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NOTA INTRODUT6RIA

OSWALDO GIACOIA JUNIOR

Os fragmentos p6stumos de puja tradugao ora nos encarre-
gamos, pertencem a produgao Hilos66ica de Nietzsche dos anon
compreendidos entre 1885 e 1888, que certos comentadores e in-
t6rpretes caracterizam como sendo o periodo em que Nietzsche
elabora o programa da Vonfade de Porter (Der WIZZe Zzzr .Z}/ache),

obra, de resto, jamais levada a Gabe por este 6i16sofo. Independen-
temente de todd rumorosa po16mica envolvendo a autenticidade e
a validade editorial da obra em questao -- po16mica de crucial si-
gniHcag5,o, sob diversos aspectos, para os trabalhos de pesquisa
tendo por objeto o pensamento nietzscheano --, quer-nos parecer

que os fragmentos p6stumos ora traduzidos encerram, de .per si,
considers.vel relev&ncia 61os6fica: des explicitam elementos e arti-

culam argumentos que devem ser reputados essenciais para a
adequada compreensao do modo homo Nietzsche pretende ter refu-
tado a tele filos6Hlca da autonomia da consci6ncia e a pretense.o de
conquistar um inabalfvel fundamento para o ediHcio do saber, a



Osx.vclido Giacoia J.

partir de uma cHtica da faculdade de conhecer que fosse conduzida
por etta mesma faculdade.

A crftica de Nietzsche aos empreendimentos filos66icos cen-
trados na autonomic da subjetividade se Caz sob o ponto de vista
da desconstituigao das ilus6es da L6gica e das sedug6es da Grami-

tica -- ilus6es e sedug6es inextrincg.veil desses empreendimentos,
segundo Nietzsche, desde que mantida a crenga fundamental que
os amma, a crenga nas categorias bfsicas da L6gica e da Gramfti-
ca, e, conseqtientemente, a crenga na "verdade '

Tal critica compreende, homo uma de subs panes maid signi-
6icativas, uma reflexio tendo por objeto a meta6sica cartesiana e
se integra, como momento fundamental, ao programs filos6fico que
Nietzsche retomara a partir dos anon 1885/1888: a reversio
rUmhehru/zgJ do platonismo. Tats fragmentos devem, portanto,
servir de importantes meios auxiliares para a compreensao das
posig6es nietzscheanas sobre peoria do conhecimento e critics da
meta6sica, tal homo se encontram elaboradas nas obras por ele es-
critas a parter de Para AZdm de Bem e a/aZ(1886), em que, sob as
maid diversas perspectives e prop6sitos, reaparecem os elementos
nucleares que constituem a base dos argumentos encontrfveis
nesses fragmentos.

Com o prop6sito de indicar tanto a presenga homo a persis-
t6ncia de uma postura filos6fica radicalmente critica em relag5.o ao
conhecimento(que, por sua vez, se fundamenta numa reflexio
acerca dos limited da 16gica e da linguagem), acrescentamos, ao
final, doin fragmentos p6stumos datados dos anon 1872/1873, por-
tanto dais ou menos contemporaneos do famoso ensaio(in6dito
durante a vida de Nietzsche) Sabre Verdade e .2Wenffrcz no senffdo
extra-moral, onde ja se encontram expostas nog6es - chave da teo-
ria nietzscheana do conhecimento.
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Tail fragmentos foram extra:idol da edig5.o critica das obras
completes de Nietzsche organizada por G. Collie M. Montinari,
reproduzida em quinze volumes, homo edig5.o de estudos, sob o
Home de Krfffsche Sfudfenausgabe(KSA), publicada em blunique

em 1980 peso editores W. de Gruyter e Deutscher Taschenbuch
Verlag(DTV). Os nimeros dos volumes e paginas citados repor
tam-se, portanto, a este edigao; algarismos arg.bicos a frente dos
par6nteses indicam a s6rie dos fragmentos e manuscritos segundo
sua cronologia, e os algarismos entre par8nteses se referem ao
n6mero dos manuscritos constantes da referida s6rie.





FRAGMENTOS P6STUMOS
FRIEDRICH NIETZSCHE

Xl; 36(30), p. 563 (junho4julho 1885)

'Somos injustos com relagao a Descartes quando reputamos
leviano seu recurso a veracidade de Deus. De cato, somente pda
suposig5.o de um Deus moral, co-natural conosco, 6 que a 'verdade '
e a busch da verdade sio algo que promete sucesso e tem sentido.
Deixando-se de lado este Deus, torna-se possivel perguntar se ser
enganado nio pertence is condig6es da vida

Xl; 40 (20); p. 637 s. (agosto/setembro 1885)

"Sem considerar os governantes, que ainda hoje acreditam
na gramftica homo oerffas aeferna e conseqnentemente homo Su-

jeito, Predicado e Objeto, ningu6m maid 6 hole tio inocente para
estabelecer, a modo de Descartes, o sujeito 'eu ' homo condigao de

Refer6ncia: F. Nietzsche: Sae/nfZfche Wer e. .K>ftfsche Sfzzdfenazzsgczbe
Ed. G. Collie M. Montinari, Munique, de Gruyter e DTV. Verlag, 1980.
Algarismos romanos indicam os volumes, ar6,bicos se referem aos
fragmentos e a paginagao.
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'penso '; por meio do movimento c6tico da filosofa moderna tornou
se-nos maid admissivel o inverso, into 6, considerar o pensar como
causa e condigao tanto do 'sujeito ' quando de 'objeto ', 'subst5.ncia'

:materia ': o que talvez sein apenas um lipo inverso de errs. lsto, no
entanto, 6 certs; n6s abrimos m&o da 'alma ' e, conseqtientemente,
tamb6m da 'alma do mundo ', da 'coisa em si ', do mesmo modo que

de um comego do mundo, de uma 'causa primeira '. O pensar n6o 6
para n6s um meio para 'conhecer ', por6m para designar o aconte-
cer, para ordeng.-lo e torng.-lo manipulavel para nosso uso: n6s hole
pensamos dessa forma sobre o pensar: talvez amanh5. de outro
modo. N6s n5.o compreendemos maid propriamente homo o 'com-
preender' teve que ser necessario, compreendemos menos kinda
coma ele teve que surgir: e, se nos vemos sempre forgados a tomar
em nosso auxilio a linguagem e os h6.bitos do entendimento popu-
lar, a apar6ncia do permanente contradizer-se nfo dep6e ainda
contra a legitimidade de nossa suspeita. Tamb6m no tocante a
:certeza imediata ', nio 6 mais tio facil nos satisfazer: n6s nio re-

conhecemos ainda oposigao entre 'realidade ' e 'apar6ncia ', n6s fala-
riamos antes de gratis do ser -- talvez preferivelmente de graus da
apar6ncia -- e azedariamos ainda mesmo aquela 'certeza imediata:
de que n6s pensamos e que, conseqtientemente, pensar tem reali-
dade, com a dOvida a respeito de que grau tem esse ser; talvez fos-
semos, homo 'pensamento de Deus', de faso efetivos, mas void.teis e
aparentes homo o s5.o os arco-iris. Suposto que houvesse na ess6n-
cia das coisas algo enganador, delirante, mentiroso, nem mesmo a
melhor das vontades de omn,fbus dzzbffare, a mode de Descartes,

nos protegeria das ciladas dente ser; e precisamente aquele meir
cartesiano poderia ser um artiHcio capital para nos enganar fun-
damentalmente e nos ter por loucos. Ja na medida mesmo em que,
na opiniao de Descartes, tiv6ssemos efetivamente realidade, n6s
deveriamos, precisamente como realidade, de algum modo tomas
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parte naquele enganador e mentiroso fundamento das coisas e em
sua vontade fundamental: -- baste, 'eu ng.o quero ser enganado ' po-
deria ser o meio de uma vontade maid profunda, maid refinada,
maid fundamental, que quisesse precisamente o contrario, into 6,
enganar-se a sl mesma.

'Jn summa: d de se duvidar que o 'sujeito ' posse demonstrar-
se a si mesmo - para ipso necessitaria ele justamente ter um forme

ponte de apoio fora dele mesmo, e este malta.:

Xl; 40(21); p. 638 s. (agosto/setembro 1885)

:Ponto de partida: do corps e da fisiologia: por qu6? -- N6s ob-
temos a correta representag5.o da esp6cie de nossa unidade subje-
tiva, a saber, como governantes a. testa de uma comunidade, n5.o
como 'almas' ou 'forgas vitais'; do mesmo modo, da dependencia
desses governantes com relagao aos governados e is condig6es da
hierarquia e divis5.o do trabalho, homo possibilitag5.o simultanea-
mente das singularidades e do todd. Do mesmo modo, de como as
unidades viventes permanentemente surgem e perecem, e homo ao
'sujeito ' nfo pertence eternidade; de que tamb6m justamente no

obedecer e comandar se expressa o combate, e de que a vida per-
tence um cambiante determinar fronteiras de poder. Pertence is
condig6es segundo as quaid pode hover governo certs fncerfeza em
que o governante deve ser mantido a respeito das disposig6es par-
ticulares e at6 das perturbag6es da comunidade. Em resumo: ob-
temos uma apreciagao tamb6m para o nao-saber, o ver por alto, o

simplificar, o falsear, o perspective. O mais importante, por6m, 6
que n6s entendemos o comandante e deus subalternos como sendo
de £dOnffca espdcfe, todos bens:iveis, volitivos, pensantes -- e que por

toda parte onde vemos ou adivinhamos movimento no corpo, n6s
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aprendemos a 'inferir uma vida complementar, subjetiva e invisi-
vel. Movimento 6 uma simb61ica para o olho; ele indira que algo
foi sentido, querido, pensado. O questioner direto do sujeito sobre
o sujeito e toda auto-reflexio do espirito tem aqui deus perigos:
que o interpretar-se falsamente poderia ser 6.til e importante
para sua atividade. Porisso n6s questionamos o corpo e recusa-
mos o testemunho dos sentidos agugados: n6s examinamos, por
assim dizer, se os pr6prios subordinados nio podem entrar em con-
tacts conosco.

Xl; 40(22); P. 639

;NB. 'Pensa-se: logo existe algo pensante; -- aqui desemboca a
argumentagao de Descartes -- mas nio 6 a realidade de um pensa-

mento o que quid Descartes. Ele queria, para a16m da 'imaginagao:
('Einbildung ') atingir uma subsf ncaa que pensa e se imagine".

Xl; 40(23); P. 639 s

:Sdamos maid precavidos que Descartes, que se manteve
prego a armadilha das palavras. Cogf£o 6 decididamente apenas
uma palavra: mas ela signifier algo maltiplo: algo 6 m61tiplo e n6s
grosseiramente o deixamos escapar, na boa fe de que deja uno. Na-
quele c61ebre cogffo se encontram: 1) pensa-se, 2) e eu credo que
sou eu quem aqui pensa, 3) mesmo se admitindo que o segundo
ponto permanecesse implicado, como artigo de fe, kinda assim o
primeiro 'pensa-se ' cont6m ainda uma crenga; a saber, que 'pensar '
bela uma atividade para a qual um sujeito, no minimo um 'into ' te-
nha ser pensado -- a16m disco o ergo sum nada significal Mas isto 6
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a fe na gramftica, j6. sg.o aqui institu:pdas 'coisas' e subs 'atividades'
e n6s nos afastamos da certeza imediata. Deixemos, pois, de lado
aquele problem6tico 'into ' e digamos cogffafur homo rata, sem a in-
tromissg.o de artigos de fe: dessa forma nos iludimos novamente,
pois tamb6m a forma passive cont6m princ:ipios de fe e n5.o apenas
'fates': zln summcz, precisamente o cato ngo se deixa estabelecer
desnudamente, o 'acreditar ' e o 'opinar ' este.o introduzidos no co-

gifo do cogffaf e cogitafur: quem 6 que nos garante que n6s, com
ergo, nio extras.mos algo dente acreditar e opinar, argo que rema-
nesce: algo 6 acreditado, logo acredita-se em algo -- uma forma
false de conclusion Por fim, ja se deveria saber o que 6 'ser ', para
extrair do cogffo um sum, ja se deveria igualmente saber o que 6
saber: -- parte-se da crenga na L6gica, no ergo sobretudo!, e nio
apenas do estabelecimento de um Hacfum.r E possivel 'certeza:
no saber? N5.o seria talvez certeza imediata uma confradlcffo !n
acUecto? O que 6 conhecer, em relag5.o ao ser? Para aquele que,
para this quest6es, ja traz consigo artigos de fe preparados, a
prud6ncia cartesiana n5.o tem maid nenhum sentido: ela chega
tarde demais. Antes da questao do 'ser' deveria ester decidida a
questao do valor da L6gica

Xl; 40(24), P. 640s

'N5,o se deve embelezar e acomodar a ingenuidade de Des-
cartes, homo o fez, p. ex. Spilt.

'A consci6ncia 6 imediatamente certs de si mesma: a exist6n-

cia do pensar nio pode ser negada nem pasta em d6vida, pris etta

negag5.o ou dOvida sio justamente estados do pensar, ou da consci-
6ncia; a exist6ncia deles demonstra, portanto, aquilo que este colo-
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dado em questao, com o que, consequentemente, retira-se-lhes todd

significagao '. Spir 1, 26. 'Pensa-se ', ergo existe argo, a saber: 'pen-

sar'. Era ipso o sentido de Descartes? TeichmUller p. 5 e 40 hg. pas-

sagens... 'Algo que 6 imediatamente certo de si mesmo ' 6 contra-
senso. Suposto, por exemplo, que Deus pensasse atrav6s de n6s, e
nossos pensamentos, na medida em que nos senn.ssemos homo
causa, fossem uma apar6ncia, assim a exist6ncia dos pensamentos
n5.o estaria negada ou posta em davida, sim, por6m, o ergo sum.
Senio ele teria que dizer: ergo esf. - Ng,o hg. certezas imediatas:

cogffo, ergo suzy pressup6e que se saiba o que sqja 'pensar' e, em
segundo lugar, o que deja 'ser ': se o esf (sum) fosse verdadeiro, ele
serra uma certeza fundada em doin juizos legitimos, acrescida da
certeza de que se possui, em gerd, um direito a conclusao, ao ergo
- portanto em dodo cano nenhuma certeza imediata. A saber: no
cogffo n5.o h3. apenas um events que 6 simplesmente reconhecido --
into nfo tem sentidol -- por6m um jufzo a respeito deste evento de-
terminado, e quem, por exemplo, ngo soubesse diferenciar entre
pensar, sentir e querer nio poderia sequer constatar o evento. E no
sum ou esf se encontra ainda uma tal fmprecfsdo conceitual, que
com ipso nem sequer Pt, o 'torna-se ', ainda nio esta excluido. 'Aqui
ocorre algo ' poderia ser porto no lugar do 'hg. aqui algo, aqui existe
algo, aqui este. algo '

Xl; 40(25), P. 641s

"A crenga na certeza imediata do pensar 6 uma crenga a
maid, nenhuma certezal N6s modernos somos todos adversirios de
Descartes e nos defendemos de sua dogma.tica leviandade no duvi-

dar. 'E necessgrio duvidar-se melhor que Descartes'. Por todd par-
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te onde h6. homens maid profundos, encontramos o inverso, o con-
tra-movimento contra a autoridade absoluta da deusa 'Razgo '. L6-

gicos fanfticos fizeram com que o mundo se tornasse um engano e
com que somente no pensamento fosse dado o caminho para o 'ser ',

para o 'lncondicionado '. Ao contr6rio: o mundo me causaria prazer,
se ele devesse ser um engano; e homens maid pe:r$eitos se divertem
sempre a respeito do entendimento dos sensatissimos:

Xl; 40(10), p. 632 (agosto/setembro 1885)

"Descartes ngo 6, para mim, su6cientemente radical. Face a
sua exig6ncia de obter algo de maid seguro e ao seu 'eu nio quero
ser enganado ' 6 necessfrio perguntar: 'por que ndo?' Em resumo:
preconceitos morais(ou raz6es utilitgrias) a favor da certeza con-
tra a apar6ncia e incerteza. A esse respeito 6 que eu considero os

fi16sofos, da 61osofia dos Vedanta at6 agora: por que este 6dio con-
tra o n5.o verdadeiro, mau, doloroso, etc -- Para Prefacio: Primeiro

as estimativas morris de valor liquidadas. Ao 'imperativo categ6ri-
co' pertence um imperadorl"

Xl1; 2(108), p. 114. (outono de 1885/1886)

:Que o razor do munro este em nossa interpretagao(que sio

possiveis talvez, em algum lugar, ainda outras interpretag6es a16m
das simplesmente humanas), que as interpretag6es at6 agora exis-
tentes sio avaliaQ6es perspectivas por meio das quais n6s nos con-
servamos na vida, into 6, na vontade de poder, de crescimento do
poder, que toda eZeoagdo do homed traz consigo a superagao de
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interpretag6es mats estreitas, que todo fortalecimento alcangado e
todo alargamento de poder fibre novak perspectives e raz crer em
novos horizontes -- into percorre meus escritos. O mundo, que em
argo /zos fmporfa, d falco, ou sda, ngo 6 nenhum cato, mas uma
composigao (Ausdichtung) e arredondamento (Rundung) sobre
uma magna coma de observag6es. O mundo 6 'em fluxo ', homo algo
que vem a ser, homo uma falsidade que sempre novamente se des-
loca, que jamais se aproxima da verdade -- pois ngo existe nenhu-
ma 'verdade:

xn; 2(93), p. l07 (n85/86)

"Em que medida a dia16tica e a crenga na razio ainda assen-

tam sobre preconceitos morals. Para Plata.o n6s, tendo fido outrora

habitantes de um mundo inteligivel do Bem, possuimos kinda um
legado daquele tempo: a divina dia16tica, provinda do Bem, conduz
a todd Bem (- portanto, homo que 'para trfs' -). Tamb6m Descartes
tinha um conceito de que, num modo fundamental do pensamento
cristao-moral, que acredita num 6o/n Deus homo criador das coi-
sas, somente a veracidade de Deus nos garanfe nossos juizos dos
sentidos. Sem uma sangao e garantia religiosas de nossos sentidos
e de nossa racionalidade -- de onde obteHamos um direito de confi-

anga na exist6ncia (Dasein)? Que o pensar se.ja uma medida do
efetivo(des Wirklichen), que aquilo que nfo pode ser pensado nio
6 - into 6 um grosseiro no/z .pZzzs uZfra de uma bem aventurada
conflanga moral(em um principio essential de verdade homo fun-
damento das coisas); em si mesmo 6 uma louca anlrmagao, que

nossa experi6ncia contradiz a todo instance. Nada pode ser pensa-

do, justamente na medida mesma em que d".
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Xl1; 6(23), p. 240s. (verso de 1886-primavera de 1887)

:lmporta-me pouco se algu6m hoje, com a mod6stia da

S&epsfs filos6fica ou com resignagao religiosa aHlrma: 'a ess6ncia
das coisas me 6 desconhecida '; ou se outro, maid corajoso, que de
critica e de desconnianga ainda n5.o aprendeu o su.6ciente diz: 'a

ess6ncia das coisas me 6 em boa parte desconhecida '. Face a am-
boy, sustento eu que des, sob today as circunstancias, ainda pre-
tendem e imaginam saber demais, into 6, homo se a divis5.o que
amboy prop6em fosse legitima, a diferengiagao entre uma 'ess6ncia
das coisas' e um mundo da apar6ncia. Para se poder fazed uma tal
disting5.o, precisar-se-ia pensar nosso intelecto acometido de um

cargter contradit6rio: de um lado, homo disposto para o ver pers-
pectivo, homo ipso se faz necessg.rio para que precisamente sexes de

nossa esp6cie possam se conservar na exist6ncia; de outdo dado:
como dorado simultaneamente de uma faculdade de conceber jus-

tamente esse ver perspectivo coma perspectivo, de conceber a apa-
r6ncia homo apar6ncia. lsto quer dizer: equipado com uma crenga
na 'realidade ', como se etta fosse a 6nica, e novamente tamb6m

com o discernimento dessa crenga, a saber, de que este fosse ape-
nas uma limitagao perspectiva em race de uma verdadeira realida-
de. Por6m uma crenga, considerada com tal discernimento, n5.o 6
maid crenga, este dissolvida homo crenga. Em resumo: n6s nio de-
vemos pensar nosso intelecto de tal modo contradit6rio, que admi-
tamos que ele sqja simultaneamente uma crenga e um saber sobre
esse crenga homo crenga. Eliminemos a 'coisa em si ' e, com ela, um
dos maid obscuros conceitos: o de 'apar6ncia'l Toda esse oposigao,

homo aquela maid antiga entre 'materia e espi.rito ', este demons-
trada homo instil"

15
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Xl1; 7(2), p. 251s/(final de 1886/primavera 1887)

:Valor de uerdade e afro

A origem de nossas avaliag6es: a partir de nossas necessida-

Se a origem do nosso pretenso 'conhecimento ' tamb6m devs

ser procurada apenas nas mats anftgas at;aZfafdes, tg.o firmemente
incorporadas que pertencem ao nosso patrim6nio fundamental
(Grundbestand)? De modo que propriamente s6 necessidades mats

z'ecenfes se tornem mancomunadas com o resuZtado das mats antf-

gczs necessidades. O mundi, de tal modo vista, sentido, interpreta-
do, que vida organica se conserve por essa perspective de interpre-
tag5.o. O homem /zdo 6 apenas um individuo, mas o organico-em-

conjunto(das Fortlebende Gesammt-Organische) continuando a
viner em uma determinada linha. Que eZe subsista, com ipso esb

provado que uma esp6cie de interpretagao(ainda que sempre am '
pliada) nio mudou. 'Adaptagao '

Nossa 'insatisfagao ', nosso 'ideal ' etc. 6 talvez a co/zseq&ancfa

dense pedago de interpretagao incorporado, de nosso ponto de vista

perspectivo; talvez disco perega finalmente a vida orgs.nice -- assim
homo a divisio do trabalho de organismos graz consigo ao mesmo
tempo uma atrofla e enfraquecimento das panes, 8lnalmente a
morse para o todd. O decZfnio da vida orgs.nina em sua forma mais
elevada deve ester igualmente disposto coma o declinio do(orga-
nismo) singular"

d oc!
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Xl1; 7(60), p. 315 (final de 1886/primavera de 1887)

"Contra o positivismo, que permanece no fen6meno: 's6 hg.
datos', dina eu: nao, justamente ngo ha datos, apenas interpreta-
g6es. Nfo podemos estabelecer nenhum faso 'em si ': talvez sqja

contrasenso querer algo assim. 'Tudo 6 subjetivo ', dizeis: por6m ja
isto 6 fnferpz"efagdo, o 'sujeito ' nio 6 nada de dado, por6m uma fic.
gao acrescida(Hinzu Erdichtetes), oculta por detrfs (Dahinter
Gestecktes).]i finalmente necessirio colocar o int6rprete atrfs
da interpretagao? Jg. into 6 ficgao, hip6tese.

Na medida em que, em gerd, a palavra 'conhecimento ' tem
sentido, o mundo 6 cognoscivel: por6m ele 6 diversamente frz.ferpre-

fdueZ (anders deufbar), nio tem nenhum sentido por trfs de si,
mas inumergveis sentidos: 'Perspectivismo '

S5.o nossas necessidades qzze fnferprefam o mundi: nossos
impulsos e deus pres e contras. Cada impulso 6 uma esp6cie de
cede de domingo, cada um tem sua perspectiva, que ele desejaria

impor homo norma a todos os demais impulses:

Xl1; 2(117), p. 120 (outono de 1885/outono de 1886)

"Psicologia da necessidade Cienti$ica.

A arte surgida da gratidao ou da insatisfagao.
A interpretagao moral do mundo termina em negagao do

mundo(critica do cristianismo).

Antagonismo entre 'Aperfeigoamento ' e Fortalecimento do
Lipo homem:

Infinita interpretabilidade (Ausdeutbarkeit) do mundo: toda
interpretagao um sintoma de crescimento ou de declinio.
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As tentativas at6 agora para superar o Deus /norah (Pan-

teismo, Hegel, etc.).
A unidade(o monismo) uma necessidade de inertia: a plura

lidade da interpretaQao sinai da farQa. J\rdo querer negar ao mundo
seu cara.ter inquietante e enigmatico".

Xl1; 9(40), p. 353 (outono 1887)

;Que as coisas tenham em si alma consfituigdo independents

da interpretagao e da subjetividade 6 zzmcz h£p(5fese fnteframenfe
ociosa: isto pressuporia que o fnferp/"efa/',. o ser-su&l/efioo

rSziblehfiu-seitz) ndo fosse essential, que uma coisa permanecesse
uma coisa mesmo dissolvendo-se today as suas relag6es. Ao
contrfrio: o aparente carfter obletfpo das coisas: nio poderia ele
resolver-se em uma diHerenfa de gran no interior do subjetivo?
Como se o lentamente mutgvel se nos apresentasse homo 'objetivo ',

duradouro, 'em si:
Como se o Objetivo fosse apenas uma false classe e oposigao

no fnzferfor do Subjetivo?"

Xl1; 9(41), p. 354 (outono de 1887)

'0 que 6 uma crenGa? Como 6 que ela surge? Toda crenga 6
um tamar por uerdadeiro(Fur-Wahr-Halten). A forma dais
extreme do Niilismo seria: que todd crenga, todd tomar por
verdadeiro, 6 necessariamente falso: torque um mundo
verdadeiro ndo eicfste absoZzzfamenfe. Portanto: uma spar acid
perspectiua (perspektivischer Schein) cuba proced6ncia se enraiza
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em n6s, (na medida em que n6s necessffamos permanentemente de
um mundo mats estreito, encurtado, simplificado).

que a medina da Hor£a 6: quanto n6s podemos admitir a
afar acid, a necessidade da mentira, sem perecer.

Nessa m,edidct, o Niitismo, coho negaq5.o de um munro
uerdadeiro, de um sel'', pode7ict ser um modo albino de pensar;

Xl1; 9(91), p. 383s. (outono de 1887)

"Para o combate do defer/nfnfsmo.

De que algo ocorra regularmente e de modo previ.sivel nio
resulta que ocorra necessariamenfe. Que um quantum de fargo se
comporte e determine de uma mesma maneira em cada cano de-
terminado nio o constitui homo 'vontade n5.o-livre '. A 'necessida-

de mecg.nica ' nio 6 nenhum fate: /z(is 6 que primeiramente a in-
terpretamos no acontecer. N6s interpretamos a FormuZabfZfdade
(FornuZirbar eff) do acontecer coma conseqti6ncia de uma necessi-
dade imperando nele. Por6m, de que eu naga nIRo determinado nio
resulta, de modo algum, que o naga forgosamente. A coergdo nAo 6 de

modo album demonstr6vel nas coisasl A regra prova apenas que um
e o mesmo acontecer n5.o 6 tamb6m um outdo. Somente porque n6s

introduzimos nas coisas sujeitos 'agentes' 6 que surge a apar6ncia de
que todd acontecer 6 conseqti6ncia de uma coergdo(Zwa?zg) exercida

sobre sujeitos -- exercida por quem? Novamente por um 'agente '.
Causa e efeito -- um conceito perigoso, enquanto se pensa em argo
que causa e em argo sobre o que se produz eHeffo=

A) A necessidade nio 6 um cato, por6m uma interpretagg.o.

B) Se compreendemos que o 'sujeito ' nio 6 nada que eHefzze,

por6m apenas uma ncgao, da{ se segue muita coisa.
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N6s apenas inventamos a coisidade(Dinglichkeit) seguindo o

modelo do sujeito e a inter-pretarmos na confusgo das nossas sen-

sag6es. Se n6s abdicarmos da crenga no sujeito que ejetua, perece
tamb6m a crenga na coisa que eHefua, em agro reciproca, causa e
efeito entre fen6menos que n6s denominamos coisas

Com ipso malta tamb6m, naturalmente, o mundo dos ftomos
que produzem efeito, puja admissio 6 feith sempre sob o pres-
suposto de que se necessita de sujeitos.

Falta tamb6m, finalmente, a 'coisa em si ': porto que este 6,
no fundo, a concepgg.o de um 'sujeito em si '. N6s compreendemos,

por6m, que o sujeito 6 uma nicg5.o. A oposig5.o 'coisa em si' e 'apa-
r6ncia' 6 insustentgvel; com ipso desaparece tamb6m o conceito

'atParanc£a

C) Renunciemos ao suleffo agente; assim renunciamos tam-
b6m ao o81/efo sobre o qual se produz efeito. A duragao, a
igualdade consigo mesmo, nio 6 inerente nem a.quilo que
6 denominado sujeito, nem ao que 6 denominado predi-
cado: tail coisas s5.o complexos de acontecimento, apa
rentemente duradouros em relagao a outros complexes

por meir, por exemplo, de uma diferenga no ritmo(tem-
po) do acontecer(repouso movimento, forme frouxo
judo oposig6es que nio existed em sie nas quaid de rata
se expressam apenas df$erengas de gran que sio tomadas

por antiteses por uma certa medida de 6tica

N5.o hf ant:iteses: somente a partir daquelas da L6gica 6 que

transpusemos falsamente nas coisas o concerto de antitese.

D) Renunciemos aos conceitos 'sujeito ' e 'objeto ', com isso

renunciamos tamb6m ao conceito 'subst8rz.cfa ' e tamb6m
is suas diferentes modificag6es, por exemplo, 'materia ',
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'espirito ' e outros ceres hipot6ticos, 'eternidade e imuta
bilidade da materia ', etc. N6s nos liberamos da materia
t, idade.

Expresso moralmente: o mundi d HaZso,' por6m, na medida em
que a pr6pria moral 6 uma parte dente mundo, a moral 6 balsa.

A vontade de verdade 6 um Pear (Fest-macho/zJ, um farrar
verdadeiro e duradouro(M'ahr-Dauerhaft-JWachen), um eliminar
(Aus-dem-Auge-SchafFen) daquele falso carfter, uma transforma
fao(Umdeutung) do mesmo em 'ence ' (Seiende)

Com ipso a verdade ngo 6 Riga que esteja dado para ser desco-
berto e encontrado; 6 aldo que fe/n que ser crfado e que empresta seu
nome a um .processo, maid ainda a uma incessante vontade de sub-

jugagao: impor verdade homo um processes in fn/inftzzm, um defer

millar afioo, ndo um tornar-se conscience de alba que fosse 'em si
6lrme e determinado. lsto 6 uma palavra para a 'Vontade de Poder '

A vida este fundada sobre o pressuposto de uma crenga no
Duradouro e Regular - Retorngvel; quanto maid poderosa a vida
tanto mats largo tem que ser o mundo decifr6vel e como que tor-
nado ence (defend ge/nachfJ. Logicizagao, racionalizagao e sistema-
tizag5.o homo meir auxiliar da vida

O homem proDeta seu impulso a. verdade, seu 'alvo ', em certo
sentido, fora de si, homo o mundi do Cate(sefende Welt), mundo

metal.sica, como 'coisa em si ', mundi ja. a m5.o.

Sua necessidade como criador 6 que jg. inventa o mundi no
qual ele trabalha, antecipa-o. asta antecipagao r'esta crenga ' na
verdade) 6 seu esteio. [...] A precisao 16gica e a transpar6ncia coma
crit6rio da verdade.('anne illud verum est, quod czars et dfsffncfe
perclpftur ' Descartes); a hip6tese mecfnica do mundi torna-se,
com ipso, desqjada e acreditada. Mas ipso 6 um engano grosseiro:
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como sf/npZex s&gfZZzzm tperi. Como 6 que gabe que a verdadeira

constituig5.o da coisa se encontra nesfa relag5.o com nosso intelec-
to? Nio serif de outdo modo? N5.o serif a hip6tese que a ele confe-

re, no maid das vezes, o sentimento de poder e de con6langa, tam-
b6m no maid das vezes por ele preHerfda, aprecfada e consequenfe-

lnenfe designada oerdadefra? O intelecto institui sua maid livre,
Hoffa apffddo e porter coma crit6rio do mais valioso, consequente-
mente oerdadefro..

'verdadeiro ': do ponto de vista do sentimento: o que mats for-
temente excita o sentimento('Eu ')

do ponto de vista do pensar: o que d6. ao pensar o maid in-
tenso sentimento de forma.

do ponto de vista do tatear, ver, ouvir: olde maid fortemen-
te 6 sustentada uma res£sf8/z,cfa

Portanto os mats eZet;aaas grafts de desempenho(Leistuzzg)

despertam para o oblefo a crenga em sua 'verdade ', into 6 eHetiufda
de. O sentimento da forma, do combate, da resist6ncia persuade de

que exfsfa algo em relagg.o a que hg resist6ncia'

Xl1; 9(97), P. 389

"N6s n5.o conseguimos aS.rmar e negar uma e a mesma coisa

lsto 6 um princfpio de experi6ncia subjetiva, nele n5.o se expressa
qualquer necessidade ', .pordm apenczs um ndo-porter.

Se, para Arist6teles, o .prim,cg)to de contradfgdo 6 o maid seguro
de todos os print:ipios fundamentais, o Qltimo e derradeiro a que se
reportam today as demonstrag6es, se nele se encontra o principio de
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todos os outros axiomas, tanto maid rigorosamente dever-se-ia con-
siderar o que ele, no fundo, ja pressupde de afirmag6es. Ou com ele
se afirma algo a prop6sito do efetivo, do existente: como se ele ja o
conhecesse de alguma outta parte into 6, que nio Ihe .modem ser
atribuidos predicados contrfrios. Ou o principio significa: ng,o se
dade atribuir ao efetivo predicados contrgrios? Entgo 16gica serra um
imperative, ndo para o conhecimento da verdade, por6m para o es-
tabelecimento e ordenagao de um mundo, que dade ser chamado uer-

dadeiro parct n6s.
Em resumo: a questao permanece aberta: s5.o os axiomas

16gicos adequados ao efetivo, ou s5.o crit6rios de medida e meios
para crier para n6s o efetivo e o conceito de 'efetividade '? ... Para
que se posse afirmar o primeiro seria, por6m, necess5.rio, como o
dissemos, j6. conhecer o existence, o que de modo algum 6 o cano. O
print:ipso ngo cont6m, portanto, nenhum crffZrfo de uerdade, por6m
um fm:perczffuo para aquilo que dade uaZer coma uercZadefro.

Suposto que, de algum modo, houvesse um tal A id6ntico a si

mesmo, homo sup6e dada proposig5.o da L6gica (tamb6m da matemf-
tica), suposto que este A fosse uma aparancia, entio a L6gica teria
homo pressuposto um mundo aparente. De fate, n6s acreditamos no

princ:ipio de contradigao sob a impressao da in6lnita empiria, que
parece permanentemente con#rmd-Zo. A 'coisa ' este 6 o aut6ntico

substrato para A: massa crenGa em coisas 6 o pressuposto para a
crenga na L6gica. O A da L6gica 6, coma o gtomo, uma reconstrugao

da 'coisa'... Nio compreendendo ipso, e fazendo da L6gica um crit6rio
do uerdadeiro Ser, n6s jf estamos a caminho de estabelecer homo
realidades aquelas hip6stases: substancia, predicado, objeto, sujeito,
agro, etc. ... into 6, de conceber um mundo metafisico, ou sega, um
'verdadeiro mundo' 6esfe d, .po/dm, o munro apczrenfe mczis zzma

pez...J
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Os atom maid originarios do pensamento, o aHirmar e negar, o

tomar por verdadeiro(FUr-wahr-Halten) e o tomar por nio verda
deiro, na medida em que pressup6e nio apenas um costume mas
um direito de tamar por verdadeiro, ou de tomar por ng.o verdadei-
ro ja sio dominados por uma crenga de que hd para n6s conhecf

menlo, de que o jutgar posse efetiuamente Q ingir cu uerdade: le-
sumindo, a L6gica nio duvida de poder asserir algum verdadeiro
em si(into 6, de que a algo n5.o .modem ser atribuidos predicados
contradit6rios)

Aqui gouerna o grosseiro preconceito sensualista, de acordo
com o qual as sensag6es nos ensinam as oerdades sobre as coisas:
que eu ngo posco dizer, ao mesmo tempo e de uma e mesma coisa,

que ela d durcz e que ela d doze (a prove instintiva 'eu nio posco ter
ao mesmo tempo dubs sensag6es contradit6rias' -- infeiramenfe
grosseira e false).

A proibigao conceitual de contradigao parte da crenga de que
n6s podemos formar conceitos, de que um conceito n8o apenas
designs o verdadeiro de uma coisa, como tamb6m o apreende ... De
cato, a f(igfca(coho a Geometria e a Alitm6tica) vale apenas para

pervades /i?zgidas, que n6s criamos. L6gica 6 a tentativa de
apreerLder a mundi efetioo segundo um esquemct do Ser
estabetecido por rt6s, mats precisamente* de {ornd-!o formutduet e

preoisiuet parct n6s.

Xl1; 9(98), P. 391

Bert ctQ&o psicoL6gicct de nossa, crenQct ncl rctzdo.

O conceito 'realidade ', 'ser ', 6 retirado de nosso sentimento de

:sujeito'('Subjekt'-GefUhle).
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;Sujeito '; interpretado a partir de n6s, de modo que o eu vale
como sujeito, homo causa de todo agir, homo agence

Os postulados 16gico-metaflsicos, a crenga em substancia,
acidente, atributo, etc ... tem sua forge de convencimento no cos-
tume de considerar dodo agir homo conseqti6ncia de nossa vontade:

de tal modo que o Eu homo substfncia n5.o ingressa na multipli-
cidade da mudanga. -- .Z\Xdo hd, .pordm, /zenhuma uo/stade.

N6s ngo demos quaisquer categories que autorizem separar
um 'mundo em si ' de um mundo coma apar6ncia. Today nossas ca-
fegorfas da razdo sio de proveni6ncia sensualista: decalcadas

(abgelesen) do mundi empirico. 'A alma ', 'o Eu ' a hist6ria dente

conceito nostra que tamb6m aquia maid antiga separagao('respi-
rar', 'viver ')...

Se nada h5. de material, tamb6m nada h5. de imaterial. O
conceito n5.o confdm nada maid

/Ve/chum sujeito-'gtomo ': A esfera de um sujeito permanen-

temente crescendo ou dfmfnufndo - o ponto central do sistema
permanentemente se desZocando -; no faso dele nio poder organi-
zar a massa assimilada, ele se divide em doin. Por outro lido, ele
pode transformar um sujeito maid fraco em um funcionario, sem
destrui-lo, e, at6 certo grau, formar com ele uma nova unidade.
Nenhuma 'substancia ', por6m argo que anseia por fortalecimento e
que s6 indiretamente quer se conservar (ele quer se sobrepularJ

Xl1; 9(160), p. 430 (outono 1887)

C)s uatores m,oral,s ncl pr6pria te07ict do con,hecimen,to

O confiar na raze.o -- por que ngo desconfiar?

O 'verdadeiro ' mundo deve ser o bom -- por que?
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A apar6ncia, a mudanga, a contradigao, o combats desvalori
zados coma imorais: exig6ncia de um mundi no qual Haste tudo isso.

O mundi transcendente inventado, com ipso permanece um

lugar para a 'liberdade moral'(Kant)
A dia16tica coma caminho para a virtude(Platao e Socrates:

evidentemente porque a sofistica era considerada o caminho para
a amoralidade

Idealidade de tempo e espago: consequentemente 'unidade '
na ess6ncia das coisas, consequentemente nenhum 'pecado ', ne-
nhum 'mal ', nenhuma imperfeigao, -- uma justificag5.o de Deus

(Rechtfertigung Gottes)
Epicuro nega a possibilidade do conhecimento: para conser-

var os valores morais(resp. hedonisticos) homo os maid elevados.

Agostinho faz o mesmo; Haig tarde Pascal ('a Fazio corrompida ')
em proveito dos valores cristios.

O desprezo de Descartes contra tudo aquilo que este em mu-

tagao, do mesmo modo o de Spinoza.

Xll; IO(19), p. 465 (outono 1887)

;0 conceito de subsfdncfa uma conseqa.6ncia do conceito de

stdefZ?o; ndo o contrgriol Renunciemos 5. alma, 'ao sujeito ', entio
desaparece completamente o pressuposto para uma 'substfncia '
Obtem-se gfaus de exfsfancfa, perde-se o existence.

Critica da 'EHeffuidade '; para onde conduz o mats ou memos

de E6efit;fdade, a gradagao do ser, na qual cremos?
E o nosso grau de sentiments de usda e de porter(16gica e co-

nexio do vivenciado) que nos da a medida do "Ser", "Realidade '
n5.o-apar6ncia.
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St£&ifo; este 6 a terminologia de nossa crenga em uma uni-
dade subjacente a todos os diversos momentos do maid elevado
sentimento de realidade: n6s entendemos asta crenga coco e/kilo
de uma causa, -- n6s acreditamos de tal modo nessa crenga que
n6s, por causa delas, imaginamos a "verdade", a "efetividade", a
;substancialidade:

:Sujeito" 6 a $icgao, homo se muitos estados fgzzafs em n6s fosse

o efeito de um substrato: mas n6s primeiramente criamos a "igualda-

de" destes estados; a fguaZa€do e ordenagdo dos mesmos (Gleiclnetzen

und Zurechtmachen) 6 o confezZdo de Halo rThafbesfand), ndo a igual-
dade(-- pele contrario, esta ha que ser negara -9".

Xll; lO(158); p. 549 (outubro de 1887)

;Pensa-se: logo, existe argo pensante ': aqua desemboca a ar-

gumentag5.o cartesiana. lsso significa, por6m, estabelecer previa-
mente nossa crenga no conceito de substfncia homo 'verdadeiro a

priorij; - que tenha que existir 'algo que pence ', quando se pensa, 6,
por6m, simplesmente uma formulag5.o de nosso hgbito gramatical,
que estabelece um agente para o razer. Em resume: aqui ja. se ins-
titui um postulado 16gico - meta6sico - e ndo apenczs se consZlafa.

Pele caminho de Descartes ndo se chega a aldo absolutamente cer-

to, por6m apenas a um cato de uma crenga muito forte.

Se reduzirmos a proposigao a: 'pensa-se, logo existe pensa-
mento', entio temos uma mera tautologia: e nio se toca naquilo
que precisamente este. em questao, a 'realidade do pensamento ',

a saber: dessa forma nio 6 refut6vel a 'apar6ncia ' do pensamento.
O que Descartes qufs, por6m, 6 que o pensamento n5.o tivesse ape-
nas uma reaZfdade aparenfe, mas em si.:
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Vl1; 19(236), s. 493/494 (1872/1873)

Considerado rigorosamente o conhecer tem apenas a forma da
tautologia e 6 fazio. Todo conhecimento que nos traz fomento 6 um

idenfi/ical o deslgzzaJ, o semelhante, isto 6, 6 essencialmente i16gico.
Somente dense modo 6 que adquirimos um concerto e proce-

demos a seguir como se o concerto 'homed ' fosse algo de rata, en-

quanto ele foi formado unicamente gragas a desconsideragao de
todos os tragos individuais. N6s pressupomos que a natureza pro-
ceda segundo tail conceitos: aqua, por6m, sio antropom6rficas uma
vez a natureza e, em seguida, o conceito. O desconsfderar o indivi-

dual nos d6. o conceito, e com ipso iomega nosso conhecimento: no

rubrfcac. na instituigao de espdcfes. A into ng.o corresponde, por6m,
a ess6ncia das coisas: esse 6 um processo de conhecimento que ng.o

atinge a ess6ncia das coisas. Muitos tragos individuais determi-
nam para n6s uma coisa, ngo todos: a identidade desses tragos nos

propicia subsumir muitas coisas sob um conceito.
homo suporfes de .proprfedades, n6s produzimos sexes e abs-

trag6es coma causal dessas propriedades.
Que uma unidade, por exemplo uma ar\-ore, aparega para n6s

como uma multiplicidade de propriedades, de relag6es, 6 antropo-
m6rfico de dupla maneira: em primeiro lugar, etta unidade delimi-
tada '6rvore' n5.o existe, 6 arbitrgrio recortar uma coisa desse modo
(de acordo com o olho, com a forma), toda relagao nio 6 a verdadeira

e absoluta, mas e sim de novo antropomor6lcamente colorida.:
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Vl1; 19(242), s.495(1872/1873)

A ess6ncia da definigao: o lapis 6 um alongado etc. corps. A 6

B. Aquilo que 6 alongado 6 tamb6m, ao mesmo tempo, colorido. As

propriedades cont6m apenas relag6es.
Um determinado compo 6 igual a tantas e quantas relag6es.

Relag6es nio podem nunca ser a ess6ncia, por6m apenas conse-
qa6ncias da ess6ncia. O juizo sint6tico descreve uma coisa segundo
suas conseqii6ncias, into 6, essgncfa e conseq& ncias sio fdenflPca
das; into 6 uma memo/zrmia.

Hg., portanto, uma metonfmia na ess6ncia do juizo sint6tico,
ou sqja, uma Hansa iguaZagdo,

O sega: as concZzisdes sint6ficas sdo £Z(8fcas. Quando as utili-

zamos, n6s pressupomos aquela metafTsica popular, que considera
efeitos homo causes.

O conceito 'lapis' 6 confundido com a 'coisa' lapis. O '6' no juf-
zo sint6tico 6 falco, ele cont6m uma transposigao, dual esferas dis-
tintas sgo justapostas, entre as quaid jamais pode haver uma
igualagao.

N6s vivemos e pensamos segundo aut6nticos efeitos do fZ(igf-
co, no ng.o saber e no falco saber"
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