois todas seriam sin6nimas) .

rlaa6b ]8/ E nio ha de ser possivel que uma mesma coisa deja e nio sqa, exceto
por homonimia, como se aquino que n6s chamamos ''homem '' , outros o chamassem
de "nio-homem '' ; mas a diHiculdade nio 6 esta - saber se 6 possivel que uma mesma
coisa ao mesmo tempo sqa e nio sega homem quando a denominagao --, mas saber se

6 possivel que assim o deja de fato.
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fi006b 22/Mas, se "homem" e "nio-homem" nio signHcassem itens distintos
evidentemente tampouco ''nio-ser para homem '' significaria algo distinto de "ser

para homem''l conseqtlentemente, o ser.papa &omem syria o ser.para /zdo-homed

amboy serial um s6(pris "ser um s6" signiHlca into: coho "vests" e "roupa", se a
de6lnigao 6 anita). E, se fossem um s6, o serpara homed e o serpara Zo aomem
haveriam de signi6lcar uma s6 c6isa. Entretanto, foi demonstrado que signiHicam
coisas distintas. Ora, se 6 verdadeho dizer que algo 6 homem, 6 necessfrio que .ele

deja animal bipede(pols era isso que "homem" signiHicava)le, se ipso 6 necessario,
nio 6 possivel que ele mesmo nio soda animalbipede(pols "$er necessfrio" signmca
into: ser impossivel nio ser)I portanto, nio 6 possivel que sega simultaneamente
verdadeiro dizer que uma mesma coisa 6 homem e nio 6 homem.

fzoaab 34/ E o mesmo arguments tamb6m a respeito do 17do ser homed. pols
o ser.para /lomem e o se/" .para /zdo-homed signinicam coisas distintas, visto que
tamb&m o ser bna/zc:o e o se/" /lomem signi6icam coisas distintas; de fato, o ser.para

ndo-fomem 6 muito mais oposto, de modo que signiHica algo distinto.
f1007a 4/ E se o adversfrio afirmar que tamb6m "bianco" significa uma tlnica

e mesma coisa, novamente diremos o mesmo que precisamente foi dito antes: que
todas as coisas, e nio apenas as opostas, seriam uma Dmca.

f10a7a Z7 Mas, se ipso nio 6 possivel, decorre o que foi ditz, se o adversfrio
responde o que foi perguntado. Mas, se, quando algu6m Ihe dirige uma pergunta
dimples, ele acrescenta tamb&m as negag6es, nio responde o que foi perguntado
Com efeito, nada impede que o mesmo sujeito sda homem, bianco e tamb&m milhares
de outras coisas; nio obstante, quando algu6mpergunta se6 verdadeiro ou n8o afirmar

que tal sujeito 6 homem, deve-se oferecer em resposta algo que significa uma s6
coisa, e nio se deve acrescentar que tal sujeito 6 tamb6m branco e grande. Pois,

inclusive, 6 impossivel percorrer os concomitantes, que sio ilimitados: ou se
percorram todos des, ou nenhum. Semelhantemente, ainda que uma mesma coisa
deja milhares de vezes homem e nao-homem, nio se deve acrescentar na resposta,

aquele que pergunta se tal coisa 6 homem, que ela 6 ao mesmo tempo tamb6m nio
homem - a nio ser que se devs acrescentar na resposta todos os outros concomitantes

que Ihe sucedem, todos os que ele 6 e todos os que ele nio 6. Mas, se o adversfrio faz
isto, nio este dialogando.

f1007a 20y Em gerd, os que aHnmam ipso suprimem a ess&ncia e o "aquilo que

o ser 6'' , pois Ihes 6 necessfrio afimlar que judo sucede por concomitancia, e que nio

21



A rist6te !

ha aquilo que precisamente o serpara homed(ou o serparg amin aD 6. Pris, se ha de

ser algo aquilo que precisamente se/.para ,homed 6, ele nio podera ser o ser.para do-

#omem, nem o ndo-serpara bo/nem(sao estas suas nega96es); pris era uma s6 coisa

aquilo que serpana aomem signinicava, e isso era essCncia de algo. E signiHicar essCncia
6 significar que o ser da .prc@r/a coZsa nio 6 nenhum outdo. Mas o sef da c;o&G seria

outdo, se aquino que precisamente o ser.papa ,bomem & fosse para ela aquilo que
precisamente o ser.para /zdo-&omem 6, ou aquino precisamente que o /zdo-sa".para
homed 6; conseqtlentemente, ser-lhes-ia necessfrio aHumar que de coisa alguma ha
uma deninigao desse tipo, mas que tudo sucede por concomitancial de cato, a ess6ncia
e o concomitante distinguem-se entre si nisto: o bianco sucede como concomitante a

um homem porque este 6, de faso, branco, mas nio 6 aquilo que precisamente o
branco 6.

f1007a 33/ Mas, se judo fosse aHumado por concomitancia, nada poderia ser,
primeiramente, aquino a nespe#o de gz/e, visto que o concomitante sempre significa
uma designagao a respeito de algo subjacente. Seria necessario, entao, proceder ao
inHinito. Mas into 6 impossivel, pols, puma proposigao, nio se conectam mais do que
doin itens. De faso, o concomitante nio 6 concomitante de outro concomitante, a n&o

ser porque ambos sucedem como concomitantes a uma mesma coisa -- digo, por
exemplo: o bronco 6 musical e o musical 6 blanco porque amboy sucedem como

concomitantes a um homem. No entanto, nio 6 desta maneira que S6crates 6 musical:
into 6, como se ambos sucedessem como concomitantes a uma outra coisa

r]007b qAssim, dado que certos concomitantes a6umam-se dente modo, mas
outros afhmam-se daquele modo, nio 6 possivel que sejam ilimitados na diregao
para ama aqueles que se aHumam como o branco se atribuia S6crates -- como se
houvesse outra coisa que sucedesse homo concomitante a S6czares aramco. De faso, a
partir de sodas essas coisas, nio surge algo uno.

r]007b 11/ Nem sequer syria possivel que uma outta coisa sucedesse coma
concomitante ao bianco, por exemplo, o musical: pols este sucede aquele nio mais
do que aquele sucede a este. Ao mesmo tempo, encontra-se delimitado que algumas
coisas sucedem como concomitantes deste modo, ao pasco que outras sucedem como

o musical a S6crates; e os que sucedem assim nio sio concomitantes que sucedem
como concomitantes a outros concomitantes - mas sim o sio os que sucedem daquele

outdo modo. Conseqtientemente, nio 6 verdade que tudo poderia ser a6umado por
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concomitincia. Portanto, tamb6m assim, hg. de haver algo que significa ess6ncia. E
se ipso 6 assim, este provado que 6 impossivel que as contradit6rias sejam predicadas

ao mesmo tempo

/1007b .18/ A16m do mais, se todas as contradit6rias fossem ao mesmo tempo
verdadeiras a respeito de uma mesma coisa, 6 evidente que todas as coisas seriam
uma s6. De cato, uma mesma coisa syria trirreme, muro e homem, se fosse possivel,

a respeito de judo, ou aHumar ou negar algo - como 6 necessfrio que admitam os que
sustentam o argumento de Protagoras. bois, se a algu6m Ihe parece que o homem nio
6 trhreme, evidentemente nio serf trirremel por conseguinte, tamb6m o sera, se

precisamente, a contradit6ria 6 verdadeira
r1007b 25/ Com efelto, results o ditz de Anaxagoras: "sodas as coisas juncas";

por conseguinte, nada syria verdadeiramente o casa. Assim, afigura-se que se
pronunciam sobre o indeflnido, e, presumindo pronunciar-se sobre aquilo que 6,
pronunciam-se a respeito daquilo que nio 61 pols f indeHlnido aquilo que6 em potencia
e nio efetivamente.

fl00Zb 29/ Pols bem: des devem proper uma a6umagao(ou uma negaQao) a
respeito de tudo, pois serra absurdo se, a cada coisa, fosse atribuida sua pr6pria
negagao, mas nio Ihe fosse atribuida a negagao de outro que nio Ihe 6 &tribuidol
quero dizer, por exemplo: se 6 verdade dizer que o homem nio 6 homed,
evidentemente tamb6m 6 verdade dizer que ele nio 6 trirreme. Assun, se a anumaq:ao
da outra coisa Ihe 6 atribuida, 6 necessirio que tamb6m a negagao deja-the atribuida
Mas. se n8o Ihe for atribuida a aHllmagao da outra coisa, ao menos a negagao da outra

coisa ha de ser-the atribuida, de prefer6ncia a sua pr6pria negaq:ao. E se tamb6m esta

Ihe for aUibuida, tamb6m ha de ser-the atribuida a negagao da trirreme; mas, se este
Ihe for atribuida, tamb6m o ha de ser a afhmagao da trirreme.

f1008a 2/Assam, 6 isso que decode para os que sustentam tal arguments, into e,

para os que sustentam que nio 6 necessfrio ou afbmar ou negar. De cato, se fosse
verdade que "6 homem" e que ''nio 6 homem '' , evidentemente tamb6m seria verdade

que ''tampouco 6 homem '' e que "tampouco nio 6 homem '', pois estas duas sio

negag6es das duas primehas, e, se aquela for uma s6 a partir de ambas, tamb6m etta,

a oposta, sera. uma s6
/1008a 7T Al&m do mats, ou e assim a respeito de judo into 6, 6branco e n8o e

branco. 6 ence e nio 6 ente, do mesmo modo com respeito is demais anumag6es e

negag6es -, ou nao, mas, a respeito de algumas, sim, a respeito de outras, ngo. Se nio
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for a respeito de sodas, estas seriam admitidas consensualmentelmas, se for a respeito
de today, de novo ou seri possivel negar tudo que se aHuma e aHirmar tudo que se
nega, ou, entao, negar judo que se a6uma, mas nio afhmar judo que se nega. E, se for
assam, haverf algo que solidamente nio 6, e esta opiniao sera Hume, e, se o /zdo-ser for

forme e conhecido, serf maid cognoscivel a afirmag:ao oposta. Mas, se for
semelhantemente possivel a6irmar tudo que se nega, necessariamente serf de um

desres modes: ou seri verdadeiro afirmar separadamente(por exemplo, que 6 blanca
e, em contrapartida, que nio 6 branch), ou sera verdadeiro aHwmar nio separadamente.

Se for verdadeiro a6nmar nio separadamente, o adversfrio nio estarg. dizendo dais

coisas, e nada serf o casa(de que modo aquilo que nio 6 o casa poderia pronunciar-
se ou caminhar?), e judo serra uma s6 coisa(coma inclusive foi diED antes), e seriam
o mesmo homem, deus, trineme e suas contradig6es (pois, se for semelhantemente

admissivel afirmar e negar a respeito de coda coisa, em nada diferirf uma coisa de

outra; pois, se houser diferenga, ela ha de ser verdadeira e pr6pria)
f100Sa ZZ7 Semelhantemente, ainda que fosse possivel dizer o verdadeiro

separadamente, decorreria aquilo que foi dino e, a16m disso, que todos diriam also
verdadeiro e todos diriam algo falco, e o pr6prio adversirio admitiria que ele mesmo

diz allgo faso. Ao mesmo tempo, 6 evidence que a discussio contra ele nio 6 a respeito
de nada, pols ele nada diz. Com efeito, ele nem diz ''assim '' , nem ''n8o assam". mas

assim e nio assim" e, de novo, mega amboy: ''nem assim, nem nio assim". Cano
contrario, ja haveria algo deHinido

f/0a8a 34/ A16m disco, se, quando a a6umagao 6 verdadeira, a negagao 6 fal$a
e $e, quando etta 6 verdadeira, a a6nmagao 6 balsa, nio 6 possivel afhmar e negar o

mesmo verdadeiramente ao mesmo tempo. Mas, certamente, diriam que ipso 6 o que
estava proposto no principio

f/0a80 2/ A16m disso, serf que dina argo false quem concebesse que 6 de tal
modo, ou que nio 6, mas dina algo verdadeiro quem concebesse que 6 de ambos os
modos? Pois, se este diz algo verdadeiro, o enunciado de que a natureza dos entes 6 de

tal tipo serra o qu6? Verdadeho ou falso? Por outro lido, se ele nio diz allgo verdadeiro,

mas o diz maid do que quem concebe do outro modo, o$ entesja se comportariam de
um modo determinado, e ipso serra verdadeiro e nao, ao mesmo tempo, tamb6m nio
verdadeiro

/]aa8b 77 Se todos. sem exceGao, dissessem indiferenEemente also false e alba
verdadeiro, nio serra possivel a um tal lipo nem se pronunciar nem falar: com efeito,
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ele dina ao mesmo tempo "ipso" e ''nio ipso '' . No entanto, se ele nada concebe, mas,
indiferentemente, julga e nio julga, no que se comportara diferentemente de uma

plants? Eis de onde 6 sobretudo claro que ningu6m encontra-se assam disposto, nem
entre os que sustentam tal argumento, nem entre os demais. De cato, por que ele
camii)ha para Megara e nio flea parado, quandojulga ser precise caminhar? Tampouco
se aura diretamente num pogo ou precipicio, de manha, se o encontra, mas se mostra

com precaug6es, como que nio julgando que cain seja indiferentemente bom e nio-
bom. E evidente, portanto, que ele considers que uma coisa 6 melhor e que a outra
nio 6 melhor. Se ipso 6 assim, 6 tamb6m necessfrio que ele considere que uma coisa
6 homem, outra nio 6 homem, e que uma coisa 6 doce, outra nio 6 doce. De faso, ele

nio procura e considers judo indiferentemente, quando, ap6s vulgar que 6 melhor

beber agua, ou ver algum homem, em seguida procura faz&-lo. Mas ipso serra
necessario, com efeito, se a mesma coisa semelhantemente fosse homem e nio fosse

fiOaSb 24/ Mas, coma foi ditz, nio ha ninguem que nio se mostre precavida
contra certas coisas e nio contra outras. Por conseguinte, como se afigura plausivel,

todos concebem - senio a respeito de tudo, ao menos a respeito do que 6 melhor e

pior - que os entes comportam-se de modo simples. Se o fazem nio com conhecmiento,
mas por opiniao, muito mais devem cuidar da verdade, assam como quem esb doente
deve cuidar da satlde mais do que quem este saudavel; de rata, quem opina nio se

disp6e saudavelmente para com a verdade, em comparagao com quem conhece
[1008b JI/A16m do maid, mesmo se judo fosse assam e nio assim, certamente

o maid e o menos estio presentes na natureza dos enter; de faso, nio diriamos
semelhantemente que o doin 6 par e que o tr6s 6 par, nem errariam semelhantemente

aquele que julga que quatro 6 cinco e aquele que julga que & mil. E, se n80 erram
semelhantemente, 6 evidente que um deles erra menos, de modo que diff mais a
verdade. Assim. se o ''maid" 6 "maid pr6ximo '', ha algo verdadeiro, do qual este.

maid pr6ximo aquino que & mais verdadeiro. Mesmo se nio hoover, ao menos Ja
haverf argo mats forme e verossimil, e estaremos livres desse argumento desmesurado,

que impede o pensamento de definir algo.

homem

Capitulo 5

flOa9a 6/ Prov6m da mesma opiniao tamb6m o arguments de Protagoras, e d
necessfrio que amboy sejam semelhantemente verdadeiros ou nio verdadeiros. Com
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efeito, se tudo aquilo que se reputa e aparece ser o caso 6 verdadeiro, 6 necessirio que

judo sqja ao mesmo tempo verdadeiro e false(pols muitos tCm concepq6es contrgrias
entre sie consideram estar enados os que nio t&m as mesmas opini6es que des

propnos; por conseguinte, 6 necessfrio que uma mesma coisa deja e nio sega o casa),
e, se isto e assim, e necessirio que sda verdadeiro judo aquilo que se reputa ser o caso
(pols os que erram e os que dizem a verdade t6m opini6es opostas entre si; ora. se os
antes sio assim, toads hio de dizer a verdade)

f10a9a /S] Assim, que ambos os argumentos provem do mesmo modo de pensar,
6 evidence. No entanto, nio 6 o mesmo o modo de enfrentamento contra cada um.
pois uns carecem de persuasao, outros, de forma. De faso, 6 facilmente curitel a

ignorancia daqueles que vieram a conceber assam devido aos impasses(pois a
conftontagao contra des nio 6 relativa is palavras, mas ao pensamento); por outro
lado, para aqueles que se pronunciam em vista do palaweado, a cura 6 a refutagao do
argumento expresso na voz e nas palavras.

fla09a 22/ Para os que conceberam impasses, foia parter das coisas sensiveis
que proveio elsa opiniao, a de que as contradit6rias e os contrfrios sio o caso ao
mesmo tempo, porque viam os contr6rios vindo a ser a partir de uma mesma coisa

Assim, se nio 6 possivel que venha a ser aquilo que nio 6, a coisa estaria previamente

dada sendo indiferentemente ambos os contrfrios - como Anaxagoras disse judo
estar misturado em judo, e tamb6m Dem6crito: com efeito, este Qltimo disse que o
vazio e o cheio estio presentes semelhantemente em cada parte, embora um deles
sqa ence, e o outro, nio-ence.

f1009a 3a/ Assam, contra os que concebem tats coisas, diremos que, de cerro
modo, pronunciam-se conetamente, mas, de outro modo, se enganam. f que o ence

se diz de doin modos, e, conseqtientemente, ha um modo no qual 6 admissivel que

alba venha a ser a partir do que nio &(mas ha outdo no qualnao 6 admissivel) e que
a mesma coisa, ao mesmo tempo, sega ence e nio-ente (embora nio pelo mesmo

aspecto); de cato, em pot&ncia, 6 admissivel que a mesma coisa deja ao mesmo tempo
os contrarios,-mas, em e6etividade. nio

flaOPa Sq A16m do maid, pediremos Ihe que considered haver tamb6m uma

outra ess6ncia entre os enter, a qual nio cabe, de modo algum, nem movimento, nem
corrupgao, nem geragao.

flO09a 38/ De maneira semelhante, tamb6m "a verdade a respeito das
apar&ncias'' a alguns proveio a partir das coisas sensiveis, pois cr6em nio ser
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conveniente que o que 6 verdadeiro seja decidido por multidio ou minoria, e cr6em
que a mesma coisa parece ser a alguns (que a degustaram) doce, mas, a outros, azeda,
de modo que, se todos estivessem doentes ou ensandecidos, e doin ou tics se
mantivessem sios e sensatos, plausivelmente se reputaria que estes estariam doentes
e ensandecidos. mas nio os demais

fl00Pb 6/ A16m disso, cr6em que muitas coisas que se nos aparecem ser o casa

aparecem a muitos animais de modo contrario, e que, para coda um consigo mesmo,
ng,o 6 sempre que as mesmas coisas parecem ser o caso pda sensagao. Assim, nio

seria evidente qual delas seria verdadeira ou false, pois tats e tail coisas em nada
seriam maid verdadeiras que tail e tats outras, mas seriam semelhantemente
verdadeiras. Por ipso, Dem6crito aHumou que nada 6 verdadeiro, ou, ao menos, n&o

6 evidente para n6s
f100Pb ]3/ Em gerd, por terem concebido cano pensamento a sensagao, e

porque esta 6 uma alteragao, afbmam ser necessariamente verdadeiro aquilo que se
manifesto a sensaq:ao. De faso, foipor ipso que Emp&docles e Dem6crito (e, por assam
dizer. cada um dos demais) tornaram-se suscetiveis a this opini6es. Emp6docles,
inclusive, disse que aqueles que mudam de disposiS:ao mudam de pensamento: ''pols

a intelig6ncia cresce nos homens em relagao ao que shes este presence ''. Em outro
lugar, a6uma que: "na medida em que se tornam diversos, tamb&m o pensar sempre
Ihes propicia coisas diversas

fla09b2]/Tamb&m Parm6nides pronuncia-se da mesma maneira: "assun coma,
a carla vez. esb, a mistura dos membros de muitas dobras, do mesmo modo o pensar

institut-se para os homensl pois 6 a mesma coisa que pensa: a natureza dos membros,

para todos e para cada um; pois 6 pensamento aquilo que predomina
fi00Pb Zq Menciona-se tamb6m uma declaragao de Anaxagoras para alguns

de seus companheiros, a de que, para des, os entes servo this quaid conceberem
f100Pb 28/A6umam que tamb6m romero manifestava-se dotado dessa opiniao,

porque lez Heitor, quando saiu de si devido ao golpe,jazer delkando, homo se tamb6m

pensassem aqueles que deliram, embora nio as mesmas coisas. Assam, seria evidente

que, se amboy sio pensamentos, tamb6m os entes se comportariam ao mesmo tempo
assam e nio assim.

fi00Pb 33/ E de taco durissimo o que results disco: com efeito, se aqueles que,
na medida do possivel, mats t6m observado o que e verdadeiro(sao ales os que mats
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o procuram e maid o estimam) possuem dais opini6es e declaram tail coisas a respeito
da verdade, coma nio serra jusco que desanimassem aqueles que tentam HHosofar? De
cato, buscar a verdade seria perseguir passaros a voar.

f/01(Pa // A causa dessa opiniao deles 6 que investigavam a verdade a respeito
dos enter, mas julgaram ser entes apenas os sensiveis, e, nestes, encontra-se bastante

presence a natureza do indeHinido, isto 6, a do ence que 6 assim como dissemosl por
isso, pronunciam-se de modo plausivel, mas nio dizem a verdade (de faso, mais
conv6m falar assim do que como Epicarmo contra Xen6fanes)

f/alda 7/ A16m disso, vendo que este natureza encontra-se integra em
movimento, e que nada verdadeiro se diz daquilo que este sofrendo mudanga
disseram que nio 6 possivel dizer nada verdadeiro ao menos a respeito daquilo que
sofre mudanga em coda parte e de todo modo. Com efeito, desta concepgao floresceu
a opiniao mais extrema entre as mencionadas, a daqueles que afirmam "heraclitizar '

e tal qual Crftilo sustentou, o qual, em Optima instancia, julgava que nio se deveria

diner nada, mas apenas movia o dedo e repreendia Herfclito por ter dito que nio era
possivel entrar duas vezes no mesmo rio, pols elejulgava que nio seria possivel nem
sequer uma Qnica vez.

rl0]0a IS7 Mas n6s, tamb6m contra tal arguments, diremos que ha alguma
razio para des crerem que aquilo que sofre mudanga, quando sole mudanga, nio
seja - embora isso seja suscetivel de dispute. De cato, aquino que esb perdendo algo
possui algo do que este sendo perdido, e 6 necessfrio que ja exista aldo daquilo que
este vindo a ser, e, em gerd, se algo esM se corrompendo, ha de estar dado algo que 6
o cano, e, se argo este vindo a ser, 6 necessfrio haver aquino a partir de que este vindo

a ser e aquilo por obra de que este sendo gerado, e que isso nio vg ao inHlnito.

fla/0a 22/ No entanto, deixando ipso de lada, afirmemos que nio 6 o mesmo
mudarporfa/e ra/gzzanrzdade e mudarporrarera/g a/zdadf; admits-se que alba nio
permanece o mesmo pda quantidade; nio obstante, 6 pda forma que conhecemos

rl0/0a ZS7 A16m do mats, 6justo repreender aos que assim concebem, porque,
vendo que 6 assim sobre um nQmero menor de cason, at6 mesmo entre os sensiveis

declararam de maneira semelhante a respeito do mundo inteiro. De cato, apenas o
lugar do sensivel em volta de n6s este incessantemente em corrupgao e geragao, mas

ele, por assim dizer, nem sequer 6 uma parte do dodo, de modo que seria maisjusto
absolv&-los devido aqueles do que condenar aqueles devido a estes

judo
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fl010a 32/ A16m do mats, evidentemente tamb6m contra des diremos o mesmo

quejg. foidito ha muito: devemos provar-lhes que ha, e convenc6-1os de que ha, uma
natureza im6vel -- embora, aos que a6umam que ao mesmo tempo 6 e nio 6, suceda

aHumar antes que tudo este em repouso, e nio que tudo encontra-se em movimento:

pois nio haveria nada para o que algo pudesse mudar, visio que tudo se encontraria
em tudo.

fi010b 1/ A respeito da verdade, para provar que nem tudo que aparece ser o
casa 6 verdadeiro, devemos dizer primeiramente que nem sequer a sensagao 6 balsa,

ao menos ado objetapr6prio mas aquino queaparece nio 6 o mesmo que a sensagao

A]6m disso, 6justo admiral-se, se concebem dais diHiculdades: se as grandezas sio de

tal porte e se as cores sio tais quaid aparecem aos que estio longe ou tail quads
aparecem aos que estio perto, e se sio tail quaid aparecem aos saudfveis ou tats quads
aparecem aos doentes, e se sio pesadas as que assim aparecem aos fracos ou as que

assim aparecem aos cortes, e se sio verdadeiras as que aparecem aos que dormem ou

as que aparecem aos despertos. De faso, que ningu6m cr& nisso, 6 evidente: em todo

caso, ao menos, ningu6m, se a noitejulga estar em Arenas, estando na Labia, caminha
at6 o Odeon

fiaiOb JI/ A16m disco. a respeiEO do Rituro. coma ja disse Plarao, nio sio
indiferentemente importantes a opiniao do m6dico e a do ignorante, por exemplo, a
respeito daquele que vita. a estar saudfvel ou nio vila

/JOIOb i4/ A16m disco, entre as pr6prias sensa96es. nio sio semelhantemente
decisivas a do objeto alheio e a do pr6prio, ou a do objeto vizinho e a do seu objeto

ora, a respeito da cor, 6 a visio que 6 decisiva, nio a gustagao, e, a respeito do gabor,

6 a gustagao, nio a visio; dada uma das quais, num mesmo instante, a respeito de um
mesmo item, jamais diz ao mesmo tempo que 6 assim e nio assim

fiOiOb ]q Mas, a respeito exatamente da afecgao, nem sequer em lnstantes
distintos a sensagao 6 divergente, mas, antes, 6 divergence a respeito do item ao qual

a afecgao sucede coma concomitante. Query dizer: o mesmo vinho poderia parecer
- sqa porque ele se modi6lca, seja porque se modiHica o compo - ser dock em tal
instante. mas ng,o doce em outro instante. No entanto, precisamente o doce, ao menos,

tal como ele 6 quando ele 6, jamais se modiHica, mas sempre se acerta a verdade a

respeito dele, e aquilo que ha de ser doce 6 necessariamente de tale tal typo. Mas 6 into

que todos esses argumentos destroem: assim como nio haveria ess6ncia de nada, do
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mesmo modo nada haveria por necessidade. De cato, aquilo que 6 necessirio nio
pode ser de diversos modos; conseqtientemente, se ha algo por necessidade. nio 6
possivel que se comporte assim e nio assim

fl0/0b 3a/ Em gerd, se houvesse apenas o sensivel, nada hax erie. nio ha\ endo
seres animados, pols, neste caso, nio haveria sensaq:ao. No entanto. 6 certamente

verdade que nio haveria nem os sensiveis. nem as sensag6es(pris das sio afecgaa
daquilo que sense)I mas 6 impossivel que, mesmo sem sensagao, nio existam
tampouco as coisas subjacentes, que produzem a sensagao. Pois, certamente. a

sensagao nio 6 ela mesma de si mesma, mas ha tamb6m also distinto para a16m da
sensagao, o qual, necessariamente, 6 anterior a sensagao, pois aquino que move 6 por
natureza anterior aquilo que 6 movido; e ipso nio 6 menos verdade, se des se dizem

um em relagao ao outro.

Capitulo 6
[lalla 3/ Ha a]guns que ficam no seguinte impasse entre ales, alguns estio

persuadidos disco, outros apenas proferem dais argumentos: querem saber quem 6
que discerne o que 6 saudavel, e, em gerd, quem 6 que discerne aquele que ha de
discernir corretamente a respeito de dada coisa

r10]1a 6] Ora, tats impasses sio semelhantes a indagar se agora estamo$ dormhdo
ou acordados. E todos os impasses desse tipo equivalem ao mesmo. Exigem, de cato

fundamento para tudo, pois buscam um principio, e buscam apreende-lo por
demonstragao -- embora, nas a96es, mostrem que nio estio persuadidos disso. Mas,

homo dissemos, eis de que des padecem: procuram fundamento daquilo de que nio

ha fundamento, pois o principio de uma demonstragao nio 6 demonstragao. Estes
facilmente poderiam ser persuadidos disso(pois nio 6 diHicil engender). No enlanEO

aqueles que buscam apenas a forma no argumento buscam o impossivel: proclamam
aHumar coisas contrarian, aHumando imediatamente aldo contrfrio a isso

fiO//a IZ7 Mas, se nio 6 verdade que judo e em relagao a argo, mas algumas
coisas sio das mesmas em si mesmas, entao, nem judo que aparece 6 verdadeiro,
pois aquilo que aparece aparece para algu6ml por conseguinte, quem diz que judo

que aparece 6 verdadeiro faz todos os estes serum em relagao a aldo. Por ipso, tamb6m

aqueles que buscam a forma no argumento e ao mesmo tempo pretendem submeter.

se a argumentagao devem resguardar-se e dizer que 6 verdadeiro nio aquilo que
aparece, mas sim aquilo que aparece para quem aparece, quando aparece, a sensagao
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a qual aparece e do modo em que aparece. Se des se submeterem a argumentagao,
mas nio se submeterem assim, imediatamente shes sucederf afinnar coisas contririas
Com efeito, 6 admissivel que uma mesma coisa afigure-se mel a visio, mas nio a

gustagao, e que, sendo dois os olhos, nio se afigure a mesma coisa para cada vista, se
das forem dessemelhantes. Ao menos, ipso era admissivel para os que, devido is
causas mencionadas hg, muito, a6rmaram que 6 verdadeiro aquilo que aparece, e que,

por ipso, tudo 6 indiferentemente falso e verdadeiro: de cato, nio 6 verdade que as

mesmas coisas aparecem para todos, nem 6 verdade que sempre aparecem as mesmas
coisas para algu6m, mas, neqtientemente, aparecem coisas contririas em um mesmo
instance (com efeito, no cruzamento dos dedos, o tato diz dois, mas a visio diz um),

mas nio precisamente para a mesma sensagao, pelo mesmo aspecto, de um mesmo
modo e no mesmo instance. Por conseguinte, eis algo verdadeiro.

flOJlb 1/ Mas, por ipso, talvez selz necessario, aos que assam se pronunciam
nio devido a impasses, mas em vista do palavreado, dizer que isso nio 6 verdadeiro,

mas sim verdadeiro para este. E, homo foi dino antes, seri necessfrio conceber que
tudo 6 em relagao a algo, isto 6, em relagao a opiniao e sensagao, de modo que nada
teria vindo ao ser, nem poderia ser, se ningu6m tivesse antes opinado. Mas, se keio ao
ser e ha de ser, evidentemente nio sio sodas as coisas que sio relativas a opiniao.

fi01ib 8/A16m disco, se alba 6 um, serra em relagao a alba anico, ou em relagao
a um nQmero determinado; e, se o mesmo item 6 metade e igual, nio obstante, o igual

nio & em relagao ao dobro. Em relagao ao opinante, se forem a mesma coisa o

homem e o objeto da opiniao, o homem nio serf o opinante, mas o objeto da opiniao
E se coda coisa fosse relative ao opinante, o opinante seria relative a coisas ilimitadas

em esp6cie
f10ilb 13/ Assim, neste tanto, considere-se ditz que a mats fume de toads as

opini6es 6 "nio serem verdadeiras ao mesmo tempo as enunciag6es opostas", e o
que decorre para os que se pronunciam daquele modo, e por que assam se pronunciam.

Dado que 6 impossivel que a contradit6ria diga a verdade ao mesmo tempo a respeito
da mesma coisa, evidentemente tampouco 6 possivel que os contririos ao mesmo

tempo estqam presentes na mesma coisa. Pois, entre os contrarios, um deles 6
privagao, nio menos que contrario, e privagao de algo que & o caso; e a privagao 6
negagao a partir de um g&nero determinado. Portanto, se & impossivel ao mesmo

tempo aHnmar e negar verdadeiramente, tamb6m 6 impossivel que os contririos
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spam o cano ao mesmo tempo, a n8o ser ambos de certo modo, ou, entao, um, de um
modo, o outdo, sem maid.

Capitulo 7
flOIJb 23/ Pris bein: tampouco 6 possivel hover um intermediirio na

contradigao, mas, necessariamente, uma coisa qualquer ou se aHuma ou se nega a
respeito de uma outra coisa. lsso 6 evidente, em primeiro lugar, para quem deHlne o

que sio o verdadeiro e o falco. De cato, dizer que aquino que 6 nio 6, ou que aquino
que nio 6 6, 6 faso; por outro lado, dizer que aquino que 6 &, ou que aquino que nio 6

nio 6, 6 verdadeiro. Por conseguinte, quem pretende aHumar que algo 6 ou n5o 6
podera estar dizendo algo verdadeiro ou algo falso. No entanto, nio pretendem a6umar
que 6 ou que nio 6 nem aquilo que 6, nem aquino que nio 6.

fJO//b 29/ Al&m do maid, haveria intermedifrio na contradiqao ou coma o
anza entre o prego e o brando, ou como aquino que nio 6 nenhum dos dois, entre

homem e cavalo. Se fosse dente modo, nio serif possivel havel mudanga(pris ha
mudanga a parter do que nio 6 bom em direg:ao ao bom, ou a parter dente em diregao
ao que n8o 6 bom)I presentemente, no entanto, sempre se manifesta mudanga(de

faso, nio ha mudanga a nio ser em diregao aos opostos e intermediarios). Mas, se
houvesse intermediario, tamb6m assim haveria um vir a ser em diregao ao branco, o
qual nio serif, por6m, a partir de algo nio brancol presentemente, no entanto, nio se
v& nenhum

fl0]2a 2/ Al&m disco, o pensamento ou a6uma ou nega um item qualquer
suscetivel de ser pensado ou inteligido(ipso 6 evidente por sua deninigao), quando diz
argo verdadeiro ou alba false. Quando comp6e de tale tal modo, afirmando ou

negando, diz algo verdadeiro, e, quando comp6e deste outro modo, diz algo falso.
f]0]2a S7 A16m disco, serif preciso haver intermediirio para sodas as

contradit6rias, se nio se argumenta em vista do palavreadolpor conseguinte, haveria

algu6m que nem dina a verdade, nem nio dkia a verdade, e hax elia algo a16m daquilo

que 6 e daquilo que nio 6, de modo que tamb6m haveria certa mudanga a16m da
gerag:ao e da corrupt:ao.

fl012a q A16m disco, tamb6m haveria intermedifrio em todos os generos em
que a negagao se revere ao contrario, por exemplo, entre os nOmeros, um nQmero que
nio Hesse nem impar, nem nao-impart mas ipso 6 impossivel; pda delinigao, 6 evidente.
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terminado poi6sua essgncia send uma outm er indagado se alba &branco, aHuma

$
a6umar nada.

Capitulo 8

1: :::i: S l:iR :: 'u::=
EHii illilEl£U:& j: :
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interlocutor queira dizer algo, de modo que se deve discutir assumindo, por sua
deflnigao, o que significa o falco, ou o que signiHica o verdadeiro Se aHumar o
verdadeiro nada maid 6 senio negar o falco, 6 impossivel que judo sega falco, pris 6
necessirio que uma das panes da contradiS:ao deja verdadeira

fJOiZO 11/ A16m disco, se, em relagao a qualquer coisa, 6 necessirio ou aHnmar

ou negar, e impossivel que ambos sejam falsos, pols 6 apenas uma das panes da

/]0/2b 13/ Ora, sucede a sodas os enunciados dense lipo argo que se repete: des
mesmos destruirem-se a si mesmos. De faso, quem aHuma que judo 6 verdadeiro faz

-verdadeim inclusive o enunciado contrfrio ao seu, de modo que faz o seu pr6prio
verdadeiro(bois o enunciado contririo nio o adrnite coma verdadeiro). Por

outro lido, quem diz que judo 6 faso Caz falso tamb6m a si mesmo. E, se excetuarem

o enunciado contrgrio -- um deles, como se apenas o enunciado contr£rio nio fosse
verdadeiro, o outro, como se seu pr6prio enunciado nio fosse falso --, nio menos shes

sucederf estipular inHinitos enunciados verdadeiros e falsos. Pois aquele enunciado
que aHuma ser verdadeiro o enunciado verdadeiro seria verdadeiro, e isso ida ao

/lt112b 22/ Evidentemente, tampouco dizem a verdade os quc a6umam que
tudo esb em repouso, nem os que a6umam que judo encontra-se em movimento
Pris, se tudo estivesse em repouso, sempre as mesmas coisas seriam verdadeiras e

falsasl no entanto, ipso manifestamente muda (quem enuncia, com efeito. outrora
nao era e novamenEe nio sera); por outdo lado, se mdo esdvesse em movimento. nada

a verdadeiro; tudo serra, entao, false. Mas 6oiprovado que ipso e impossivel

. ]]u]zD 28/ A]6m do maid. necessariamente, 6 argo que & que buda, pols a
mudanga se da a partir de algo em diregao a algo. Nem sequer 6 verdade que "tudo

esb em repouso ou judo se move em algum instante, embora nada se mova ou esteja
em repouso sempre". De faso, ha algo que sempre move aquilo que 6 movido, e o
primeiro que move 6 ele proprio im6vel

innnlto
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Capitulo I
flaesb 3/ Evidentemente, estio sends procurados os principios e as causal dos

entes enquanto entes. De fato, hi. uma causa da sa6de e do bem-estarl tamb6m das
coisas matemiticas ha principios, elementos e causasl em gerd, todd ci&ncia
raciocinativa ou que compartilha do raciocinio diz respeito a causes e principios,
sejam des maid exatos ou mais dimples. No entanto, todas das, circunscrevendo-se
a algum ante(isto 6, a album g&nero), a ele se dedicam, mas nio se dedicam ao ente,
sem maid, nem ao ence enquanto ente, nem prop6em nenhuma explicagao a respetto

do ''o que 6'', mas, a partir dele - umps, fazendo-o evidente pda sensagao, outras,
assumindo como hip6tese o "o que 6" - assim demonstram (ou de modo maid
necessfrio. ou de modo maid malefvel) aquilo que se atribui em si mesmo ao genera

a respeito do qual sio. Por ipso, 6 evidente que, por um tal procedimento, nio ha
demonstragao da ess&ncia, nem do "o que 6", mas 6 outro o modo de elucidagao
Semelhantemente, nada dizem com respeito a "se & ou nio 6 o casa '' o genero ao qual

se dedicam -- dado que pertence a um mesmo pensamento tornar evidente ''o que 6:
e ''se 6 o caso

fiaZSb 18/ Dado que tamb6m a ci6ncia da natureza encontra-se circunscrita a

um genera do ence(pols se circunscreve ao Lipo de essdncia em que o principio de
movimento e repouso este nell mesma), 6 evidente que ela nio 6 nem ci&ncia pratica,
nem ci6ncia produtiva(pols o principio daquilo que & suscetivel de ser produzido

este no produtor - intelig&ncia, ou t6cnica, ou alguma capacidade --, e o principio
daquilo que 6 suscetivel de ser feith esb no agence - a escolha; de cato, uma mesma
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coisa 6 suscetivel de escolha e suscetivel de ser feith) conseqtlentemente, se todd

conhecimento racional 6 ou pratico, ou produtivo, ou te6rico, a ci&ncia da natureza

ha de ser te6rica, mas te6rica a respeito de um ente tal que 6 capaz de mover-se, e
apenas a respeito do tipo de ess&ncia que 6 conforme a denmigao no mats das vezes:
e que nio 6 separada.

flaeSbZS7 E precise que nio passe despercebido de que modo e "aquilo que o
ser 6'' e o enunciado definit6rio, pois investigar sem isto 6 nio fazer nada. Entre os
itens suscetiveis de deflnigao e os ''o que 6'', uns sio como o achatado, outros sio
como o c6ncavo. Ewes di$erem entre si porque o achatado 6 concebido com a mat&ria
(pris o achatado 6 nariz c6ncavo), ao passe que a concavidade 6 sem materia sensivel
Ora, visto que todos os estes naturais deHmem-se de maneira semelhante ao achatado

por exemplo, nariz, olho, ro$to, carne, oslo e, em gerd, animal, assim coma folha
raiz, casca e, em gerd, planta(pols de nenhum doles o enunciado definit6rio 6 sem o

movimento, mas sempre comporta materia) -, 6 evidence de que modo 6 preciso
procurar e deHinir o "o que 6'' nos antes naturais, e por que compete ao estudioso da
natureza estudar tamb6m cerro tipo de alma - aquela que nio 6 sem mat&ria

fla26a 67 Assam, por e$sas consideraq6es, 6 evidence que a ciCncia da natureza
6 te6rica. Mas tamb6m a matemftica 6 uma ci&ncia te6rica. Mas, embora nio deja
ainda evidence se ela diz respeito a enter im6veis e separados, 6 evidente que algumas
matemiticas estudam coisas enquanto im6veis e enquanto separadas .

rla26a 10/ E se ha argo eterno, im6vele separado, evidentemente compete a
uma ciCncia te6rica canhece-lo, nao, por6m, a ci&ncia da natureza(pols a ci6ncia da
natureza 6 a respeito de certls coisas que se movem), nem a matematica, mas a

alguma outra, anterior a ambas. Pois a ci&ncia da natureza diz respeito a coisas nio-
separadas, mas nio im6veis, ao passo que, na matematica, algumas dizem respeito a
coisas im6veis, por6m igualmente nio separadas, mas existentes na materia. Mas a
ci&ncia primeira diz respeito a coisas separadas e im6veis. Ora, 6 necessfrio que
todas as causas sejam etemas, mas sobretudo estas, pois das sio causes dos entes
divinos que nos sio evidentes.

flaE6a 18/ Conseqtientemente, seriam tr6s as HHoso6las te6ricas: a matemftica

a ci&ncia da natureza e a teologia (pois 6 evidence que, se o divino encontra-se em

alguma parte, encontra-se nesse typo de natureza), e 6 preciso que a maid valiosa deja
a respeito do g&nero mais valioso. Assim, as ci&ncias te6ricas sio mais dignas de
escolha do que as outras e, entre as te6ricas, 6 este que 6 a mais digna de escolha
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r1026a 23/ E plausivel que algu6m formule o seguinte impasse: a flloso6ia
primeira porventura 6 universal, ou diz respeito a algum g6nero e alguma natureza
anica?(De fate, nem nas matemfticas ha um mesrno modo, ao contrArio: a geometria
diz respeito a certa natureza, bem como a astronomia, mas a universal 6 comum a
sodas). Ora, se nio Router nenhuma outra ess6ncia a16m das que se constiNem por
natureza. a ci&ncia da natureza serf ci&ncia primeira; mas se ha uma ess&ncia im6vel,

este ci6ncia ]sf. que de]a trata] serra anterior e 6UosoHta primeira, e universal dente

modo porque primeira. E a ela competiria estudar a respeito do ente enquanto ence
tanto o que ele 6, como aquilo que se Ihe atribui enquanto ence.

Capitulo 2

fla26a 33/ Ma$, dado que o ence aquino que se concebe coma "ente" sem
maid - se diz de vfrios modes, dos quais um era o ente por concomitancia, outro, o

ante como verdadeiro(e o nio-ence como falso), e, a16m disses, as figuras da predicagao

(por exemplo, o a/go, de ra/ gua/fdade. df ra/ g anridgdf. ondf. ghandi. e qualquer
outro que assam designs), e, a16m de todos essen. o ante em pot6ncia e efeEividadel
com e6eito, dado que o ence se diz de muitos modos, devemos primeiramente a6umar,

a respeito de um ente.porch/zoom/M/zc/a, que nio 6 possivel nenhum estudo a respeito
dele. Eis um sinai: nenhuma ci&ncia cuida disso, nem pratica, nem produtiva, nem

te6rica. De cato, quem produz uma casa nio produz tudo quanto secede como
concomitante a casa que surge(pris tats coisas sio ilimitadas; de fate, nada impede
que a casa produzida deja agradavel a uns, prqudicial ou proveitosa a outros, e
diversa, por assam dizer, de todos os entesl mas nio 6 a arte de edi6icar casa que

produz dada uma dessas coisas); do mesmo modo, tampouco o ge6metra estrada

aquilo que assim sucede coma concomitante is figuras, nem se sio distintos o triangulo
e o triangulo que possui dois angulos retos.

fJae6b 12/ E ipso sucede razoa\elmente, pols o concomitante e coma que

apenas uma designagao. Por isso, de certo modo, nio foi indevidamente que Plano
situou a sofistica no nio-ence. Pois os argumentos dos sofistas, por assim dizer, mais

do que tudo, sio a respeito daquilo que 6 concomitante: ''seri que sio distintos ou
id&nticos o musical e o letrado?'' , e "Corisco musical e Corisco", e "se tudo que 6,

mas nio 6 sempre, veio a ser '' , de modo que, ''se, sendo musical, veio a ser letrado,
tamb6m sendo letrado veio a ser musical" , e todos os demais argumentos desse lipo

Com efeito, o concomitante manifesto-se, de certo modo, pr6ximo ao nio-ence. lsso
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6 evidente tamb6m por tats argumentos, pois, dos entes que sio do outdo modo, ha
geragao e corrupgao, mas, dos entes por concomitancia, nio ha

flaeab 24/ Entretanto, mesmo assim, devemos afirmar, sabre o concomitante.

na medida em que 6 possivel, qual 6 sua natureza e por que causa ele 61 com efeito, ao
mesmo tempo serf evidente, tamb6m, por que nio ha ci6ncia dele.

fiae6a zz7 visio que, entry os enter, uns comportam se sempre do mesmo
modo e por necessidade(nao a necessidade que se diz conforms aquino que 6 forgado,

mas a que deHinimos por "nio ser possivel de outro modo"), ao passo que outros nio
sio por necessidade, nem sempre, mas no maid das vezes, eis o principio e a causa de

que exista o concomitante, pois dizemos ser concomitante aquino que nio 6 nem

sempre, nem no mais das vezes. Por exemplo: se na Canicula ocorre tempestade e
ftio, dizemos que ocorre por concomitancia, mas nio o dizemos se ocorre calor

sufocante, porque into se da sempre, ou no mais das vezes, mas aquino nio. Tamb6m
secede por concoiMtincia o homem serbranco(pols nio 6 nem sempre, nem no mats
das vezes); no entanto, nio 6 por concomitfncia que o homem 6 animal. f
concomitante o faso de o edificador curar, porque nio 6 o edificador, mas o m&dico,
que naturalmente faz ipso, mas sucede como concomitante ser m6dico o edificador.

Tamb6m um cozinheiro, almejando o prazer, pode produzir argo saudi.vel, mas nio
peta arte culinfria. Por ipso, ''sucedeu como concomitante '' , dizemos. e. de cerro

modo, ele o produz, mas nio sem mais. De faso, dos demais entes, ha capacidades
produtivas; mas, deste lipo de ente, nio ha nenhuma t6cnica, nem capacidade
determinada, pois daquilo que 6 ou vem a ser por concomitincia tamb6m a causa 6
por concomit&ncia

fiOZZa 8/ Por conseguinte, dado que nem judo que 6 ou vem a ser se da por
necessidade e sempre, mas a maior parte se da no mats das vezes, necessariamente ha
algo que 6 por concomitincia. Por exemplo: nem sempre, nem no mais das vezes o

branco 6 musical, mas, visio que is vezes vem a s&-lo, ha de ser por concomitincia
(casa contrario, judo syria por necessidade). Por conseguinte, ha de ser causa do
concomitante a materia que admire ser de outro modo, diversamente daquilo que se
da /zo maze dm vezes.

/laE7a iS7 Devemos assumir o seguinte prindpio: seri que nio ha nada que
nio sega nem sempre, nem no maid das vezes? Ou ipso 6 impossivel? Assim, para a16m

dessas coisas, ha aquUo que se da de "qualquer um dos doin modos que calhar '' e por
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concomitg.ncaa. Mas seri que o "no mais das vezes'' se atribui is coisas, mas o

sempre" nio se atribuia nada? Ou ha algumas coisas eternal?

[laZZa J9/ A respeito disco, devemos examiner depois. Mas, que nio ha ciCncia

daquilo que 6 concomitante, 6 evidente. De cato, toda ci6ncia 6 ou daquilo que se da
se/nPre, ou daquilo que se da /zo waif das I'ewes - pois, caso contrario, como se
poderia aprender, ou ensinar outro? De cato, 6 preciso que ela estqa definida ou por
aquino que se da se/npxe, ou por aquilo que se da no ma& da vezes, por exemplo, que,
no mais das vezes, a hidromel & ben6fica para os debris -- mas nio podera enunciar o

que este. para a16m disso: "quando nio seria ben6Hica '' , por exemplo, na lua nova
Pois tamb6m o ''na lua nova '' deveria se dar sempre, ou no mais das vezes. Mas o

concomitante este a parte doles

fla27a 26/ Esb ditz. portanto, o que 6 o concomitante. e por que causa ele e, e

que nio ha ci6ncia dele.

Capitulo 3

flae7a 29/ Que ha principios e causes que podem surgir sem processo de vir a
ser, e que sio corruptiveis sem processo de se corromper, 6 evidente. Pois, se nio
fosse assim, tudo seria por necessidade, visto que necessariamente ha alguma causa

daquilo que vem a ser ou se corrompe nio por concomitincia

/10e7a 32/ Seri que £sfo aguf ha de ser o casa, ou nio? Sim, se, precisamente, ra/
coisa vier a ser; faso contrario, n8o. E tal coisa ha de ser o caso, se outra coisa for o
caso. E. deste modo, se sempre subtrai-se um tempo de um tempo limitado,
evidentemente se chegara no agora, de modo que rare fa//h/ano ha de morrer jpor

doenQa ou] por vio16ncia, ao ments. precisamente, se sail. E isco. se aver sedele into.

se alguma outra coisa; e, deste modo, ha de chegar aquilo que presentemente e o cano,
ou a algo queja sucedeu

f10Z7b 4/ Por exemplo, se dyer cede; into se dare, se comer coisas picantes; e
isto ou 6 o caso, ou nao; por conseguinte, necessariamente, ha de morrer ou nio ha de
morrer. Semelhantemente, se algu6m pulasse para algo que sucedeu, tamb&m serra o

mesmo arguments. pols tal coisaja e o casa em album instance, query dizer, aquila

que sucedeu. Portanto, tudo que ha de ser haveria de ser necessariamente, por exemplo,
morrer aquele que vivel pois algo ja sucedeu, por exemplo, os contr£rios estarem na
mesma coisa. Mas, se 6 por doenga ou viol&ncia, kinda nio este determinado, mas ha

de suceder, se tal e tal coisa suceder.
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rlae7b 11/ Portanto, evidentemenEe procede-se at6 album principio, e este nio

mais procede at6 outro; assim, 6 este que ha de ser o principio do "qualquer um dos
dois que calhar", e nio ha nenhuma outra causa responsavel por sua geragao. No
entanto, eis o que sobretudo se deve investigar: esse tipo de redugao 6 em relagao a
que typo de principio e que tipo de causa? iE em relagao a mat&ria. ou ao em vista de
gz/e, ou aquino que moveu?

Capitulo 4
fiaZ7b i77 Assim, deixemos de Indo o este que 6 por concomitancia(pols este

suficientemente delimitado)I mas o ence como verdadeiro e o nio-ente como falco.

vista que se dio na composigao e na separagao, e, em conjunto, dizem respeito a
partigao da contradigao(pris o verdadeiro envolve uma a6umagao sabre aquino que
este composto e uma negaq:ao sobre aquino que este separado, e o falso involve a
contradit6ria dessa partigao; mas, de que modo ocorre inteligir juntamente ou a
parte, 6 outta discussao, quero dizer: inteligir juntamente ou a parte de modo a
resultar algo uno, nio por seqti&ncia); -- de faso, o falso e o verdadeiro nio estio nas

coisas(por exemplo, coho se o que e bom fosse diretamente verdadeiro, e o que e

mau, falso), mas estio no pensamento discursivo, e, a respeito das coisas samples e
dos "o que 6", nem sequer no pensamento discursivo

rla27b 28/ Tudo que 6 precise estudar a respeito dente tipo de ente(e de nio
ence), devemos examiner depots. Vista que a conexio e a separagao resided no
pensamento discursivo, mas nio nas coisas, e que este tipo de ence 6 distinto dos entes

preponderantes(pols o pensamento discursive conecta, ou subtrai, ou o "o que 6
ou que 6 df ra/ g a/zdadf, ou que 6 de fa/ gaanfzdade, ou algo diverse), devemos
deixar de lado o ence como concomitante e o este como verdadeiro. De cato. do

primeiro, a causa 6 inde6mida, do outro, & alguma afecgao do pensamento discursive,
e ambos respeitam ao g6nero restante do ente, e nio mostram uma natureza que

existisse a parte daquilo que 6 -- por isso, devemos deixf-los de dado e investigar as
causal e os principios do pr6prio ence enquanto 6 ence.[E evidentq nas discuss6es

em que delimitamos a respeito do "de quantos modos cada um se diz", que o ence se
diz de muitos modos]
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MeraHsica, Livros IV(Gamma) e VI(Epsilon)

Livro IV (Ga«ima)

1003b 20; literalmente, "gramatica"(grammar/fe), palavra que, a 6poca de

Arist6teles, designava apenas a arte de saber ler e escrever.

.I003b 33, .Z004a .27: Anacoluto no texto original

I004a .Z; lendo refheorera/, com os c6dices EJG e Cassin-Narcy. Para o
significado das siglas das nantes manuscritas, remeto a Ross(1924), paging que
antecede o texts gregg(naa consta a paginagao con\encional) e/ou Jagger(1957), p

.I004a 29; ''tipo de designagao '' traduz "&a/bona". O uso da palavra "idCntico
(por exemplo) para designar um item que satisfaz os crit6rios dados por alguma das

maltiplas deHinig6es desse termo, eis o que 6 uma "&afqona": uma "predicagao
uma "designagao" ou ''tipo de designagao '' , mas nio uma ''categoria". Serra absurdo,

portanto, traduzir literalmente.

]004a 32: "lmpasses'' ou "Aporias" 6 um titulo peso qual Arist6teles usualmente
denomina o livro lll (Beta) da Merc!#sica.

I004b 24: essa ocorrCncia da palavra ''dynamfs'' , que traduzi por "capacidade ''

poderia ter sido traduzida igualmente por ''habilitagao '' (ver, num sentido muito
semelhante, ''hex&'' em Pa res dos.4n/mak, 639a 2).



.100yb 30; a palavra "az/sia '
traduzida por ''realidade ''

neste contexto, parece ser maid adequadamente

.2007b 33: lendo o texto com Casein-Narcy e a maior parte das fontes manuscritas:

contrariamente a Ross e Jaeger, que preferiram a lig:ao de Ab.

IOt)8a ]9; "afirmar separadamente" quer dizer c{/irmar carla ma das
co/zrxad/r(ings sepaxadame/z/e, into 6, a6umar ''x 6 P", e depois aHnmar ''x nio 6 P:
mas nio dizer que "x & P e nio 6 P". Ver o uso de "diazreszs" em Keg ScZfsfzcas 169a

i008b 4-S! Arist6teles quer dizer: o enunciado "a natureza dos entes 6 de tal
Lipo(de modo que des ao mesrno tempo sio e nio sao)" 6 verdadeiro ou false?

/009b 2-3; uma tradugao mais literal serif: "por multitude e pouquidade

.2009b 30-3.Z; 6 intraduzivel em portugu&s o jogo de palavras utilizado pelos
sofistas, ao qual Arist6teles dude: "a//opbro/zeo '' e ''.pa/np&roneo" sio os verbos
traduzidos por ''delirar '', os quais se formam com preHuos aplicados sobre o verbo
'para/zeo", que significa ''pensar"; ''a/7opfroneo" quer dizer "pensar outras coisas:
pensar diversamente", no sentido de ''varian, delirar:

IOlaa J/-32; tradugao alternativa: "... absolver a estesEsc. os sensiveis] devido
aquelesEsc. os astros eternos] do que acusar aqueles ]sf. os astros eternos] devido a
estes [sr. os sensiveisJ". Os pronomes "estes" e "aqueles", neste cano, nio se

determinam pda refer6ncia anal orica a elementosja mencionados no texto. Trata-se
de um uso t6cnico dos pronomes, presence tamb6m em Plano: o pronome ''estes '' se
revere is coisas sensiveis deste mundo, ao passo que ''aqueles" revere-se i,s coisas
inteligiveis e eternas

.IO.ZOb 2; lendo o texto conforme Cassin-Nancy e a tradig:ao dos manuscritos,
sem a adigao de Ross, que me parece desnecessfria para a compreensao da sintaxe e
do argumento.

l0.20b 29-30; variance de tradugao: "nio 6 verdade que serf assim e nio assim
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.ZO.I .Za 5: lendo o texto dos c6dices, sem a emenda de Richards, aceita por Ross.
O participio futuro (''Kptwt '"), proposto por Richards, dada mais 6nfase ao argumento;
no entanto, o mesmo argumento pods ser desenvolvido com o participio presents

(" {PtvLO/"), que consta na tradigao manuscrita

jolla 28-29 ss.: julgo que este fuse, iniciada pda conjungao "lr&L", introduz
uma exp/fcafdo para aquilo que foi dito antes, sob o tom de uma colic;ess o.parr/a/ ao
argumento adversario, e subentende o mesmo "v8:X&Tat" de IOI la 25-26. Para uso
semelhante da conjungao "n6t", ver IOI la lO. Outros tradutores julgam que tal fuse

expressaria a .pr6fase para uma nova ap6dose, que vida em IOI la 34. No entanto,
precisam fazer maid rodeios do que eu 6iz, para suplementar aquilo quejulgam ester
subentendido na letra do texto.

]0.22a .22; isto 6, os entes aumentariam em metade e resultariam em 150% do
montante initial.

I012a 14; "zsso"("To8To"), a saber, esse nova negaqao, que naga o intermedifrio
em relagao ia6lrmagao e a negaGao(cf. Kirwan)

I012a 23-24: ha dual possibilidades de compreensao sintatica:(i) "o/ Tb 6voFLa

arlFc'LOv '' serra uma oragao relativa adjetivando diretamente "X6)'oq'', que seria o
antecedents do pronome relativo "ol'" I (ii) o antecedents do pronome relativo "ov
seria um "'ro6vou"oculto. mas(ii.a) este antecedente seria complements do sujeito

X6'roG",(ii.b) ou serra complements do predicativo "6 pcaR6q". Inclino-me mats

para a ]eitura(i). Em favor deli, ver 1045a 27. No entanto, julgo que(ii.a) e a menos
adequada. Para (ii.b), a tradugao syria "o enunciado serf de6inigao daquilo de que o
nome 6 sinai ''

]0.12b 5.6: ''conforme foi dino nas discuss6es acima '': ver 1006a 18-21

I0]2b 9; lendo o texto dos manuscritos EJ, com Cassin & Nary. O texto 6 dificil

e kinda nio decide em Qltima inst&ncia qual & a melhor ligao a ser adotada. Entendo

a fuse como Kirwan: "se a6irmar o verdadeiro nada maid 6 sengo negar o falco
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Livro VI (Epsilon)

1026a ]4; lendl "dXodptava"(c6dices), e nio a corregao "XLooLcrTd", proposta

por Schwegler e adotada por Ross e Jagger. Decade(1954/85) oferece boas raz6es

para mantel a ligao dos c6dices. A sintaxe 6 plenamente inteligivel com a ligao dos
c6dices e este de acordo com os padr6es de expressao do prego: a primeira sentenga
introduz a caracterizagao do objeto da ci&ncia da natureza, aHirmando c:om gndase

que ele nio 6 separado("X6pLavaFdv"), mas a/zrec@a do que, ao contrfrio do objeto
da matematica, que ram&lm nio 6 separado, ele nio 6 im6vel("dXX'o8K aK[PRva")
a segunda sentenga reforga a id6ia, numa esp6cie de construe:ao em ''quiasmo": sobre
o objeto da matematica, anuma-se rom g/!fuse que elq contrariamente ao objeto da
ci6ncia da natureza, 6 im6vel("K[P va K6P"), e acrescenta-se que, igualmenEe ao
objeto da ci&ncia da natureza (e, por antecipagao, diversamente do objeto da HHosofia

primeira) ele nio 6 separado("o0 X6pLaT6y Nta6f"). E 6bvio que o sentido de
Xuptav6t '" nests contexto nio contempla o modo de exist&ncia das ozzsa/ /zarb/ a&:

trata-se de uma sq2arafdo atribuida apenas is ozzsa/ supra-sensiveis; mas isso ocorre

em diversos outros texton(por exemplo, 1069a 34) e nio 6 nenhuma aberragao.

.2026b 4; o termo ''symbebe&os" este aqui sendo usado, mas nio mencionado

10e6b 13; seguia ligao de Ross("6Pola TL"), mas & precise ressaltar que a ligao
'6t'6H.avt '' seria igualmente boa

1027a 3]-32; a expressao adverbial "bleu Ka'ra aUPLP( 3nK6f" modifica os
participios ("'L'yvop,dvou Kal +0cLpoFdt'ou"), mas nio o infinitivo ''8t,at". A esse
respeito, concordo com Williams (1986), 181-2, e discordo de sodas as tradu96es
que consultei(Ross, Kirwan, debra)

I027b .29; alternative de traduS:ao :
modo

'a respeito do que 6(e nio 6) assam dense

.za27b 3.Z; alternativa de traduS:ao :
dos cntes preponderantes:

:o ence que 6 deste modo 6 um ente diverso
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CLOSSAKIO

J"' trivial parece'me estar na ruiz de um uso peculiar,
HUosoHicamente relevance, que a tradugao por ''causa '' corre o cisco de obscuiecer:

em 1027a 8, 29, 32 e b 13 , trata-se daquilo que 6 suficientemente responsavel pda

produgao de um ekito, isto 6, aquilo que, longe de ser meta condigao necessfria
responde plenamente pelo .porgug. Assim, em 1027b 13, traduzi ''aifion foz/'' por
'causa responsavel por '

sensivel. No contexts da "semintica onto16gica" envolvida na peoria da predicagao.
"rhonsrofz" tem outta signiHicado (ver Angioni [2006]. p- 1 12. e Angioni]1998], P.

89-93). Ainda nio atinei perfeitamente com as rela96es exatas entry essay duds es 6eras

ionais ''separado" e

:separavel '



dza/zo&. Uma solugao protocolar para a tradugao desse termo serif "pensamento
Mas ''pensamento '' em que sentido? "Pensamento" como ato ou evento mental

pelo qual pensamos algo: talvez em 1025b 17 seja esse o sentidol ou entio
pensamento" enquanto "concepgao de mundo", etc., tal homo dizemos em fuses

cdma "o pensamento de Arist6teles, o pensamento de Plano"= esse parece-me ser a
sentido em 1009a 16 (ver abaixo); ou ainda, pensamento coma faculdade ou
capacidade de pensar: esse parece-me ser o sentido em 1 009a 4, 1 012a 2. e em todas

ncias no capitulo E-4 (1027b 27, 28, 30, 33, 1028a 1). Nestas tlltimas
por6m, considerei oportuno acrescentar um adjetivo para dar conga da relevincia do

pieHixo "dza--'', pois este sugere que a capacidade de pensar procede por meio do
discurso, compondo e separando os termos em sentengas predicatlvas. Assam aaduzi
essay ocorr6ncias por "pensamento discursivo". Ha, no entanto, tr&s ocorr6ncias
maid diHlceis: em 1009a 16, traduzi por "modo de pensar" (o sentido serif o de
pensamento '' como ''concepgao de mundo '', mas considerei insatisfat6rio. no

contexto, &aduzir apenas por ''pensamento"). Em 1025b 6, traduzi por "raciocinio '

Talvez "racionalidade '' ou apenas "pensamento discursivo '' lossem solu96es
igualmente satis£at6rias. A ocorr6ncia mais diHlci], contudo, sucede em 1025b 25:

traduzi por "conhecimento nacional '' , em atengao a exig6ncias do contexto.

ro la/eaa/. Em publica96es anteriores, com o 6nico objetivo de minimizar cacofonias
e evitar o estranhamento do leitor, eu havia traduzido elsa expressao sem atender ao
dativo. Assim, por exemplo, ''lo eifza/ a/zf&nopo/" foi traduzido como ''ser homem '

e nio como "o ser para homem". Em alguns casos, essa tradugao pode ser mantida

No entanto, 6 necess&io considerar que. do panto de vista da peoria da predicaqaQ ha
uma grande diferenga entre "ro anal ' ant%topol"(com dadvo) e "ro efnaf alzrhmpoPz"
(com acusadvo): a primeira expressao consiste numjargao que equivale ao enunciado

d$1zlnis. que fornece o sentido essencial de "homem"("a/zrbropos") e estabelece a
Crib para o uso atributivo dense mesmo terms("homem 6- se define coma . oder

.para &omem")I a segunda expressao, por sua vez, consiste ja numa expressao
predicativa, na qual o termo "homem" 6 atribuido a algum item particular que
satisfaz o criteria estipulado pele enunciado (Zegnzms(". e homem"). Por ipso. em
alguns casos procurei mantel na tradugao a diferenga entre essay dual express6es.
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ePfsfeme. Traduzipor ''ci&ncia" ou "conhecimento" , de acordo com o contexts
Por

um lado, a palavra situa-se numa regiao difusa, entre duas nog6es: a nogao de conjunto

de proposig6es explanat6rias a respeito de um g6nero de coisas e a nogao de estado

cognitivo daquele que sage argo a respeito de um g6nero de coisas. Por outdo lado, a
paid\Ta porte designer, de acordo com o contexts, uma acepgao mats estrita e rigorosa
de ciencia(a ci6ncia conforme os padr6es expostos nos SeEundos 4na/I ' cos: uma
disciplina limitada a um g&nero, do qual demonstra os atributos, a partir de prlncipios
apropriados, etc.), ou uma acepgao mats ample. na qual se incluiria qualquer
disciplira que se pronuncia racionalmente sabre um genera de coisas(incluindo bias
't&cnicas'' e a "filosoHia primeira '').

hypokeimenon, kara ' hypo fine/zou. Para a justificativa da tradugao de
"hyPofezmenorz" por "subjacente", remeto para Angionit2006] P 110-113 e
Angioni [2001], p. 141

kaz#' aazzro. Traduzipor "em si mesmo" , e nio ''por si mesmo". A expressao quer
dizer. no seu sentido maid imediato, ''sozinho, isolado '' , isto 6, sem relagao com
nenhum pressuposto externo, com nenhuma condigao ulterior.

/oros. Este termo comporta uma pluralidade de sentidos, da qual Arist6teles utiliza-
se com tanta desenvoltura que, em alguns trechos de poucas linhas, trCs degas aparecem

quake dado a lada (ver I012a 19, 21, 23)

22: 1010a 15; 1012a 19, 251 1026b 15, 20, 221 1027b 7) - ''argumento" nio apenas
no sentido de raflof//zlo ro sz/ogzsmog romp/efo, constituido por proposigoes

encadeadas logicamente entre si, mas tamb&m no sentido de .premfssa oz/.proPosffao

,61/zdamfnra/a partir da qual se determina um raciocinio ou silogismo complete esse
uso 6 corrente em portugu&s, em ftases como ''o argumento de fulano 6 , em que
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a lacuna, ao inv6s de ser preenchida peso silogismo inteiro, preenche-se com a
proposigao decisiva para o mesmo

(iii) Algurnas outras ocorrfncias de "/ceos" talvez pudessem [er fido igua]mente
traduzidas por "argumento '', mas, em vista de certas peculiaridades do contexto.
traduzi sodas das por "enunciado": I012a 34, b 1, 14, 16, 20, 21. Nio estou
absolutamente seguro quanto a maior adequaS:ao dessa alternativa. Por isso. conv6m

repetir que esta tradugao aqui publicada nio almqa ser mais que uma primeira
versio provis6ria

EnHim, ha uma s6rie de ocorr6ncias peculiares:

(iv) Em I012a 23, "/beos" tem um senddo muito pr6ximo aquele apresenfado em
Z)f /nrfrpnrarlone 16b 26 e 1 7a 1 1 15 (remeto a Angioni]2006], p. 94)1 traduzi por
enunciado

(v) Em 1004a 33 e 1025b 10, ''/beos" comporta o sentido de ''explicagao '': uma
explicagao equivalente a p esrafdo d? conrm(em ing16s: "account"; em frances
rendre compte '')

(vi) Em 1012b 6. "/orcs" parece designar o discurso proferido por ArisE6teles nas

aulas (conforme express6es como ''e/z rots.p#ys&ok/ogoA ''); traduzipor ''discussio
ou "discuss6es"(pris este uso freqtlentemente vem no plural); nio considero
convenience traduzir por express6es solenes como "tratado", "obras''. Em 1027b

24, tamb6m uaduzi por ''discussao '', embora pudesse talvez ter traduzido por
argumento

(vii) Em 1006b 7, quake mann\ e minha opgao original: "argumentagao". No entanto.
parece-me que, nesse contexto, "/beos" pode vir a designar a pr6pria racionalidade

pda qual somos capazes de nos comunicar e formulae argumentos ab'avis da linguagem
articulada. Poderia ter traduzido por "fazio", no sentido dejnm/dade da razdo; mas

tenho minhas davidas; traduzir por "linguagem" tamb6m nio se me anlgurou
plenamente satisfat6rio; considereia opgao "racionalidade '', mas decidi traduzir
por "discurso", no sentido de /afzf/d de dkf rszva e rarzona/

(vin) Em 1010a 17, "/Oems" tem o sentido de 7mdo ou razoabl/fdade. tal coma
dizemos em fuses triviais homo "sua mie tem lazio

(ix) No contexto de discussio contra argumentos eristicos, ''foxes" comparece como
regale/Ife, pa/avrdno vazzoltraduzi por "palavras"(1009a 20) e "palavreado"(1009a
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Gloss

(x) Em IOlla 12 e I012a 21, demos as ocorr6ncias maid dificeis. Tradug6es por
''explicagao '' , ''argumento '', ''razao '', "discussio" incorreriam em graves

discos.

Em 101 1 a 12, Arist6teles censura os mesmos adversfrios que, conforme nos diz em

1006a 5-11 , exigiam demonstragao para tudo. Assam, "/Oems" aqui faz as vezes de

"apodfnzs" (cf. 1011a 13 e 1006a 7-10) Levando em conte que tampouco a
demonscragao refutativa d uma demonsuagao positiva do PNC(1006a 11-18), nao

traduzipor "demonstrag:ao '' , mas por ''fundamento '' . As outras op96es adma lis adds
falsi6cariam, a meu ver, o pensamento de Arist6teles: pois ele admire que o PNC

posse ser dfscuffdo, assam como admite que ele possa ser de algum modo exp//carla,

que possamos dole dar razdo no sentido de.presrar c07zrm, e que em seu socorra possa
vir uma argh/menfafgo - nio apenas a refutagao el&ntica, mas toda a argumentagao

subseqtiente empreendida no livro IV Mas parece'me maid diHicil dizer que o PNC

posse enconrrar umjzndaflienro que Ihe silva de principio anterior, do qual serra
dedutivel

o/z. on hef on. Nio temos em portugu&s um participio presente morfologicamente

equivalente ao grego "on '' . Ao inv6s do infinidvo ''ser" - que nio adoteipara nenhuma
ocorr6ncia de ''on" --, preferio terms ''ence", ou entao, dependendo do contexto,

uma oral:ao relativa, "que 6". Em Arist6teles, o participio "on '' n80 se restringe a
designar itens individuais, aos quaid costumamos dar o nome de "coisas" e que
percebemos como unidades separadas no espago e no tempo, etc.; "on ''

tamb6m

pode designer ipso, mas designa primordiale pre6erencialmence um/nro comp/ao,
constituido pda present:a de uma propriedade em um subjacente, e expresso atravCS
de uma sentenq:a predicativa. Na medida em que .pa#fcl@a da natureza do nome e do
verbo. o participio "on" abre-se para duas articulag6es: de um lado, ele pode ser
atribuido como predicado e, assim, apresenta uma lacuna para o sujeito e, de outro
lado, enquanto verbo, comporta um complemento e, por isso, apresenta uma lacuna

para o predicado. Assam, "on '' equivale a ''argo que 6 kro '' . Mas, no seu uso HHos6fico,
o participio "on" participa tamb6m da natureza do substantivo: ele consiste na
nominalizagao dessa relagao entre um subjacente e sua propriedade. designada pele

predicado. "Ence", assim. 6 ojuro de gae fa/ OH ra/ s Byacenre apre5fnra ralf e refs
propriedades.

49



Lucas Attgio

o/zona. Em 1009a 22, o dativo plural "opzomm/n" aparece num sentido maid trivial.
que p6de ser traduzido por "palavras''. Em I012a 24, raz6es contextuais me
convidaram a traduzir por "nome ''. No entanto, nos demais contextos
(principalmente em 1006a 30 e 1006b 22), a [radugao por "nome" serif precaria

Pois "ofzoma" nio se reporta simplesmente ao sinai lingtlistico que usamos para
designar uma coisa; pelo contrario, reporta-se ao inteiro cato 16gico-lingtiistico, no

qual denominamos uma coisa atrav6s de um termo qualquer, por pretender que a
coisa apresente as propriedades requisitadas para ser assim designada. Mesmo que,

em alguns contextos, deja admissivel entender que ''alzoma" se reporta precisamente
ao sinallingtlistico, nio podemos conceber que se reporta apenas ao "Dome pr6prio

da coisa, isto 6, a denominagao da coisa pelo seu "nome apropriado", que designa
sua ess&ncia. Trata-se antes de qualquer denominagao, que atribua a coisa uma

propriedade qualquer, deja ela concomitante ou essential(para detalhes, ver Angioni
[2006], pp. 48-53). Com relagao is ocorr6ncias de "onoma" em 1006b 2. 5. 8. ll e
12, baduzo todas por "denominag:ao

.p/lzgma. Este termo greco designa, inicialmente, aquilo em que este interessado
quem fda ou se pronuncia(para detalhes, ver Hadot]1980]). Foi em atengao a isso
que o traduzi, em 1005b 10, por ''assunto". Em outras ocorr6ncias (1006b 1 1 , 1009a

6, 1027b 26). uaduzi por "coisa", inclusive em 1006b 22, trecho no qual ha uma
oposil;ao relevante entre "ofzoma '' e "p/magma ''. Elsa opgao pareceu-me simplesmente

um mal menor, dianne da malta de alternativas disponiveis. E oportuno lembrar que,
com ' p/alma '' , is vezes Arist6teles reports-se is coisas em si mesmas, em oposigao
aos sinais lingtlisticos usados para designs-last no entanto, nem por ipso ele acredita
que pud6ssemos ter acesso cognitivo is coisas em si mesmas numb esfera af asica
situada aqu6m da linguagem articulada e denominativa

semazKdn. Estou convencido de que a.#/oso8apnmezrg de Arist6teles apresenta-se

como uma "sem8ntica onto16gica", na qual Arist6teles procure discriminar as regras
pdas quais as formas da linguagem funcionam consistentemente e remetem

objetivamente ao mundi(ver Angioni]1999a] e Angioni ]2006]). No entanto. o
empreendimento aristot61ico nio passa por nenhuma padronizagao normativa em
sua terminologia. Com isso, quero diner que 6 vio tentar encontrar um inico

signinlcado para o verbo "serra/ne/n '', que 6 decisivo nesse empreendimento.
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Arist6teles utiliza-se dense mesmo verbs(e eventualmente de ouuos) para designer

opera96es que, em termos fregeanos, situariamos respectivamente no
terreno do

smndo e no da r€#Erhcla. Mas isso tampouco significa que Arist6teles, por nio

dispor de uma terminologia padronizada para marc:ar esse distingao conceitual,
implesmente nio a tenha concebido, isto 6, tenha "confundido" , como metaHsico

simp16rio, diversas facetas do problema da signi6icaq:ao. Mas como isso nos levaria

longe demais, palo de provocar o leitor e declaro sem maid delongas que me pareceu
oportuno traduzir as ocorr6ncias de "semafnein" nos livros IV e VI por "significar" ,
ou "designar '' ou "querer dizer '

symbebe&os, ia a symbebe&os. Para justificativa detalhada da tradugao de "kara
rr . .=i =£A u4.A)I

sym&ebekos'' por "por concomitincia '' e de "symbebekos'' por
''concomitante '

remeto a Angionil20061, P. 110-1. Remeto tambfm a essay paglnas para aelucidagao
dos diversos sentidos que ''symbebekos'' preserve enquanto .prod/redo ou mesmo

.p/opdedade qualquer que pertence a sulqacentes. Al&m disco, 6 precise ressaltar um
ponto importante: em 1003a 25 e 1004b 7 (assim homo em /Zsfca ll 2, 193b 32-33),
"s)mbebekos" (no singular ou no plural) designs as propriedades que se seguem
necessariamente da ess&ncia de um subjacente e que, se nio contribuem para a

constituigao dessa ess&ncia, ao menos contribuem para a sua cognoscibilidade
ciencUica (ver Z)e-4nzma 1, 402b 16- 403a 2. 402a 8, 15). Nio tenho certeza, kinda.
sobre a mellor alternativa para lidar com esse diversidade de usos: traduzir
uniformemente o termo "D/mbebekos", para deixar claro ao leitor moderno o quao

pouco Arist6teles se preocupava com a padtoniza-go normativa de uma terminologia;
ou traduzir conforme o sentido em cada contexto, mesmo que isso cobra o risco de
oferecer ao leitor moderno um texto ja muito mastigado pda interpretagao, e sem as

dificuldades que talvez spam sentidas por quem l& o grego fluentemente. Em todo
caso. adotei solug6es diversas para contextos respectivamente diversosl em 1003a

25. desenvolvio participio numa oragao relative: ''o que decorre"; no entanto, em
1004b 7, traduzio plural ''symbebekara '' por "concomitantes". A uniformizagao da
tradugao, na verdade, parece-me indesejavel, sobretudo porque ''symZ)ebe&os" 6 um

participio, que ora poderia ser mais bem traduzido por um substantivo, ora por uma
oral:ao relative.
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tech/ze. Traduzi por "t6cnica ''. Uma alternativa plausivel seria "arte ''. No entanto.

embora este 61timo termo, em seu uso classico, possa ser conveniente, preferi o
primeiro, devido aos sentidos maid restritos que "arte '' veio a adquirit Tal como o

grego ''rech#ze'', o termo ''t6cnica" pode designar em gerd um saber-fazed, pelo qual
o ser humano "imita ou aperfeigoa" a natureza - isto 6, mats do que uma "ciCncia
uma habilidade produtiva que envolve cerro conhecimento

f#eozea. A tradugao por "contemplar '' nio me parece convenience. ''Contemplar
pode ter o sentido maid gerd de "observar '', "considerar '', etc.; no entanto. num

contexto filos66ico, esse termo nio consegue evitar a sugestao de uma epistemologia
neo-plat(5nica, que me parece estranha a Arist6teles. ''Contemplar '' pode sugerir
uma recepgao estftica e passiva de um objeto dorado de uma transparancia intrinseca

e imediata. Mas, na maioria das ocon&ncias nos livros IV e VI, ''faeox?zn" quer
dizer apenas "considerar como objeto de estudo, de exame, de averiguagao

i&eo/?Zzlo$ /heoxef/fe. Pdas raz6es expostas acima, a respeito de "f&eoxe/fz", serif
desastroso traduzir "f%eoxeraos'' por ''contemplativo '', sobretudo no contexto de

]ldaclfslca Vll, em que ArisE6teles denomina a 6Hoso6ia primeira coma "rhea/OEf#e

("teologia"). Traduzi por "que estuda" ou por "te6rico/a"(em Vll).
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