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NIETZSCHE E A LITERATURA* 

MARIAHElENAUSBOADACUNHA·· 
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Nietzscheeurnfilosofo intimamentearticu1ado aLiteratura. 
Cabe-nos perguntar por que? E podemos responder apergunta 
feitacommargemem seuspr6priosescritos. Nietzschese refere a 
eles,empregandofreqtientemente nasuacorrespondeneiaa ex:pres
sao: "minhaliteratura". 

Podemos,tarnbem, pergentar-nos 0 que verna ser Iiteratura, e 
entao, temos duasobservacoesa fazer: 

1°)Ate 0 tim do sec. xvm, literaturasignificava"culturage
raI" ou 0 queos franceses chamariam de "connaissance des belles
lettres". 

2°) A partir dai, literatura passa a significar 0 conjunto das 
produ~oes liter3rias de uma epoca, de um pais, etc ..., articulado a 
evo~ sociol6gica do estatuto do escritor, institui~ que, no do
minio estetico, tern porcorolarioa ~aescente daorigina
lidade, por conseguintepassa a ter peso0 estilodo autor, isto e, sua 
autenticidade. 

Ora, sabemos que Nietzsche quer resgatar a cultura grega, 
desde a sua obra, A Filosofiana Idade TrAAica dos Gregos. Refe
rindo-seaIiteraturagrega, ele distingue duas epocas: a dUsica, 
definidapela ausencia de tradi~io literaria e p6s-dUsica que, ao 
contrario, nascee vivedessa tradi~.PIatio se situana linha divi
soria entre as duas, e nio eatoa que, segundo Nietzsche, no que 
dizrespeitoaos seusescritos, se estes se tivessem perdido e a Filo
sofiativessecomeeadopor Arist6teles, por exemplo, Dio sO esse 
fato seria de se lastimar mas, 0 que seria ainda pior, n6s jarnais 
teriamos tidoconhecimento desse homemnotavel daantiguidade 
quefoi0 fil6sofo-artista. PJatio, no seuentend« era, alentde nota
vel escritor, 0 homem politico por excelencia, 0 
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legislador ao lado de Solon e Clistenes, aquele cuja expressividade 
e drarnaticidade das ideias encenadas conduziram e intluenciaram a 
juventude ateniense 

Acontece que e exatarnente a epoca classica, isenta de tra
di~io literaria, visceralmente unida ao culto e ao mito que inte
ressa a Nietzsche resgatar porque diz respeito aepoca tragica, 
aos pre-socraticos e aos escritores tragicos a exemplo de 
Heraclito, Empedocles, Anaximandro, Esquilo, Sofocles, 
Euripides, apesar das res salvas, bern como dos poetas Homero e 
Pindaro. A fun~o da literatura aqui era de comunhjn, de coe
sio orginica, sustentando a permanencia de toda uma civiliza
~. Por isso, ele afirma, 

nada lui de mais absurdo do que atnbuir aos Gre
gos uma cultura autoctone; pelo contrano, assi
milaram a cultura viva de todos os outrospovos e, 
se chegaram tao longe, fo; porque souberam con
tinuar a arremessar a lanca onde um outro povo a 
tinha deixado. sao odmiraveis no arte de apren
der dando frutos; e deveriamos, como eles. apren
der com os vizinhos a utilizar os conhecimentos 
adquiridos como apoio para a vida e niio para 0 

conhecimento erudito, apoio a partir do qual se 
salta para 0 alto e mais alto ainda do que 0 vizi
nho. (I) 

Sabemos que 0 mito, bern como toda vivencia nutre-se da 
ambiguidade por ser imagistico (ideolOgico, pois desdobra a re
alidade em imagens, desejos, afetos e desafetos) e, portanto, 
assimila a simultaneidade no interior de seu sistema, 0 que tam
bernacontece apalavra nos primordios da civilizacao grega. No 
mito os contrarios 030 sao contraditOrios mas sim, complemen
tares, perfazendo uma logica da ambiguidade. 0 Estatuto da 
palavra, na Grecia, tera que percorrer urn longo caminho, seme
ado de obstaculos para chegar de urn lado com Simonides de 
Ceos e Pindaro (poetas), de outro com Platio e Aristoteles(fi
16s0fos), atravessando toda a sofistica comProtagorasde Abdera 
e Gorgias de Leontinos a tim .de nos legar a palavra laica, profa
na,persuasiva nosdebatesda Agora e 0 discurso filosofico, lOgico, 
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nasAcademias. 
Em decorrercia do acima exposto verificamos que a fonte do 

discurso verdadeiro, naGreeia ea mesma fonte do falso. 0 lOps, 
disaJrso, medida, ordem,simetria, harmonia, proporcso, linguagem 
que etimologicamente deriva de Legein, colher, recolher, ato de 
guardar 0 produto da colheita, era uma tarefa dos poetas que 
contavam a histOria dos her6is e os mitos, tarefa sagrada, inspirada 
pelas 1DUSaS. TaIIl1>em na indiaa verdadee RTA, palavrade origem 
indo-ariana, mas que tambem eoracao liturgica, a potencia que 
assegura a ordem cosmica, 0 direito ea lei. 

A Filosofia, porem, esquece esse percurso que sO vai ser 
reencontrado com Nietzsche na arte tragica, pela articul~ dos 
dois instintos esteticos, 0 Apolineo e 0 Dionisiaco, nurn primei
ro momento, com Heidegger recuperando 0 mito e 0 poetico, 
conforme cita: "0 homem habita em poeta", num segundo mo
mento e, contemporarieamente com Deleuze, num terceiro mo
mento, no plano dos afetos. Segundo Deleuze .... grande ea 
distlincia entre 0 logos e a simples razio (como quando se diz que 0 
mundo eracional).: A razio eurn conceito, e urn conceito bern 
pobre paradefinir 0 plano (de imanencia) e os movimentos infinitos 
que 0 percorrem" (2). Nio podemos deixar de aludir a Sartre e a 
M. Ponty, herdeiros de Heidegger, com a dimensao intersubjetiva e 
a coI~ do problemado "outre". Trata-se depensara realidade 
com a consciencia de que esse pensar nio etecnico oem cientifico, 
massim urn esfor~ de compartilhar do rnisterio. Ora, 0 misterio,0 

numinoso, conforme 0 termo cunhado porRudolfo Otto que deriva 
de mimen palavra latina cuja etimologia edivindade, ea dimensio 
propriaapoesia, aosor8culos, ao elernento TeWgico por excelencia 

Reiteramos que pensar Dio eunificar, esquematizar, tomar 
familiar a aparencia sob a face de urn grande principio de acordo 
com urna certa tendencia filosofica racionalista, mas fazer de 
cada ideia, de cada imagem, amaneira de Proust, urn KtJiTos, urn 
lugar privilegiado, Unico, indizivel, urn momento oportuno, fala 
tambem sedutora dos sofistas, produtores de ilusoes, de inter
pretacoes, das ambiguidadesda palavra . 

Urn exemplo tirado da literatura grega, Esquilo no caso, 
nos revela a utiliza~o de metaforas paradoxais e ambiguas em 
sua obra, como a palavra "rede" que tanto pode designar uma 
armadilha para a pesca quanto para acaca. Uma estimativa feita 
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por especialistasda area (A. Moreau entre outros), nos indicaque 
naobra deEsquilo paJavrascom duplosentido sao uti1i7Jldas D vezes 
maisque na obra de Sofocles e na de Euripides. Este Wtimo.com 
razio, nio privilegia a ambivalencia por se enquadrar no 
desenvolvimento da verteate racionalista que comeca jei com 
.Partnenides 110VI sec. a.C., desenvolve-se comPlataoe Aristoteles 
no IV sec. a.Ci. lancando as bases do racionalismoOeidemal, via 
Descartes e A. Comte,confonne 0 conhecemos nos mas de hoje. 
As palavras arklls e brokhos, por exemplo, que nio sio 
ambivalentes, pertencentes ao vocabulario da caca sio utilizadas 
por Esquilo trese duas vezes, respectivamente; a palavraDiktMOII 

ambivalente e utilizada oito vezes enquanto Euripedes utiliza as 
primeirasoito e teesvezes, respectivamente, e a 2-, tres vezes. 0 
que seconcluidesses dados, munaanilisecomparativa, eque&quito, 
poeta, privilegiaa ambigOidade por caracterizar a interpenet~o 
dos planoscosmico (onto16gico)e terrestre (ontico) pennitindo a 
confusio dos mesmos, uma transgressio na ordem do Universe 
(hybris) que a subverte, e assim fazendo resgata0 caos originiuio, 
a exemplo de Hesiodo ("no inicio era 0 KilOS ...", A Teogonia), 
fundamento rnetafisico de todaa sua obra. 

Lembramosque, confonne testemunho bist6rico,os sofistas 
(Sopltistis), professores na Grecia arcaica tambem eram poetas, 
wna Vel que. segundoos gregos, a ~o pnlticae os conselhos 
morais constituiam a fun~ principal dos poetas, a exemplo de 
SOlon. Hesiodo, Parmenides de Eleia, Empedocles deAgrigento, 
Alcmeonde Crotona, Ion de Cbios, Melissose outros mais. Uma 
cit~o deEsquilo, poeta tragico, pode ser esclarecedora a esse 
respeito. Diz 0 autor que a hist6ria de Fedra, por ser moralmente 
perniciosa, talcomoacontaEwipidesnatragectiaHip6lito niodeveria 
ser apresentada em cena, uma vez que "do mesmo modo que os 
aluoos tern professores para Ihesindicar0 caminho,os poetas sio 
os professoresdos homens". (3) Logo, os sofistas eramos herdeiros 
da tradi~io pedagogica dos poetas que comecou no sec IX com 
Homero na Hiada e na OdiSsaa. Temosnoticiade que tambemem 
uma Ode de Pindaro a palavra"Soplaistes" significava poeta. 

No eotanto, a partirdo V sec.,umaonda deestrangeirt>s chega 
8 Atenascom a pretensio deensinar aAred (virtude), palavrade 
multiples sentidos, "lato e stricto sensu". opondo-se mesmo aos 
poetas, amedidaque a fiJn~i() didatica de ensinar a retorica, as 
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rnatem8ticas, 0 estudoda lingua, 0 estatutodas leise dosprincipios 
morais, a ideiade contrato social, 0 ateismo e 0 agnosticismo, 0 

hedonismoe 0 utilitarismo, substituiua propria poesia. A Ame 
tomadaemseu sentidolato significava a perfeicsohumana,aquilo 
que fazia de urn homemum dirigentenaturalna sua comunidadee 
por issopensava-se quese apoiava emcertos donsnaturais e mesmo 
divines que eram a marca do born nascimentoe da boa educacao. 
Umaquestio delinhagem, diriamos. Stricto sensu,seriaa virtude 
politica, constituidapela Oratoria, retorica, 0 estudo da lingua eo 
das leis, etc...., isto e, por discipJinas passiveis deseremensinadas. 
Esse 0 metierdos sofistas. 

Esses sofistas, convem assina1ar, mestres de urn saber a 
comunicar,cujo saber pratico consistiatanto no dominioda con
duta e da politica quanta no das artes tecnicas, embora tenham 
mantido a ambiguidade da palavra propria ao mito e Ii poesia, a 
tornam profana, uma vez que agora eJa vai servir a fins utilitari
os e praticos nos debates da Agora. Todavia, ainda segundo urn 
testemunho de Esquilo, a verdadeira Sophia (sabedoria) nlo 
pertencia aos homens que conheciammuitas coisas mas aqueles 
cujo saber e util. Desse modo, podemos classificar os sofistas 
de Sophos,s3bios, e Dioe por outro motivoque, na modemidade, 
filosofos e historiadores da Filosofia como Theodor Gornperz, 
Lass e 0 proprio Nietzsche os exaltaram contra aqueles que os 
queriam denegrir por seu mercenarismo e farisaismo. 

Acontece, porem, que a ambiguidade nlo esta sornente no 
discurso dos sofistas, mas no real, na emergenciadaPIIjsis, da 
espontaneidade da linguagem. Na Grecia, diz 0 Prof Gerd 
Bomheim,ate a palavrado filosofoeraPIIjsis e eornplernenta, "0 
homemcomo que vive entre a justica e a injusti~a, entre 0 ser e a 
aparencia. E a evolucao do tragico consiste na des-roberta da 
aparencia e na conseqtienteconquistado ser".(4) 

Sobre 0 esquematismo ironiza Nietzsche, "nao conhecer 
mas esquematizar, impor ao caos tanta regularidade e forma 
quanto satisfaca a nossa necessidade pratica". (5) 

o problema que aqui se vai delineando e0 da eritica que 
Nietzsche fazdaci&cia,daracionalidade e,consequentemente, do 
conceitode verdade. Para ele, trata-se menosde estabeleceruma 
certa verdade, no sentido cartesiano, ideia clara e distinta, que de 
possibilitar Iiciviliza~ urn fermento portadorda possibilidades de 
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uma novaordem em que e1a possa enconttar sw Iugar de comunhio. 
Os textos para esse intento silo, A origem do tragedia, 
ConsiderOfOesImempestivas, Humanodemasiodo humano, Gaia 
ciencia e 0 Zarathustra, onde afirma, "aquele que escreve com 
seu sangue e em sentencas, oao quer ser lido mas aprendido pelo 
coracao. Sua escrita eurn meio de ~ao e primeiramente ~o 
sobre simesmo, ~ modeJadora do caosinterior, rnedida eharmonia 
apolinea sobre a desmedida dionisiaca sempre ameacadora. Enesse 
sentido que pode ser compreendido 0 aforisma que aqui se segue: 

A grandeza de um artista nao se mede pelos "bons 
sentimemos" que ele provoca, mas pelo "grande 
estilo", na capacidade de se tornar mestre do caos 
"que se tem em st mesmo ", no fato de forcar seu 
proprio caos a tornar-se forma; tornar-se logico, 
simples, sem equivoco, matematico, tomar lei, e 
neste particular. a grande ambicdo. (6) 

POT isso, justamente assim se expressa Gianni Vattimo no 
VD Coloquio Intemacional de Fitosofia, realizado em julho de 
1964 em Royaumont: 

opensamento de Nietzsche niio se preocupa com a 
evidencia como informllfiio, mas com uma outra 
concept;iio da verdade. Ele /liio pode ter provas no 
sentido da evidencia, e ele niiopodemesmo ter uma 
Escola no sentido do desenvolvimemo de qualquer 
coisa estabelecida. Mas ele pode ter ,.epeti,6es, 
resposttu. toque diz Heidegger. Objetam-nos a 
Filosofia concebida como discurso racionaJ e como 
prova. Mas 0 pensamento niio tem um outro senti
do? Ecorreto empregar a 1000capara colocar um 
talproblema e para 0 resolver? Se nos cremos que 
o principia do prova, ou da demonstra¢o eindis
cutivel, ja estamos pre-concebidos... (7) 

A presente ci~ faz ~ ao conhecido posicionamento 
de Nietzsche com re~ aos conceitos. Para 0 autor, os conceitos 
nio podem medic e avaliar a realidade, a vida, mas serem, pelo 



114 

contrario, corrigidos e reavaliados pela rea1idade de onde foram 
tirades. Temos como exemplo 0 conceito folha (A venJade e a 
memirano sentidoExtra-Mora!), abstraido das milharesde folhas 
existentesnareaJidade, o qual por ser geral e universal, esquece as 
difere~ e particularidades da existencia: a folhado coqueiroque 
se diferenciada folha de parreira,que por sua vez se diferenciada 
folha de bananeira, do abacaxizei.ro, da macieira, da laranjeira,e 
por aivai. 

Podemos afinnar que a Filosofia desabrochou (Pltysis vern 
do Playeill e PiryestIuU que quer dizer desbrochar, erescer, brotar, 
nascer) dentro de poemas ou de prosas embebidas de imagens 
poeticas e, por isso mesmo, traz em suas raizes 0 compromisso 
inadiavel com a ~io artistica,no caso que nos referimos, coma 
literatura,EmcOOsequ&1cia, podemoscotejarFilosofiae Arte como 
duas instincias irrnanadaspeJo nascimentocomum masseparadas 
pelo destino: uma sensivel, outra conceitual, cada qual. de acordo 
com a belametsfora de Heidegger, erguendo-se ernsua exclusiva 
altitude, masligadasna base pelo vale que justamente as separa e 
toma impossivel a fusio. 

Todavia, em urnmundolaico,cujapalavraangariou 0 estatuto 
de mercadoria, de signo utilitario, onde a literatura, tendo-se 
desvinculado do mitoe do cuho, torna-se depositaria dos valores 
consumistas, estando ja submetida ao individualismoda cultura 
burguesa, a exemplo dos 0 A/quimista. Brida e As Va/quiria~de 
PauloCoelho, ou depositiuia de receitas nipidasde consumo~ 

tipo Amarpode dar certo. Ame e de vexame, Sem tesiionliohiJ 
solw;iJo, Vivendo, amando eaprendendo, de Roberto Shinyashiki 
e Eliana Dwna, RobertoFreiree Leo Buscagl.ia, respectivamente; a 
serie de livros de Lobsang Rampa, diwlgando rasteiramente 0 

pensamentoorientale assim0 dilapidando; ou mesmoa enxurrada 
de autobiografias de personaIidadecelebres. como'ade JaneFonda, 
LivUImamm. ShirleyMacLaine; no Brasil,0 rneJhor exemplo eo de 
Danusa Leao e suas receitas rapidas e caseiras ate para viagens! 
Toma-seimperioso, portanto, questionannos0 sentidoda literatura 
e para quem temela sentido. 

Nessemomento, Nietzsche vernabailawna vezqueeleprOprio 
fazia severas criticas ao leitor e ao consurnidor de arte. Vale 
lembrarrnos aobservacao: Que estarnosconsmnindo, erntermosde 
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arte? Que.e Arte? Que queremos ou que podemos com ela? Este 
dilenia Nietzschetambem 0 experimentoo em re~ com Wagner, 
primeiro na glorifi~, depois Do desprezo, na marginaliza~ da 
mUsica Wagnaiana. Lembremos wnadas IWitas~a respeito: 

- '. , ' 

como 0 nosso gosto se a/aSIOU de toda essa 
mtrigalhada romdntica, dessa argamassade semi
dos em que se compraz a plebe da inteligencia. e 
do suaamOlgamadeavpirtH;iies ao sublime, an ele
vodo, ao retorcido! Niio, se ainda precisamos de 
uma arte, ela epara nos. convalescentes uma ou
tra arte, umaarte trocista. Ieve.fluida; divinamen
te livre e divinameme artificial, quejorracom uma 
chama clara no meio de um ce» sem nuvens. E 
anteS de iTiais: uma arte para os artistes; so para 
os artistas! (8) 

Nietzsche nos lembra de que e por meio da cria~io que 
podemos transfonnar a realidade, uma vez que "somente en
quanto fenomeno estetico eque a existencia e 0 mundo eterna
mente se justificam". (9) Acri~io tern por essencia, a capaci
dade de criar roupagens, veus, artificios, sortilegios, aparencias, 
mascaras, aniquilandoo que se chama ordinariamente realid... 
de, apesar'dessa rnesma realidade se ter criado a partir das mes
mas roupagens, das mesmas mascaras, tudo isso que, "a forca 
de ser acreditado,de se transmitir, de se fortifica.r em cads nova 
gera~ao, acabou por se identificar com as pr6prias coisas, aca
bou por formaio seu corpo; a aparencia primitiva acaba sempre 
por se tornara esseneia e fazer 0 efeito da essencia!"(lO).. 

Vale lembrarmos, a esse respeito, 0 conceito de cria~o a 
queserefute 0 grande poeta austriaco Rainer Maria Rilke: 

A ideia de ser criador, de gerar; de moldar niio e 
nada sem sua grande e perpetua confirmDfiio no 
vida; nada sem 0 consenso mil vezes repetido das 
coisas e dos animais. Seu gozo nlio e tlio 
indescritivamente belo e rico senlio porque esta 
cheio de reminiscencias herdadas do gera¢o e de 
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parte de milhiies de seres. Numa ideia criadora 
revivem mil noites de amor esquecidas que a en
chem de altivez e altitude. Aqueles que se juntam 
anoite e se entrelacam mon baloicar de voliJpia, 
executam obra grave, reunindo docuras, 
profundezas e forcas para a callfao de algum poe
ta vindouro que hOde surgir para dizer indiziveis 
prazeres. Eles estiio evocando 0 futuro; mesmo 
que estejam enganodos, que se abrocem cegamen
te, 0 futuro vira apesar de tudo; um bomem novo 
se hcide erguet: Sobre a base do caso que parece 
cumprir-senesseabrtlfo, acordaa Lei quefaz com 
que um germe forte e poderoso avance ate 0 ovulo 
que vem aberto a seu encontro. Nao se deixe en
ganarpetasuperficie: - nas proftmdidades tudose 
toma lei. (11) 

Nesse contexto, 0 papel da literatura e 0 de desviar-se, 
melhor dizendo, desviar-nos da natureza como 0 fizeram 
magnificamente os gregos Exigiam os mais belos discursos na 
paixio, no teatro, nas versificacoes da tragedia, Diz Nietzsche, 
a esse respeito, que "0 ateniense ia ao teatro para ouvir belos 
discursos! E era de belos discurso que Sofocles se preocupa
va" (12) Na natureza, ao contrario, as a~ sio palidas, desti
tuidas de profundidade expressiva, diriamos mesmo, de intensi
dade, e de convencao, subordina~ aLei, dominio do artificio, 
da metriea, do ritmo, da proporeao. Seja como for, na Arte lui 
uma suspensio do tempo presente, do ritmo natural, do fluxo 
desordenado das sensa~es e em~es emprol de urna estrutu
ra, que pode ser mais ou menos ftexivel mas que, no cOmputo 
geraJ, estabelece regras. Nesse particular, diz Graciliano Ramos 
ernMemonasdo Oircere,"Liberdade completa ninguem desfruta: 
comecamos oprimidos pela sintaxe e acabamos as voltas com a 
delegacia de ordem politica e social, mas,nos estreitos limitesa que 
nos coagem a gram'tica e a Lei' ainda nos podemos mexer". 
(13) 0 esforco culturaldaArte grega sera 0 de se desprender da 
natureza (Plljais) que ecaotica, oriental no sentido de barbara, 
para aceder aodominio daLei (1I6mos) da~ou do est8tllto, 
isto e, da diferenc~o e do equilibrio segundo os quais 0 tumuho 
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orgiasnco e finalmente organizado pela forma, pela convencao. No 
entender de Nietzsche "toda arte maduratern por base uma sene de 
conveneoes: quando quer ex.primiralgo, a conv~o ea condi~ 

da grande arte, ela nio eurn obstaculo" . (14) 
Poderiamos, tambem,citar0 exemplo da Antigonade SOfucles, 

onde 0 combate entre dois tipos de direito, 0 natural (Plajsis) eo 
citadino (nOmos) se entrecruzarn nasfalasde antigona e Creonte, a 
primeira no intento de sepultar 0 irmio, Polinice, acusado de ser 
inimigo da cidade por lutarcontra 0 trono, 0 segundo, na proibi~ 

de tal ~ao pela promulgacao de urn edito e de uma sentenca de 
morte contra Antigona para defender as Leis dapolis, conforme 
ci~. DizAntigona: "Nio foi Zeus que a promulgou (aLei), e a 
justica que habita a morada dos deuses subterraneos nada disso 
tracou entre os hornens. Eu nio creio que os seus editos tenham 
tanto poder que eles perrnitarn a urn mortal violar as Leis divinas: 
Leis nio escritas, aquelas, mas intangiveis". ( 15) 

Trata-se da questio tambem sofistica, advinda com 0 huma
nisrno do sec. Ventre Phjsis e Nomos, a Lei natural e divina que 
privilegiaosrnaisbern nascidos, logo deboaJinhagem, ou 0 Contrato 
Social entre os hamens, a Leideisonomia, onde iso = igual., igualdade 
perante a Lei,em que os homens, pela con~ social estabelecem 
as normas da convivenciado grupo. 

A influencia de Nietzsche na Literatura contemporinea tam
bern e de grande monta e podemos citar os nomes de Gide, 
Camus, Valery, Artaud, Malraux, Dostoievski, Kafka, apenas para 
citar os mais importantes. Nio me estenderei sobre 0 assunto; 
levaria outras tantas paginas de escritura ardua e seria tema para 
urn outro trabalho. Queremos, apenas, assinalar a riqueza, a 
profundidade, a extensao e a intensidade da obra Nietzschiana 
para a prosperidade. Nietzsche, subIinham alguns autores, Ilio se 
reduz a doutrinas, nem a atitudes, nio se deixa capturarpor nenhum 
partido.postulardo umacertamaneirade ser,uma certapossibiJidade 
expressiva e uma exigencia burnana. 

Por tudo isso, sua "Literatura" a que fizemos referencia no 
inicio do texto alcanca 0 seu objetivo: cultivar 0 homem (i//usrrer. 
litteratures, estabelecendo lacos entre existencias que sern per
der seu contomo proprio ai encontram uma ordem COnmJD. E0 

que afirma 0 autor na cit~ao que se segue: 
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Ah, estes gregos, comoeles sabiamviver! Isso exi
ge a resolufiio de nos mantermos corajosameme a 
superjitie, de nos conservarmos agarrados a co
bertura, aejJiderme, adOicir a aparencia e ocredi
tar no forma. nos sons, nas palavras; em todo 0 

Oiimpo da aparencia! Estes Gregos eram superfi
ciais .,. por profundidode! E niio voitamos a eles, 
nOs que partimos a espinha do espirito, que esca
lamos 0 cume mais elevodo e mais perigoso do 
pensamemoatual e que, dai, o1hamOs tudo a nossa 
volta, e que, dai; olhamospara baixo ') Niio sere
11IOS nos, prectsameme msso .., grega..? Adoradore... 
da forma, dos sons, daspalavras? Artistas; por
tanto? (16) 
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