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Nota preliminar dos tradutores 

 

 presente trabalho de traduça o representa o prelu dio de um 

projeto que, a seis ma os, lança-se a uma tarefa a rdua e, devido a  

sua extensa o, certamente morosa: verter para o portugue s todos 

os volumes dos Manuscritos Po stumos de Arthur Schopenhauer, ate  hoje ine ditos 

na cultura luso fona. Os tre s organizadores do projeto, mencionados na pa gina 

anterior, alternar-se-a o na traduça o dos cinco volumes (o Volume IV divide-se em 

dois) que perfazem a ediça o crí tica dos referidos Manuscritos organizada por 

Arthur Hu bscher (Der Handschriftliche Nachlaß, 5 Vols. em 6 Tomos, München: 

Deutscher Taschenbuch Verlag, 1985). Ate  o momento, o Volume I, intitulado 

Manuscritos juvenis, esta  sendo traduzido pelos dois nomes que assinam a presente 

texto, enquanto o Volume II, intitulado Confrontos críticos, esta  sendo traduzido por 

Maria Lu cia Cacciola. Na seque ncia, os tre s tradutores dividira o os trabalhos com o 

Volume III, intitulado Manuscritos berlinenses, assim como com os Volumes IV-1 e 

IV-2, intitulados, respectivamente (na referida ediça o de Hu bscher, de 1985), Os 

livros manuscritos dos anos 1830-1852 e Últimos manuscritos/Oráculo manual de 

Gracián. 

O que propomos com a publicaça o antecipada na Revista Voluntas de trechos 

ou partes de nosso trabalho - caso dos fragmentos apresentados abaixo, que 

O 
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podera o ser seguidos por outros, nas pro ximas ediço es deste perio dico - e  o que 

poderí amos chamar de “experie ncia laboratorial” das atividades de traduça o, 

feitas, naturalmente, a partir do original em alema o. Em outros termos, antes de 

publicarmos as ediço es impressas de cada um dos extensos referidos volumes, 

visamos aproveitar o espaço proporcionado pela revista de “estudos sobre 

Schopenhauer” para apresentarmos uma espe cie de pre via, um “experimento” dos 

tradutores que, com isso, podera  ser tambe m uma experie ncia primeira para os 

leitores, aos quais (principalmente aos especializados) nossas atividades 

pretendem se apresentar sem qualquer imunidade ou intransige ncia, mas 

receptivas a s impresso es que possam, de alguma forma, aprimorar o trabalho. 

Abre-se, com isso, e  preciso dizer, a possibilidade de preenchermos uma 

significativa lacuna no acesso do leitor de lí ngua portuguesa ao todo dos textos do 

filo sofo, projeto que pretende somar-se a s qualificadas traduço es brasileiras das 

obras publicadas em vida pelo pensador. 

Assim, o que publicamos a seguir sa o os fragmentos iniciais que constam do 

Volume I da obra po stuma schopenhaueriana sob o tí tulo de Primeiros manuscritos 

(Erstlingsmanuskripte), relativos aos anos de 1807-1811.  

Avisamos o leitor sobre os seguintes pontos: i) nesta primeira versa o, ainda 

na o apresentamos notas te cnicas ou de comenta rios sobre termos, prefere ncias de 

vocabula rio ou assuntos gerais que mereceriam observaço es dos tradutores, o que 

sera  incluí do posteriormente; ii) por ora, na o incluí mos tambe m a traduça o das 

poesias do jovem Schopenhauer, que tanto aparecem entre os fragmentos 

pertencentes ao perí odo da parte aqui traduzida (1807-1811) quanto sa o 

registradas nos tre s anos imediatamente anteriores, entre 1804 e 1806. Este e  o 

motivo pelo qual a numeraça o entre colchetes do iní cio de cada fragmento esta  

descontinuada, iniciando-se com o nu mero 6 e, depois, apresentando um intervalo 

entre os fragmentos 7 e 12; iii) as informaço es que aparecem ao longo do texto 

entre colchetes e em cor cinza foram reproduzidas da versa o digitalizada das obras 

completas do filo sofo, o projeto editorial Schopenhauer im Kontext III, pelo fato de 

este apresentar marcaço es mais precisas em relaça o a  ediça o impressa por no s 

utilizada, onde, por exemplo, na o existe paginaça o para a parte aqui traduzida. 

Assim, o leitor podera  melhor se localizar no texto ao levar em conta que os 

mencionados colchetes conte m tre s informaço es: a letra “N” e  a inicial de Nachlaß 
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(Espo lio), o algarismo romano “I” sinaliza o Volume dos Manuscritos po stumos e os 

algarismos ara bicos indicam a paginaça o do original em alema o. 

 

*** 

 

Primeiros manuscritos1 
(1807-1811) 

 
 

1807 

 

1[6] 

 

[NI4] A posiça o do ní vel do espí rito se determina completamente pelo olhar, 

profundo ou superficial, com o qual se ve  o mundo externo. O Europeu comum ve  

frequentemente quase como o animal e, se algue m na o lhe tivesse dito, na o 

suspeitaria do visí vel no invisí vel. Ele pode, assim, ta o pouco quanto o animal 

afastar-se com seriedade do mundo externo, ou tambe m apenas conceber tal 

mundo com sua pro pria intuiça o. Por que devem os poucos homens superiores, 

que devido ao acaso na o sa o ta o encorpados como a legia o dos outros, por que 

esses indiví duos devem ser separados por milhares de obsta culos, uma vez que 

suas vozes na o podem ser alcançadas e na o reconhecem a si mesmos, assim como 

na o podem lutar pela bendita hora do espí rito? Por que deve um tal homem, se o 

acaso tanto lhe deu, sentir, no melhor dos casos, o ser semelhante somente na obra 

de arte dos mortos ou dos distantes e, enta o, a saudade (Sehnsucht) aumentar seu 

tormento, enquanto ele definha no ermo, onde, como a areia do Saara, o bando 

inconta vel de semianimais estu pidos toca sozinho seu olhar? [NI5] 

  

2[7] 

 

[Sobre os garçons] 

                                            
1 SCHOPENHAUER, Arthur. Der Handschriftliche Nachlaß. 5 Bänden. Hrsg. von Arthur Hübscher. 
München: Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), 1985. Band 1: Frühe Manuskripte (1804-1818) – 
Erstlingsmanuskripte (1807-1811), pp. 4-14. 
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Como o tempo e as forças da vida humana, a mais grandiosa e breve que 

conhecemos, sa o deploravelmente utilizados e desgastados com inconcebí vel 

loucura! Isso me e  claro quando vejo um homem cujo trabalho e  me servir. Como a 

inconcebí vel e complexa criatura, a mais esple ndida e grandiosa da natureza, 

ocupa-se e angustia-se com a menor das preocupaço es, gasta dias e meses sem 

muitos outros pensamentos. [NI7] 

 

3[12]  

 

[Aforismos filosóficos] 

 

Toda filosofia, e toda consolaça o por ela concedida, consiste em existir um 

mundo espiritual, no qual estamos separados de todas as [NI8] apare ncias do 

mundo externo e podemos ve -las de um lugar sublime, com a maior tranquilidade, 

sem envolvimento, desde que a nossa parte pertencente ao mundo corporal seja 

neste enormemente modificada. 

 

Na profundidade do humano existe a confiança de que algo fora dele seja ta o 

consciente dele quanto ele mesmo. O oposto vividamente representado, ao lado da 

imensida o, e  um pensamento pavoroso.  

 

O poeta objetivo na o pode ser mais que um total expositor e na o pode expor 

mais do que o mundo externo. Tudo o que e  suprassensí vel, tudo o que esta  para 

ale m da esfera terrena ele conhece somente do seu interior, e, assim, se tornaria 

imediatamente subjetivo. O mundo externo expo e-se o mais confiavelmente – o 

poeta concentra o essencial, o caracterí stico, separa o casual.   

 

Mas e  isso o cume da poesia? Isso e  ta o divino quanto a imagem do 

pressa gio interior? Deve ser o mundo alcançado pelo poeta um mosaico de pedras 

ja  existentes? Na o pode ele mesmo pintar com arbitrariedade irrestrita?  

 

Por que repousa sobre a lembrança do tempo passado uma ta o agrada vel 
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tranquilidade? Por que, ao nomearmos o tempo remoto, somos tomados por uma 

comoça o melanco lica? Por que vemos suas figuras numa suave luz brilhante, sem 

qualquer ofuscante mistura? Seria por que a morte as nivelou, por que suas 

preocupaço es e tormentos na o mais existem e o tempo ensinou que eram somente 

iluso es; e agora rimos delas como das tribulaço es infantis? 

 

No s na o devemos crescer e florescer como as plantas da Terra: isso nos diz 

toda trage dia; enta o, algo ainda melhor diz o [NI9] espectador a si mesmo e ve  com 

prazer a destruiça o de tudo aquilo que frequentemente era o mais desejado.  

 

[Para a tragédia de Sófocles] 

 

Na o somente a raza o pelo belvedere da especulaça o, que cresce por meio de 

silogismos, mas um vivo - ainda que so brio - sentimento ta o pro ximo a no s diz-nos 

que todo o nosso tormento, mesmo o mais terrí vel, na o e  nada que condicional ou 

facilmente na o possa ser solucionado (nem que seja, ao menos, pela morte). Trata-

se somente de uma imagem do mal atual efetivo que na o se situa no tempo (como 

ele mesmo), mas na eternidade, que no s reconhecemos ou lembramos por meio da 

intuiça o interior, vulgo fantasia. Mas se somos arrematados por um tormento 

mundano, tornamo-nos carrascos de no s mesmos e somos impelidos a toma -lo 

como imagem daquele mal pavoroso e verdadeiro e, enta o, somos levados a 

esbracejar e a lamentar. Treinar a raza o nos faz reconhecer e evitar este engano, tal 

como queriam os estoicos. E como toda poesia e  a imagem do eterno no tempo, 

tambe m e  despertada a ideia daquele mal verdadeiro insolúvel incondicionado pela 

imagem da infelicidade. Assim, somos tomados pela conscie ncia da eternidade: e 

isso e  a trage dia. 

 

Ou tudo e  perfeito, tanto o maior quanto o menor, nenhum sendo sacrificado 

pelo outro, em tudo existindo para o melhor fim o mais perfeito meio que o conduz 

como uma u nica linha reta. E, enta o, cada sofrimento, assim como cada erro, cada 

medo, deveria na o ser um mal necessa rio, condicionado e compensado por outras 

situaço es, mas realmente o meio imediato, u nico direto, melhor, tambe m para ale m 

de qualquer conexa o com o restante. Ou, ao inve s disso, - e quem poderia, pois, 
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permanecer frente a este mundo com tal suposiça o? - sa o possí veis somente dois 

outros casos: no s devemos admitir – caso na o assumamos que tudo tem um fim 

mal - a viole ncia ao lado tanto da vontade boa quanto de uma vontade ma , visto 

que a u ltima coage a primeira ao desvio; ou devemos atribuir esta viole ncia 

somente ao acaso e, enta o, atribuir a  vontade guiante a imperfeiça o na ordenaça o 

ou no poder. 

 

[NI10] Se retiramos da vida os poucos momentos da religia o, da arte e do 

puro amor, o que permanece a na o ser uma se rie de pensamentos triviais?  

 

O sofrimento que afasto de mim e transfiro ao outro se torna ainda maior: 

dessa forma, o grande volume de mal que existe no mundo surge porque o mal 

origina rio positivo (a culpa do mundo) aumentou devido a  transfere ncia egoí stica.  

Somente com um suportar volunta rio e atraindo o mal para si havera  

possivelmente a suposta infinita diminuiça o desse mal e surgira , assim, o reino de 

deus. 

 

4[13] 

 

Essa vida pode despertar a sabedoria somente para essa vida? Em outras 

palavras, as mudanças - das quais minha vontade padece por meio de Παὶδευςισ da 

vida no seu fundamento í ntimo, ou, igualmente, por meio do mal ou do bem - 

determinam minha vontade somente na medida em que sua esfera e  este mundo 

dos sentidos? Ou, enta o, meu ser se compadece com essas mudanças e, por 

conseguinte, a finitude se torna causal para a infinitude, assim como, no sentido 

inverso, em toda aça o virtuosa a infinitude se torna causal para a finitude? Se na o 

assumimos isso, pergunta-se: para que serve a galhofa do mundo?  

 

5[14] 

 

A mise ria da vida nunca aparece ta o claramente como quando um homem 

pensante ve  com horror a lamenta vel incerteza e a total escurida o nas quais vive. 

Ele na o encontra nada de so lido e incontesta vel em que possa se apoiar. Quando 
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ele, digo, com esse pensamento na o destro i de imediato uma existe ncia, que na o e , 

enta o o respirar, o comer, o beber e o dormir tornam-se o so lido, no qual se apoia e 

ao qual retorna como a um refu gio. Mas na o e  assim! O so lido, no qual ele se apoia, 

e  para ele o saber momenta neo, posto apenas em segundo plano, da verdade 

eterna, que e  aquilo que o apoia a cada momento na vida. E assim como o respirar 

do corpo (Körper) e  necessa rio para que o serviço do espí rito na o falhe, assim 

tambe m o e  aquele saber para o espí rito afim de que tal homem na o seja [NI11] 

despedaçado. Para aquele saber estar em primeiro plano te m-se arte e cie ncia.   

 

6[15] 

 

[Sobre Platão] 

 

[De Republica, lib. VI, in fine.] 

 

A diferença que muitos negam entre Ideia plato nica e conceito geral 

abstrato me parece ser: no s podemos abstrair conceitos gerais das coisas que te m a 

sua existe ncia so  na relaça o e dos artefatos, ou seja, das coisas cujo conceito 

origina rio prove m do entendimento humano. E assim o entendimento toma delas 

novamente sua pro pria criaça o, na qual ele combina o essencial de uma coisa para 

um propo sito e abstrai aquilo que e  contingente de todas as coisas desta espe cie. 

Mas ele tem somente as ideias das formas da natureza, ale m daquelas que esta o 

presentes nele sem qualquer objeto sensí vel. O entendimento realiza a abstraça o 

do inessencial e a combinaça o do essencial ate  mesmo ao formar as ideias dos 

objetos da natureza. Mas a diferença e  que essas ideias, embora 

incomparavelmente mais perfeitas e somente como partes de uma grande ideia, 

devem estar, da mesma forma, na divindade por meio da criaça o da espe cie e, dessa 

forma, a divindade comunica sua ideia para a humanidade pelo o rga o da natureza, 

a qual e  visualizada como sua linguagem. Em termos figurados, isso se torna claro 

ao se dizer: as Ideias sa o realidades presentes em deus. O mundo corporal e  uma 

lente co ncava que dissipa os raios emanados pelas ideias; ja  a raza o humana e  uma 

lente convexa que recolhe novamente as ideias e exibe uma vez mais as suas 

imagens origina rias, mesmo quando obscurecidas por um caminho turvo. Mas 
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aquelas ideias, que esta o em no s sem ter um objeto no mundo dos sentidos, nos 

foram comunicadas por deus de modo imediato e na o como aquelas primeiras que 

foram comunicadas pela linguagem da natureza. No s, pore m, por estarmos presos 

ao mundo dos sentidos, percebemos mais a sua expressa o, pelo menos na maior 

parte dos momentos da nossa vida, do que as ideias presentes em no s. No entanto, 

como so  podemos comunicar objetos sensí veis ou expresso es dos mesmos e de 

suas relaço es, no s tentamos, imitando a divindade, expressar da mesma forma as 

ideias presentes em no s por meio da linguagem da natureza. Mas se nos falta a 

força da criaça o, na o podemos criar novos objetos que correspondam 

completamente a s ideias interiores. Tentamos, assim, criar por meio da 

combinaça o dos objetos da natureza ja  presentes. Essas necessa rias tentativas 

imperfeitas sa o a filosofia, a poesia e a arte. [NI12] 

 

[Timaeus sive de Natura.] 

 

Quando Plata o repentinamente, em suas exposiço es cosmogo nicas, começa 

certas vezes a calcular e a ordenar nu meros que na o se sabe de onde ve m, como se 

relacionam, que grandezas de fato se designam ou qual resultado fornecem, enta o 

atribuo isso ao fato de ele ter experienciado como dos ca lculos prove m, a s vezes, os 

resultados que ate  enta o foram vistos como impossí veis de serem obtidos e com os 

quais se surpreende; e de ele ter tambe m acreditado que por meio dos nu meros e 

das grandezas surgem tambe m as verdades metafí sicas (as quais, por serem 

justamente como sa o, esta o para ale m do espaço e do tempo, sendo inalcança veis 

por qualquer consideraça o matema tica). Assim como eu na o consigo imaginar que 

com isso Plata o pensou algo significativo, do mesmo modo ele me lembra aquelas 

crianças pequenas que, sem saberem os voca bulos, pegam um livro e o leem com 

seriedade. 

 

7[16] 

 

ὃ γὰρ πᾶςι δοκεῖ τοῦτ'εῖναι φαμεν. (Aristoteles: Ethica ad Nicom. X, 2).  
Τοῖσ πολλοῖσ πολλὰ δοκεῖ. (Plato: de Republica IX, p. 248 [ed. Bip.]) 
 

___ 
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Plata o, o divino, aspira consistentemente pela unidade e profundidade 

fundamental e todas as coisas sa o para ele meramente voca bulos nos quais ele le  as 

divinas Ideias. Por sua vez, Aristo teles sempre permanece na superfí cie, ele 

enumera incessantemente muitas coisas, classifica, separa, sem, todavia, colocar 

nelas algo outro como fundamento que na o qualquer conceito geral, seco e 

arbitra rio do entendimento. Ele sempre esteve mais para as palavras do que para 

as coisas, sem suspeitar ou almejar a verdadeira profundidade.  

 

8[17] 

 

[Notas a Kant] 

 

A Crítica da razão pura poderia ser chamada de o suicí dio do entendimento 

(na filosofia). 

Epicuro e  o Kant da filosofia pra tica, assim como Kant e  o Epicuro da 

especulativa. 

[NI13] O uso regulativo da raza o em Kant e , talvez, o pior natimorto do 

entendimento humano. 

Eis, talvez, a melhor expressa o para as falhas de Kant quando se diz: ele na o 

conheceu a contemplaça o. 

Um conta uma mentira, outro, que sabe a verdade, diz que isso e  um engano, 

e aqui se tem a verdade. Um terceiro, que na o sabe a verdade, mas que e  muito 

perspicaz, demonstra naquela mentira contradiço es e afirmaço es impossí veis e diz: 

por isso mesmo, isso e  um engano. A mentira e  a vida, o perspicaz e  Kant, ja  a 

verdade foi trazida por alguns, como por Plata o. 

Se Goethe na o tivesse sido enviado ao mundo simultaneamente a Kant, para 

ser, por assim dizer, seu contrapeso no espí rito do tempo, enta o Kant teria sido um 

pesadelo para muitos a nimos aspirantes e os teria oprimido com grande tormento. 

No entanto, ambos em direço es opostas, influenciam infinita e grandiosamente e, 

talvez, podera o elevar o espí rito alema o a uma altura maior, que ultrapassa ate  

mesmo a da antiguidade.  
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9[18] 

 

[Pela leitura de um moralista] 

 

O filisteu simples quer agregar a  vida algo de infinito e de indispensa vel e 

busca considera -la e executa -la como se a mesma nada mais tivesse a desejar. O 

filisteu culto faz o mesmo com princí pios e me todos: ele agrega perfeiça o 

indispensa vel e validade objetiva a alguns desses. Assim, apo s serem encontrados, 

na o lhe resta outra coisa a na o ser mensurar a partir deles tudo o que acontece em 

sua base, para enta o aprovar ou rejeitar. Mas aqui a felicidade e a verdade nunca 

devem e podem ser alcançadas. Somente suas imagens sombrias nos sa o enviadas, 

para que no s nos comovamos. O ser humano ordina rio persegue infatiga vel e 

incessantemente as imagens sombrias da felicidade, ja  o ser humano pensante as 

da verdade. Ambos te m, mesmo que somente imagens sombrias, muito mais do 

que podem alcançar. A vida e  uma linguagem com a qual nos e  dado um 

ensinamento. Se este nos fosse dado de outro modo, na o viverí amos. Por isso, 

ma ximas de sabedoria ou regras de prude ncia jamais substituira o a experie ncia e 

sempre sera o apenas um suceda neo da pro pria vida. Pore m, na o se deve 

desconsidera -las, pois pertencem a  vida; pelo contra rio, e  preciso respeita -las e 

toma -las como se fossem cadernos nos quais outros indiví duos anotaram grande 

ensinamento do espí rito do mundo, mas que teriam de ser anotaço es incompletas 

por sua pro pria natureza e [NI14] nunca substituiriam a aute ntica viva vox. Elas [as 

anotaço es] sa o as menos capazes disso, pois cada ensinamento (a vida) diz a 

algue m algo diferente, dado que cada um necessita de algo diferente, como se 

fossem os apo stolos que, ao pregarem para a multida o o dia de Pentecoste, 

pareciam ter cada um uma lí ngua diferente. 
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