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Documenta los intentos de repoblacion y organizacion del territorio despues de Ia presencia musulmana en 
esas tierras; muestra Ia organizacion eclesiastica de la zona, con Ia existencia de antiguos cenobios ahoradesa
parecidos y convertidos en iglesias parroquiales; y refleja Ia creciente influencia, a partir del siglo XI, del papa
do con Ia expansion de Ia reforma gregoriana y Ia presencia de franceses que acuden en auxilio de los monar
cas cristianos. Entre los documentos contenidos figuran los Decretos del Concilio de Coyanza, celebrado en 
1055, convocado por Fernando Magno y su mujer Sancha (cf. A. Garda Gallo: "EI Concilio de Coyanza. 
Contribucion al estudio del derecho canonico espafiol en Ia alta Edad Media", Anuario de Historia del 
Derecho Espaiiol, 20 (1950) 275-633), asi como documentos sobre el Concilio de Burgos, celebrado en 1117, 
y el de Valladolid, celebrado en 1143. En fin, este cartulmio hace posible tambien el estudio del nacimiento de 
Portugal como nacion asi como de Ia lengua portuguesa. 

Con esta presentacion, extractada de Ia presentacion de Ia edicion, se pone de manifiesto el excepcional 
documento que el Dr. Manuel Augusto Rodrigues, profesor catedratico de Ia Facultad de Letras de Ia 
Universidad de Coimbra y Director del Archivo de Ia m"isma Universidad, Directory Coordinador Editorial, y 
el Canonigo Dr. Avelino de Jesus da Costa, profesor catedratico jubilado de Ia misma Facultad, han dado a Ia 
luz publica, en una excelente edicion yen un volumen con magnifica presentacion. 

Tras una presentacion del Dr. Manuel Augusto Rodrigues y un Prefacio del Dr. Avelino de Jesus da Costa, 
encontramos una valiosisima introduccion de mas de doscientas paginas, que constituye un verdadero estudio 
historico de los documentos que contiene el cartulario. La introduccion, muy documentada, se inicia con un 
estudio sobre Ia Historia polftico-eclesiastica de Europa en el cambio del p1imer milenio, que sirve de con
texto historico-cultural del Livro Preto; una amplia vision de Ia presencia de los arabes en Ia peninsula, con 
especial referencia a Ia cultura y a! pensamiento cientifico y filosofico de los musulmanes hispanos; un tercer 
apartado dedicado al mozarabismo, que se revela vivo y actuante en el Livro Pre to, y a los judios, tambien alu
didos en varios documentos de ese Libro; un cuarto capitulo en el que se pasa revista a Ia conquista cristiana 
y a Ia creacion de Ia Catedral de Coimbra, con mencion explfcita de sus obispos; y, finalmente, un estudio de 
algunas referencias histoiicas, geograficas, Iingiiisticas, religiosas, jurfdicas y socio-economicas que se pue
den encontrar en los documentos contenidos en el cartulmio. En suma, una introduccion que situa perfecta
mente en el tiempo yen el espacio Ios,textos contenidos en el Livro Preto. Se completa Ia edicion con una des
cripcion codicologica, una nota filologica, los criteiios de transciipcion, una referencia a las fuentes docu
mentales, una abundante serie de mapas e ilustraciones, asi como indice secuencial de documentos, indice cro
nologico de los sumarios, indice de citas bfblicas, un index initio rum de los documentos pontificios, fndice de 
citas de la Lex visigothorum sive Liber iudiciorum, indice onomastico, tabla ideografico-sistematica, tabla 
sinoptico-cronologica y un apendice con calendarios liturgicos. La biblioyaffa es muy completa, incluyendo 
innumerables referencias sobre todos los aspectos que tienen que ver con la epoca que abarca el Livro Preto. 

Hemos de felicitamos por este cuidadisimo trabajo realizado por los Dres. Rodiigues y da Costa, que tras 
largos afios de trabajo intenso y oculto ve ahora la luz, imprescindible para comprender una pagina muy impor
tante de Ia historia de Ia Peninsula Iberica y de su pensamiento y cultura. 

R. RAMON GUERRERO 

Jules L. Janssens: An Annotated Bibliography on Ibn Sfna. First Supplement ( 1990-1994 ), Lou vain-la-N euve, 
FIDEM, 1999, XXII+218 pp. 

En 1991, el Prof. Jules L. Janssens, de Ia Universidad de Lovaina, publicaba una extensa recopilacion de 
Ia bibliograffa sobre Avicena escrita entre 1970 y 1989, en un trabajo que constaba de 358 paginas (An anno
tated Bibliography on Ibn Sfna (1970-1989), Leuven, University Press, 1991). Ahora, en la coleccion Textes 
et etudes du Moyen Age, que patrocina Ia FIDEN (Federation Internationale des Instituts d'Etudes 
Medievales), e impresa por la prestigiosa editorial Brepols Publishers, nos ofrece el primer Suplemento a 
aquella bibliograffa, abarcando los afios 1990-1994. Pese a los pocos afios que cubre este suplemento, es muy 
amplia la bibliografia sobre el filosofo islamico escrita durante estos cuatro afios, a Ia que se afiaden las ine-
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vitables ausencias de Ia bibliografia inicial, debidas no a descuido o indiferencia por parte del autor, sino a 
desconocimiento de las mismas, porque, como sabemos bien quienes a esto nos dedicamos, muchas veces 
Revistas y obras suelen aparecer con bastante retraso o sue! en tardar afios en ser conocidas suficientemente. 

EI Suplemento que ahora nos llega pretende ser, como la Bibliograffa primera, una guia de referencia 
indispensable para todos aquellos estudiosos de Ia obra, pensamiento e influencia de Avicena. Mantiene Ia 
misma division que la obra inicial, es decir, diecisiete capitulos en los que se agrupan todas las publicaciones 
realizadas sobre Avicena: obras, ediciones y traducciones, bibliografia; biograffa; obras colectivas; estudios 
generales sobre Ia filosoffa aviceniana; logica, noetica y division de las ciencias; Iingiiistica, terminologia y 
poesia; psicologia y pedagogia; polftica y etica; metaffsica; temas religiosos y mistica; fuentes griegas; rela
cion con otros pensadores arabes; influencia sobre el occidente Iatino, el pensamiento judio y el pensamiento 
sirio; ciencias; medicina; y, finalmente, varia. La obra se completa con un indice de autores antiguos y otro de 
autores contemporaneos. 

Pero si ya representa un fmprobo esfuerzo clasificar bajo estos encabezamientos todos y cada uno de los 
seiscientos trece titulos de que consta esta bibliograffa, Ia excelencia de este esfuerzo se encuentra en el breve, 
pero preciso y muy uti!, comentario que acompafia a cada titulo, en el que el Prof. Janssens describe el conte
nido de cada publicacion, afiadiendole algunas observacionescriticas. 

Hay que felicitar al autor de este minucioso trabajo que, como su anterior bibliograffa, es de un valor 
incalculable para todos aquellos que nos consagramos al estudio del pensamiento del gran filosofo islamico, 
al ser instrumento necesario con el que con tar para futuras investigaciones sobre Avicena. 

R. RAMON GUERRERO 

Oeuvres philosophiques et scientifiques d'al-Kindi. Vol. II: Metaphysique et Cosmologie, par Roshdi Rashed 
et Jean Jolivet, Leiden, J. Brill, 1998, XIII+ 243 pp. 

E conveniente destacar que a filosofia de al-Kindl foi urn importantfssimo infcio para a filosofia arabe 
medieval. Este filosofo que foi urn grande admirador e estudioso da filosofia grega, influenciou filosofos como 
Avicena, bern como pensadores neoplatonicos. Apenas para citar urn exemplo: Veja nesta obra a epistola sobre 
"a prostra~ao do corpo extremo e sua obediencia a Deus" e o capitulo XXXIX e seguintes do Tratado I da obra 
Al-Mabda' wa-1-Macad (A Origem e o Retorno ) de Avicena. 1 

A tradu~ao e de excelente qualidade e rigor lingufstico. Os tradutores passam as ideias do autor com 
muita precisao e clareza. Com rela~ao ao conteudo, a obra apresenta em seu capitulo I o conceito de filosofia, 

_ conceitos sobre a causa primeira e sobre a verdade das coisas. 0 cap. II versa sobre o genera em rela9ao a 
especie; a respeito do movimento e do tempo; sobre o pleno eo vazio e sobre o etemo no senti do que este nao 
e corruptive!. 0 cap. III fala da subsistencia de urn substancia; sobre a pluralidade e a unidade e sobre a uni
dade da causa piimeira. 0 cap. IV versa sobre alguns predicamentos: o grande, o pequeno, o Iongo, o curto, o 
muito, o pouco, no sentido qu6 so podem ser ditos a respeito de alguma coisa de modo relativo, exp6e tam
bern alguns atributos do uno e a sua nao multiplicidade, ha uma epistola sobre a unicidade de Deus e finitude 
do corpo do mundo, outra sobre a quididade do que nao pode ser infinito e sobre o que e infinito. Epfstola 
sobre a finitude do corpo do mundo abordando o conceito de "grandeza" homogenea, como o comprimento, 
a superffcie e o volume. Os argumentos aqui sao no sentido de concluir que o corpo do universo e finito. Ha 
uma epistola sobre o Agente Verdadeiro que e p1imeiro e perfeito e, tambem, sobre o agente imperfeito, argu
mentando que o Agente Verdadeiro e o Criador. Ha uma epistola sobre a prostra9ao dos corpo extrema e sua 
obediencia a Deus. Nesta epfstola, al-Kindl faz uma referencia a surata, 55, versiculo 6 do Alcorao, para expli-

Ha uma traduc;:ao do tratado I para o portugues, como tftulo de" A Origem eo Retorno", edita
do pela EDIPUCRS, Porto Alegre,Brasil, 1999. 
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car o verdadeira significado da prastrac;ao por parte das estrelas e das arvores e de urn muc;ulmano no ritual 
da orac;ao, diante de Deus. 

Capitulo I- Basicamente, este capitulo apresenta o conceito de filosofia e de causa primeira. Para al
Kind1, a filosofia e "o conhecimento das coisas atraves de sua verdades segundo a possibilidade do ser huma~ 
no". A filosofia "mais nobre e hierarquicamente superior e a filosofia primeira", que tambem, ele chama de 
verdade primeira, a qual e a causa de toda verdade. 0 filosofo completo e o homem mais nobre e o possuidor 
deste conhecimento. Dito isto, ele expoe os seguintes elementos, ainda neste capitulo: o conhecimento da 
causa e mais nobre do que o conhecimento do causado. Se temos conhecimento de sua materia, de sua forma 
e de sua causa final, en tao conhecemos sua definic;ao. Ele conclui que a verdade de todo definidos esta em sua 
definic;ao. Al-Kind1 faz elogios aos filosofos que o antecederam e refletiram sobre este tema e cita especifica
mente Aristoteles, "o mais eminente dos gregos". Outra abordagem importante: no conhecimento das coisas 
atraves do conhecimento de suas verdades se da o conhecimento da soberania da unicidade de Deus, da virtu
de, etc. Os Mensageiros (Os Profetas) veridicos vieram para reconhecer a soberania de Deus. Al-Kindl critica 
e chama de infieis os que nao querem conhecer as coisas atraves de suas verdades, pois, por este caminho con
hece-se a soberania e unicidade de Deus. 

Capitulo II- Aqui al-Kind1 afirma que o ser humano tern duas existencias: uma delas e a percepc;ao, 
comum a todos os animais. Afirma que toda percepc;ao sempre pertence a urn corpo e e percebida por urn 
corpo. A outra percepc;ao e a intelectual. Portanto, tem-se duas percepc;oes: a sensivel e a intelectual. As coi
sas sao particulares e universais. Universais: quer dizer genera em relac;ao a especie. Particular: os indivfduos 
em relac;ao a especie. Os individuos particulares materiais possuem percepc;ao, a especie e o genero nao pos
suem percepc;ao mas estao sob uma potencia de uma alma completa, isto e, a alma humana, que nos chama
mas intelecto humano. Em seguida, fala sobre o pleno e o vazio. Afirma: nao ha pleno alem do corpo univer
sal porque nao ha corpo alem dele, nem ha vazio alem dele. Ele nao tern imagem na alma, e necessariamente 
uma percepc;ao intelectual. Outra afirmac;ao: a natureza e causa primeira de todo motor em repouso. 0 conhe
cimento das coisas naturais e a ciencia de tudo que se move. A causa do que se move e imovel, entao o que 
esta alem das coisas naturais nao se move. Fica claro que a ciencia daquilo que esta alem das coisas naturais 
e a ciencia do que nao se move. Noc;ao de eterno: o eterno nao tern causa, nao tern substrata (sujeito), nem aci
dente, nem agente nem causa. 0 etemo nao tern genera porque se tiver genero, entao, ele e especie, pois, a 
especie e composta pelo seu proprio genera e de outro. 0 etemo nao e corruptive!, porque o corruptive! tern 
genero e o eterno nao tern genero. Seria contradic;ao admitir-lhe genero. Por isto nao e possivel que o eterno 
seja corruptive!. 0 eterno nao tern imperfeic;ao e nem muda para algo mais nobre, ele necessariamente e per
feito. 0 que e infinito encontra-se em potencia, como o tempo e o movim~hto. Nao e possfvel que urn tempo 
em ato seja infinito. 0 tempo eo tempo do corpo do universo "quera dizer", afirma'al-Kind1, sua extensao. Se 
houver movimento, havera tempo, se nao houver movimento, nao havera tempo. 0 movimento e apenas movi
mento de urn corpo. Se houver corpo havera movimento, caso contnirio, nao havera. Nao ha tempo infinito; 
nao e possfvel haver uma quantidade infinita em ato. 0 tempo e finito em ato. 0 tempo e 0 movimento nao 
precedem urn ao outra; estao juntos na existencia. 

Cap. III- Este capitulo inicia com a seguinte afirmac;ao: todo vocabulo tern uma noc;ao. 0 que tern noc;ao 
exige investigac;ao. E continua: a filosofia se dedica apenas aquilo que exige investigac;ao. Toda noc;ao ou e 
universal ou e particular. A filosofia nao tern interesse pelo particular porque as coisas particulares nao sao 
finitas. A filosofia se dedica as coisas que podem ser conhecidas atraves de suas verdades, por isto se dedica 
as coisas universais finitas, por conhecer suas verdades. AI-Kind1 afirma que o essencial e o que faz subsistir 
a essencia de uma coisa e o faz permanecer; Exemplo: a vida e essencial no ser vivo. 0 essencial chama-se 
substancial porque por intermedio dele subsiste a substancia de uma coisa. 0 substancial: pode ser plural ou 
individual. Plural - incide sobre muitas coisas; da a cada coisa a sua definic;ao eo seu nome e as une por is to. 
A isto da-se o nome de forma. 0 substancial que diferencia a definic;ao entre as coisas como, por exemplo, que 
diferencia o racional de outros, chama-se diferenc;a. 0 que advem a uma substancia, esta numa so coisa, per
tence somente a ela, como por exemplo o riso no homem eo grunido do asno, chama-se proprio porque per
tence a uma so coisa. 0 que esta em muitas coisas, como a brancura do papel e do algodao, chama-se aciden
te com urn. por isto, todo vocabulo tern uma noc;ao, seja genero, forma, indivfduo, a diferenc;a, o proprio ou aci
dente comum. Al-Kind1 alude a relac;ao entre a pluralidade e a unidade, afirmando que nao e possfvel que haja 
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pluralidade sem unidade. Nao e possfvel que as coisas sejam pluralidade sem a unidade, nem a unidade sem 
a pluralidade. A associac;ao da unidade e da multiplicidade nao se da atraves das suas essencias. A causa de 
sua associac;ao e mais nobre e mais elevada do que elas e anterior a elas. A causa primeira nao e multi pia nem 
unidade e multiplicidade. Resta que a causae una, nao ha multiplicidade que a acompanhe. 

Cap. IV- Neste capitulo al-Kindl expoe sobre a unidade existente nos predicamentos. De infcio afirma 
que o grande e o pequeno, o Iongo e o curto, o muito e o pouco, nao sao ditos a respeito de alguma coisa de 
modo absoluto, mas relativamente. 0 grande e dito assim, em relac;ao a alguma coisa menor e o menor em 
relac;ao a alguma coisa maior. Quanto ao Iongo e ao curto, sao ditos de toda quanti dade continua, sao proprios 
desta, nao sao ditos de outras quantidades. Quanto ao pouco e ao muito, sao proprios da quanti dade desconti
nua e o que ad vern ao muito, ad vern ao grande, ao pequeno, ao Iongo e ao curto: nao sao ditos de modo abso
luto mas de modo relativo. Em seguida al-Kind1 faz uma longa exposic;ao sobre o uno., afirmando que nao e 
uno por equivocidade e sim por natureza. 0 urn eo numero de urn nome, nao e absolutamente nome. 0 urn (a 
unidade), de modo absoluto nao tern genero nem e suscetfvel a relac;ao com qualquer coisa (do mesmo gene
ra). 0 urn verdadeiro e eterno, nao se multiplica sob qualquer aspecto, nem e movimento, nem e alma, nem e 
intelecto. 0 Uno verdadeiro nao e urn dos inteligiveis, ou seja: nao e materia, nao e genero, nao e especie, nao 
e indivfduo, nao e diferenc;a, nao e proprio, nao e acidente comum, nao e movimento, nao e alma, nao e inte
lecto, nao e universal, nao e parte, nao e conjunto, nao e porc;ao, nao e uno em relac;ao a outra mas, e Uno 
absoluto, nao aceita a multiplicidade. 0 uno verdadeira nao tern materia, nao tern forma, nao tern quantidade, 
nem qualidade, nao tern relac;ao, nao tern genera, nao tern diferenc;a, nao e individuo. Ele e unidade absoluta. 
Qualquer outro uno e multiplo. Entao, a unidade e urn acidente em todas as coisas, e diferente do uno verda
deira. 0 uno verdadeiro e Uno por sua essencia, nao se multiplica sob nenhum aspecto. 0 Uno verdadeira eo 
primeira, e o Criador, e o que mantem todo criado. 

Ep{stola sabre a unicidade de Deus e finitude do corpo do mundo- Nao e possivel haver urn corpo infi
nito. 0 que e infinito encontra-se em potencia. Nao e possfvel que uma coisa em ato seja infinita. Nao e pas
sive! haver urn tempo em ato. 0 corpo, o movimento e o tempo nao precedem urn ao outra quanto a existen
cia, estao juntos na existencia ( existem conjuntamente). Nao ha agente para o Agente. Entao, o Agente nao e 
mUitiplo, e Uno, que Seja Exlatado Imensamente. Nao se assemelha as suas criaturas porque nestas existe a 
multiplicidade, Ele e o Criador e eles sao criados, Ele e perpetuo e eles nao, pois, o que se move muda e o que 
muda nao e perpetuo. Epistola sobre a quididade do que nao e possivel que seja infinito e sobre o que chama
mas de infinito. Aqui AI-Kind1 se utiliza dos mesmos argumentos da epfstola anterior. 

Ep{stola explicando a finitude do corpo do mundo. Por "grandeza", afirma, queremos dizer uma das tres 
coias seguintes: ou e uma coisa que tern apenas urn comprimento, me refiro a Iinha, ou e uma coisa que somen
te tern comprimento e Iargura, me refiro a superffcie, ou e uma coisa que tern comprimento, Iargura e profun
didade, me refiro ao volume. E digo tambem: queremos dizer com "grandezas homogeneas" as grandezas que 

·sao todas linhas ou todas superficies ou sao todas volumes. Nao e possivel que urn corpo seja infinito. Se for 
possivel haver urn corpo infinito, entao e possfvel estimar a partir dele urn corpo de figura Iimitada, finito, tal 
como a esfera ou o cubo. Se for urn corpo infinito e imaginar-se a partir dele urn corpo Iimitado, se isolarmos 
dele este corpo Iimitado, aquele, ou sera finito ou sera infinito. Se for finito, entao a soma dos dois corpos e 
finita, porque a soma de varios corpos finitos resulta em urn corpo finito, disto resulta que e necessaria, entao, 
que o que e infinito seja finito, e isto e uma contradic;ao. Se for infinito, mesmo isolando dele o corpo limita
do, se lhe for acrescentado urn corpo infinito, o corpo retorna ao seu primeira estado. Dois corpos onde urn se 
une ao outro sao maiores que cada urn isoladamente e os dois corpos sornados sao infinitos. Entao, o que e 

_ infinito sera maior do que e infinito. Nao e possivel que urn infinito seja maior que urn outro corpo infinito. 
Duas grandezas hornogeneas nao podern ser urna maior que a outra, sao iguais. Nao e possfvel haver urn corpo 
infinito, entao, nao e possivel que 0 corpo do universo seja infinito, e finito. 

Ep{stola de al-Kindf sabre o agente verdadeiro primeiro e pelfeito e sabre o agente impelfeito que e par 
extensfio.- 0 Agente verdadeiro eo Criador, Agente do universo. Todas as criaturas sao chamados agentes por 
extensao, nao sao agentes verdadeiros, sao todos verdadeiros passivos. Os prirneiras agentes por extensao·sao 
a partir de seu Criador, posteriormente sao uns a partir de outras ate o ultimo agente por extensao. 0 Criador 
e a causa prirneira de todos e da prastrac;ao do corpo extrema e sua obediencia a Deus -AI-Kind1 faz uma 
referencia ao versiculo 6, surata 55 do Alcorao ''As Estrelas e as Arvores se Prostram " - Explica o senti do da 
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car o verdadeira significado da prastrac;ao por parte das estrelas e das arvores e de urn muc;ulmano no ritual 
da orac;ao, diante de Deus. 

Capitulo I- Basicamente, este capitulo apresenta o conceito de filosofia e de causa primeira. Para al
Kind1, a filosofia e "o conhecimento das coisas atraves de sua verdades segundo a possibilidade do ser huma~ 
no". A filosofia "mais nobre e hierarquicamente superior e a filosofia primeira", que tambem, ele chama de 
verdade primeira, a qual e a causa de toda verdade. 0 filosofo completo e o homem mais nobre e o possuidor 
deste conhecimento. Dito isto, ele expoe os seguintes elementos, ainda neste capitulo: o conhecimento da 
causa e mais nobre do que o conhecimento do causado. Se temos conhecimento de sua materia, de sua forma 
e de sua causa final, en tao conhecemos sua definic;ao. Ele conclui que a verdade de todo definidos esta em sua 
definic;ao. Al-Kind1 faz elogios aos filosofos que o antecederam e refletiram sobre este tema e cita especifica
mente Aristoteles, "o mais eminente dos gregos". Outra abordagem importante: no conhecimento das coisas 
atraves do conhecimento de suas verdades se da o conhecimento da soberania da unicidade de Deus, da virtu
de, etc. Os Mensageiros (Os Profetas) veridicos vieram para reconhecer a soberania de Deus. Al-Kindl critica 
e chama de infieis os que nao querem conhecer as coisas atraves de suas verdades, pois, por este caminho con
hece-se a soberania e unicidade de Deus. 

Capitulo II- Aqui al-Kind1 afirma que o ser humano tern duas existencias: uma delas e a percepc;ao, 
comum a todos os animais. Afirma que toda percepc;ao sempre pertence a urn corpo e e percebida por urn 
corpo. A outra percepc;ao e a intelectual. Portanto, tem-se duas percepc;oes: a sensivel e a intelectual. As coi
sas sao particulares e universais. Universais: quer dizer genera em relac;ao a especie. Particular: os indivfduos 
em relac;ao a especie. Os individuos particulares materiais possuem percepc;ao, a especie e o genero nao pos
suem percepc;ao mas estao sob uma potencia de uma alma completa, isto e, a alma humana, que nos chama
mas intelecto humano. Em seguida, fala sobre o pleno e o vazio. Afirma: nao ha pleno alem do corpo univer
sal porque nao ha corpo alem dele, nem ha vazio alem dele. Ele nao tern imagem na alma, e necessariamente 
uma percepc;ao intelectual. Outra afirmac;ao: a natureza e causa primeira de todo motor em repouso. 0 conhe
cimento das coisas naturais e a ciencia de tudo que se move. A causa do que se move e imovel, entao o que 
esta alem das coisas naturais nao se move. Fica claro que a ciencia daquilo que esta alem das coisas naturais 
e a ciencia do que nao se move. Noc;ao de eterno: o eterno nao tern causa, nao tern substrata (sujeito), nem aci
dente, nem agente nem causa. 0 etemo nao tern genera porque se tiver genero, entao, ele e especie, pois, a 
especie e composta pelo seu proprio genera e de outro. 0 etemo nao e corruptive!, porque o corruptive! tern 
genero e o eterno nao tern genero. Seria contradic;ao admitir-lhe genero. Por isto nao e possivel que o eterno 
seja corruptive!. 0 eterno nao tern imperfeic;ao e nem muda para algo mais nobre, ele necessariamente e per
feito. 0 que e infinito encontra-se em potencia, como o tempo e o movim~hto. Nao e possfvel que urn tempo 
em ato seja infinito. 0 tempo eo tempo do corpo do universo "quera dizer", afirma'al-Kind1, sua extensao. Se 
houver movimento, havera tempo, se nao houver movimento, nao havera tempo. 0 movimento e apenas movi
mento de urn corpo. Se houver corpo havera movimento, caso contnirio, nao havera. Nao ha tempo infinito; 
nao e possfvel haver uma quantidade infinita em ato. 0 tempo e finito em ato. 0 tempo e 0 movimento nao 
precedem urn ao outra; estao juntos na existencia. 

Cap. III- Este capitulo inicia com a seguinte afirmac;ao: todo vocabulo tern uma noc;ao. 0 que tern noc;ao 
exige investigac;ao. E continua: a filosofia se dedica apenas aquilo que exige investigac;ao. Toda noc;ao ou e 
universal ou e particular. A filosofia nao tern interesse pelo particular porque as coisas particulares nao sao 
finitas. A filosofia se dedica as coisas que podem ser conhecidas atraves de suas verdades, por isto se dedica 
as coisas universais finitas, por conhecer suas verdades. AI-Kind1 afirma que o essencial e o que faz subsistir 
a essencia de uma coisa e o faz permanecer; Exemplo: a vida e essencial no ser vivo. 0 essencial chama-se 
substancial porque por intermedio dele subsiste a substancia de uma coisa. 0 substancial: pode ser plural ou 
individual. Plural - incide sobre muitas coisas; da a cada coisa a sua definic;ao eo seu nome e as une por is to. 
A isto da-se o nome de forma. 0 substancial que diferencia a definic;ao entre as coisas como, por exemplo, que 
diferencia o racional de outros, chama-se diferenc;a. 0 que advem a uma substancia, esta numa so coisa, per
tence somente a ela, como por exemplo o riso no homem eo grunido do asno, chama-se proprio porque per
tence a uma so coisa. 0 que esta em muitas coisas, como a brancura do papel e do algodao, chama-se aciden
te com urn. por isto, todo vocabulo tern uma noc;ao, seja genero, forma, indivfduo, a diferenc;a, o proprio ou aci
dente comum. Al-Kind1 alude a relac;ao entre a pluralidade e a unidade, afirmando que nao e possfvel que haja 

263 

pluralidade sem unidade. Nao e possfvel que as coisas sejam pluralidade sem a unidade, nem a unidade sem 
a pluralidade. A associac;ao da unidade e da multiplicidade nao se da atraves das suas essencias. A causa de 
sua associac;ao e mais nobre e mais elevada do que elas e anterior a elas. A causa primeira nao e multi pia nem 
unidade e multiplicidade. Resta que a causae una, nao ha multiplicidade que a acompanhe. 

Cap. IV- Neste capitulo al-Kindl expoe sobre a unidade existente nos predicamentos. De infcio afirma 
que o grande e o pequeno, o Iongo e o curto, o muito e o pouco, nao sao ditos a respeito de alguma coisa de 
modo absoluto, mas relativamente. 0 grande e dito assim, em relac;ao a alguma coisa menor e o menor em 
relac;ao a alguma coisa maior. Quanto ao Iongo e ao curto, sao ditos de toda quanti dade continua, sao proprios 
desta, nao sao ditos de outras quantidades. Quanto ao pouco e ao muito, sao proprios da quanti dade desconti
nua e o que ad vern ao muito, ad vern ao grande, ao pequeno, ao Iongo e ao curto: nao sao ditos de modo abso
luto mas de modo relativo. Em seguida al-Kind1 faz uma longa exposic;ao sobre o uno., afirmando que nao e 
uno por equivocidade e sim por natureza. 0 urn eo numero de urn nome, nao e absolutamente nome. 0 urn (a 
unidade), de modo absoluto nao tern genero nem e suscetfvel a relac;ao com qualquer coisa (do mesmo gene
ra). 0 urn verdadeiro e eterno, nao se multiplica sob qualquer aspecto, nem e movimento, nem e alma, nem e 
intelecto. 0 Uno verdadeiro nao e urn dos inteligiveis, ou seja: nao e materia, nao e genero, nao e especie, nao 
e indivfduo, nao e diferenc;a, nao e proprio, nao e acidente comum, nao e movimento, nao e alma, nao e inte
lecto, nao e universal, nao e parte, nao e conjunto, nao e porc;ao, nao e uno em relac;ao a outra mas, e Uno 
absoluto, nao aceita a multiplicidade. 0 uno verdadeira nao tern materia, nao tern forma, nao tern quantidade, 
nem qualidade, nao tern relac;ao, nao tern genera, nao tern diferenc;a, nao e individuo. Ele e unidade absoluta. 
Qualquer outro uno e multiplo. Entao, a unidade e urn acidente em todas as coisas, e diferente do uno verda
deira. 0 uno verdadeiro e Uno por sua essencia, nao se multiplica sob nenhum aspecto. 0 Uno verdadeira eo 
primeira, e o Criador, e o que mantem todo criado. 

Ep{stola sabre a unicidade de Deus e finitude do corpo do mundo- Nao e possivel haver urn corpo infi
nito. 0 que e infinito encontra-se em potencia. Nao e possfvel que uma coisa em ato seja infinita. Nao e pas
sive! haver urn tempo em ato. 0 corpo, o movimento e o tempo nao precedem urn ao outra quanto a existen
cia, estao juntos na existencia ( existem conjuntamente). Nao ha agente para o Agente. Entao, o Agente nao e 
mUitiplo, e Uno, que Seja Exlatado Imensamente. Nao se assemelha as suas criaturas porque nestas existe a 
multiplicidade, Ele e o Criador e eles sao criados, Ele e perpetuo e eles nao, pois, o que se move muda e o que 
muda nao e perpetuo. Epistola sobre a quididade do que nao e possivel que seja infinito e sobre o que chama
mas de infinito. Aqui AI-Kind1 se utiliza dos mesmos argumentos da epfstola anterior. 

Ep{stola explicando a finitude do corpo do mundo. Por "grandeza", afirma, queremos dizer uma das tres 
coias seguintes: ou e uma coisa que tern apenas urn comprimento, me refiro a Iinha, ou e uma coisa que somen
te tern comprimento e Iargura, me refiro a superffcie, ou e uma coisa que tern comprimento, Iargura e profun
didade, me refiro ao volume. E digo tambem: queremos dizer com "grandezas homogeneas" as grandezas que 

·sao todas linhas ou todas superficies ou sao todas volumes. Nao e possivel que urn corpo seja infinito. Se for 
possivel haver urn corpo infinito, entao e possfvel estimar a partir dele urn corpo de figura Iimitada, finito, tal 
como a esfera ou o cubo. Se for urn corpo infinito e imaginar-se a partir dele urn corpo Iimitado, se isolarmos 
dele este corpo Iimitado, aquele, ou sera finito ou sera infinito. Se for finito, entao a soma dos dois corpos e 
finita, porque a soma de varios corpos finitos resulta em urn corpo finito, disto resulta que e necessaria, entao, 
que o que e infinito seja finito, e isto e uma contradic;ao. Se for infinito, mesmo isolando dele o corpo limita
do, se lhe for acrescentado urn corpo infinito, o corpo retorna ao seu primeira estado. Dois corpos onde urn se 
une ao outro sao maiores que cada urn isoladamente e os dois corpos sornados sao infinitos. Entao, o que e 

_ infinito sera maior do que e infinito. Nao e possivel que urn infinito seja maior que urn outro corpo infinito. 
Duas grandezas hornogeneas nao podern ser urna maior que a outra, sao iguais. Nao e possfvel haver urn corpo 
infinito, entao, nao e possivel que 0 corpo do universo seja infinito, e finito. 

Ep{stola de al-Kindf sabre o agente verdadeiro primeiro e pelfeito e sabre o agente impelfeito que e par 
extensfio.- 0 Agente verdadeiro eo Criador, Agente do universo. Todas as criaturas sao chamados agentes por 
extensao, nao sao agentes verdadeiros, sao todos verdadeiros passivos. Os prirneiras agentes por extensao·sao 
a partir de seu Criador, posteriormente sao uns a partir de outras ate o ultimo agente por extensao. 0 Criador 
e a causa prirneira de todos e da prastrac;ao do corpo extrema e sua obediencia a Deus -AI-Kind1 faz uma 
referencia ao versiculo 6, surata 55 do Alcorao ''As Estrelas e as Arvores se Prostram " - Explica o senti do da 
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palavra prostra~ao do ponto de vista linguistico. As estrelas e as arvores se prostram significa, segundo ele, 
que sao obedientes a Deus de modo continuo enquanto que a prostra~ao de urn mu~ulmano no ritual da ora~ao 
e uma prostra~ao que envolve orgaos do corpo e esta prostra~ao nao e contfnua. A obediencia tambem e dita 
no sentido de transforma~ao do imperfeito para o perfeito Na lingua arabe diz-se tambem obediencia no sen
tido deter urn fundamento ultimo (no senti do de acabar em) na ordem do ordenador que nao tern imperfei~ao 
nem mudan~a da imperfei~ao para a perfei~ao. Quanto ao corpo mais elevado neste mundo junto com seus 
individuos: ele e vivo distinto. A esfera celeste e urn corpo, sendo corpo, ou e urn corpo morto ou e urn corpo 
vivo. Ela e causa agente proxima para cada ente vivo corruptive!, o ente vivo corruptive! e urn corpo que se 
move. A esfera celeste e a causa proxima para a vida do corpo vivo, a vida no corpo vivo engendrado e uma 
forma para o corpo vivo engendrado que a esfera celeste !he imprimiu. 

Dr. Jamil Ibrahim ISKANDAR 
Professor de Filosofia na Pontificia 

Universidade Catolica do Parana, Curitiba- Brasil. 

FORMENT. Eudaldo, Id a Tomas. Principios fundamentales del pensamiento de Santo Tomas, Fundacion 
Gratis Date, Pamplona 1998, 183 pp. 

EI profesor Forment, uno de los mas prestigiosos tomistas espafioles, discfpulo de F. Canals y Director 
ejecutivo de Ia Sociedad Internacional Tomas de Aquino (SITA), ha publicado un libro basi co sobre Ia filoso
ffa de Sto. Tomas. 

En su primera parte nos expone cuales han sido las declaraciones historicas del Magisterio de Ia Iglesia 
sobre el tomismo, ademas de Ia opinion de destacados teologos y filosofos de los ultimos siglos. La conclu
sion de este balance es Ia actualidad perenne de Ia filosoffa del aquinate. 

EI au tor subraya el enorme prestigio de Ia filosoffa de Sto. Tomas durante toda Ia historia de Ia filosofia. 
La causa del posible olvido de su pensamiento en Ia actualidad se debe -en su opinion- a un sentimiento de 
revanchismo que lleva a los filosofos a castigar a los que en otra hora fueron alabados. 

Compuesto por treinta capftulos breves, ellibro hace un repaso de toda su doctrina, comenzando p~r Ia parte 
metaffsica y acabando con Ia antropologica. Las citas de Sto. Tomas son numerosas, y escuetas, Io que favorece 
su agil Iectura. EI Iibro es una buena introduccion para quien desee adentrarse en una· de las filosoffas mas origi
nales y profundas de Ia historia. Ademas, afiade un interesante estudio de Ia situacion presente del tomismo, espe
cialmente en Espana. Este estudio da motivos de sobradas esperanzas para el futuro de Ia reflexion tomista. 

JUAN ANTONIO MORENO 

RANA J?AFONTE, Cesar, Salisbury (1110/20-1180), Madrid, Ediciones del Orto (BF 104), 1999, 94 pp. 

Es Ia segunda monograffa que el profesor Cesar Rafia publica en las Ediciones del Orto. EI afio pasado 
fue Pedro Abelardo, y ahora Juan de Salisbury, dos autores importantes de Ia filosofia medieval cristiana. La 
experiencia de tantos afios de dedicacion a Ia ensefianza del pensamiento medieval en Ia universidad compos
telana Io percibe inmediatamente el lector, pues expone con soltura y rigor, dentro de los Ifmites de espacio de 
esta Colecci6n, los conceptos fundamentales de Ia filosofia del "saresberiense", como gusta de repetir Rafia. 
La obra esta dividida en dos partes: una expositiva y otra de textos. En Ia primera expone Cesar Rafia el hori
zonte intelectual del siglo XII, y Ia importancia de Ia Escuela de Chartres, a Ia que pudo asistir Salisbury. Este 
s~cerdote secular vivi6 dedicado a Ia tarea diplomatica y administrativa de Ia Iglesia, Io cual no le impidi6 
sacar tiempo para escribir, sobresaliendo estas dos obras: Policraticus y Metalogicon. La primera de estas 
obras rezuma humanismo. Todos los autores clasicos de Ia antigiiedad aparecen repetidamente en sus paginas. 
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Es muy significativo el elogio que hace Salisbury del saber, del trivium y del quadrivium, frente a Cornificio 
y sus coreografos, que lo despreciaban. Temas que desarrolla en estaobra son el sentido de Ia filosofia, Ia ver
dad, Ia etica y Ia polftica. La segunda obra tiene por tema Ia logica, mejor min Ia logica "nova", pues supone 
el conocimiento de toda Ia obra aristotelica. Salisbury, ademas de gran escritor fue una gran persona, segun se 
puede deducir del respecto con que trata a sus adversarios. Desde el pun to de vista didactico, Ia seleccion de 
textos que ha hecho de Salisbury confiere allibro un toque de utili dad digno de ser resaltado. Consideramos 
que Cesar Rafia ha logrado perfectamente el objetivo de exponer clara y sucintamente Ia filosofia de uno de 
los autores mas representativos de la filosoffa medieval. 

JORGE M. AYALA 

MENSA i VALLS, Arnau de Vilanova, Madrid, Ediciones del Otto, Biblioteca Filosofica, 1998, 92 pp. 

Dentro del contexto clerical y escolastico de los siglos XIII-XIV, Ia figura del medico-fil6sofo valencia
no Arnau de Vilanova (c. 1240-1311) resulta original. A Ia Histmia de Ia filosofia ha pasado como un perso
naje conflictivo y contradictorio, debido en gran parte a los apasionados y contradictorios testimonios que 
transmitieron de el sus contemporaneos. Vilanova dejo una extensa obra escrita sobre temas muy diversos: 
medicina, farmacia, teologia, filosoffa y derecho. El genera expresivo usado por Arnau de Vilanova es el tra
tado, Ia introduccion a un autor y a Ia polemica. Los titulos mas sonoros pertenecen a la polemica: Gladius 
iugulans thomaistas; Antidotum contra venenum effusum per patrem Martinum de Atheca, pradicatore1n. 
Estas cliticas contra los dominicos (Arnau es el primero que los llama "tomistas o "tomatistas") son una espe
cie de defensa personal frente a las cliticas que comenzaron a hacerle los dominicos, amigos suyos basta 
entonces. En efecto, Vilanova, con tono apocalfptico, habla de la venida inmediata del Anticristo, del mal 
ejemplo de algunos prelados eclesiasticos y religiosos, y de la hipocresia de muchos cristianos. A su vez, pro
pone soluciones reformadoras para la Iglesia. Estas ideas fueron bien recibidas por los Beguinos. 

A partir de mediados del siglo XIX, gracias a los hallazgos de algunos manuscritos, se comienza a 
reconstruir el verdadero pensamiento de Arnau de Vilanova, del que se conocfan los errores y Ia condena de 
los mismos, pero no sus aciertos. Hasta ahora, han sido publicado sus obras medicas, pero no asf sus obras 
espirituales. Jaume Mensa, que anteriormente ha publicado una extensa monograffa sobre Arnau de Vilanova, 
expone ahora didacticamente Ia vida, los escritos y el pensamiento del medico-filosofo valenciano, acompa
fiadas de fragmentos de sus obras traducidos a! castellano, inexistentes hasta ahora en Iengua vernacula. 

JORGE M. AYALA 

RAIMUNDUS LULLUS, Ars brevis. Obersetzt, mit einer Einfiihrung herausgegeben von Alexander Fidora. 
Hamburg, Felix Meiner verlag, 1999, 146 pp. 

Raimundo Lulio o Ramon Llull (1232-1316), conocido en la historia de Ia filosofia como doctor illumi
natus, es Ia expresi6n mas elevada del espfritu filos6fico medieval de Ia Peninsula Iberica. Surgido de un 
ambiente cultural muy heterogeneo, Llull asign6 como meta de su pensamiento Ia apologfa del cristianismo por 
medio de una raz6n sabiamente conducida, Ia cual culminalia pacfficamente la conquista militar de las 
Cruzadas y que combatilia tambien al vastago musulman que el averrofsmo habfa implantado en Parfs. Su 
hipemacionalismo, al que animaba el furor demonstrandi, tenfa una finalidad muy pragmatica, pues estaba sos
tenido por un misticismo ardiente, una filosoffa del amor que da Ia clave de toda su doctrina y de su conducta. 

En Ia tradici6n filos6fica mundial, Llull es celebre sobre todo por su Ars Magna, impugnada a veces, como 
una fantasfa poco cientffica. El prop6sito profunda del Ars Magna consiste en proporcionar a Ia apologetica una 
tecnica rigurosamente racional que permita, con la ayuda del silogismo, convencer a los infieles, demostrando 


