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Apresentagao

MARCOS LUTZ MOLLER

A teoria da sociedade civil-burguesa de Hegel, cuba tradugao 6

aqua apresentada, consitituia segio intermedifria, situada entre as
seg6es sabre ,4 ra««ai ' (I.\.) e O fst'do (lila.), da Terceira P.:ne (4

f fcfdade) da ff/osc@a do fsp/rf o O&7elfuo, culo desenvolvimento
sistemftico e detalhado 6 exposto nas ffnbas Fandammf is da
Filoso$ta do Diveito ou Direito Naatrat e Ci&ncia do Estada em
Co«.Pg«d£o (1820).

No interior do confronts que Hegel instaura, em sua
Ff/oso#.z do Dfreffo, entre o conteddo e o campo te6rico da Filosofia
Prftica tradicional, na sua clfssica sua tripartigao aristot61ica(utica,
Polftica, Economic), e as disciplinas te6ricas privilegiadas dos
Tempos Modernos tats coma o Junaturalismo, a teoria politica do
Estado moderns, a moral esclarecida da autonomic e a Economic
Politico, a sua peoria da sociedade civil-burguesa representa o
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cadinho e o n6cleo das transformag6es mais profundas a que a sua
concepgao especulativa da liberdade submete essay disciplines e os
deus conte6dos, na busch de um diagn6stico e de uma apreensao

conceptual adequada do seu presente hist6rico, interpretado no
horizonte do idefrio da Revolugio Francesa

A sociedade cfui/-Z'argues z incorpora, na estrutura dia16tico-
especulativa da eticidade, a esfera da diferenga e da mediagio, que 6,
do ponto de vista hist6rico, a esfera do trabalho emancipado e da
atividade econ8mica e social despolitizada, da particularidade
aut8noma face a universalidade formal da mediagao social e juridica
dos interesses privados, por contraposigao hist6rica e conceptual a
sociedade cfpf/-po/#fc , que exprimia puma estrutura de dominagao
homog8nea a unidade clfssica entre a sociedade civil(socfei.zs dui/is)

e o Estado (ciuitas), a qual unidade se opunha a esfera econ8mica da
sociedade dom6stica (oi&os), baseada no trabalho dom6stico, servil e
escravo.

Do ponte de vista da construgao sistemftica e da critics, nell
contida, }$ dubs esferas abstratas do Direito Natural(la. Parte) e da

Moralidade ([la. Parte), a sociedade civi]-burguesa constituio sogo
hist6ric6 da realizagao concrete da pessoa, enquanto sujeito de
direitos iguais, e da subjetividade, enquanto consci8ncia moral
aut8noma, as dubs condig6es fundamentais da modernidade,

apresentadas nas dias primeiras panes da obra, e que se tornaram
realidade efetiva hist6rica na sociedade civil-burguesa. O Direito
Natural 6 criticado nos seus pressupostos atomistas e em sua

pretensao politica de fundamentar o Estado, e 6 concebido
primariamente coma Direito Abstrato, reduzido em sua validade a
Direito Privado, como regulador da esrera de mercado e da 'ordem
externa ' da sociedade civil-burguesa. A Moralidade, incarnada

4



HPresezziagZo

paradigmaticamente pda moral kantian.I da autonomia, 6 criticada
polo formalismo e pda impotgncia de um imperativo que n5o
integra em si as condig6es objetivas da agro moral, mas resgatada na
sua ruiz, enquanto autodoterminagio incondicionada da vontade
livre, que, pda sua reflexividade, 6 promovida a princ£pio de
dissolugao, mas, tamb6m, de legitimagao e efetivagao das
instituig3es, leis, costumes e formas de vida que organizam uma
eticidade ('pot8ncias 6ticas', FD # 145).

A teoria hegeliana da sociedade civil-burguesa 6 tamb6m uma

resposta ao grande desafio posco pda Revolugao Francesa aos
contemporaneos, o da realizagao e da institucionalizagao politica da
liberdade. Se na Revolugio Francesa, "a substfncia indivisa d!..E
liberdade absolute se ergueu ao trono (io mundo, sem que nenhun$>""

Ihe pudesse oferecer resist6ncia" (Fe,zo«'zmo/ogza do £sp6'ira),
destruindo os privi16gios do Feudalismo e do Absolutismo, 6 porque
ela f.z dos direitos do homem e do cidadio o fundamento de coda
constituig3o polfticl futura e do Estado constitucional moderns
Mas o Direito 6 para Hegel a liberdade enquanto Id6ia (FD # 29),
tomada etta nio s6 na sua estrutura 16gica coma 'forma infinita ' e
Id6ia absoluta ', determinagio conclusive da Cfhcia d fdgfc.z, mas

coma expressio especulativa da universalizagio hist6rico-mundial da
liberdade, elevada a determinagao essencial de todd homem,' e,

tornada, por ipso, no confronts com o idefrio revolucionfrio, em
6nico conte6do ' da filosofia.

Se o saber da ]d6ia, into 6, [se o saber] do saber que,os homers t8m de que a sua
ess8ncia, o seu fim e o seu objeto 6 a liberdade, 6 especulativo, entio esse Id6ia,

enquanto tal, 6 a realidade efetiva dos homers, nio a Id6ia que des disso t8m, mas
I quc des sfo.' G.W'.F. Hegel, fnz)b/op#dze der pbz/osopbzs(be Wfssenscb glen

(1830), Eds. O P6ggeler e F.Nicolin, Hamburg, F. Meaner,1959, # 482 A.
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E este diagn6stico do presente que perpassa a Filosofia de
Hegel e a sua peoria da sociedade civil-burguesa. Ele o levi a
reconhecer na multiplicagao infinite das car8ncias e no aumento da

divisio e da produtividade do trabalho emancipado a base material
das relag8es sociais, mediadas pda 'forma da universalidade ' (FD #
182), bem coma do dinamismo econ8mico e social 'sem medida'(FD
# 185 Z) da moderns sociedade civil-burguesa (H. O Sfs ema das
Car8ncfas). Este base material da 'relagio recfproca entre as car8ncias
e o trabalho ' 6 tamb6m a esfera em que o Direito adquire validade e

realidade efetiva, enquanto universalmente reconhecido (FD # 209),
que libera os individuos dos vinculos politicos pr6vios dos tempos
passados e os obriga a se fazer valer enquanto 'pessoa universal ' (FD,
ibid.), enquanto homens. Este base material e o reconhecimento
universal dos individuos coma sujeitos de direitos iguais constitui,
assim, a realidade efetiva da sociedade civil-burguesa (o seu

concerto ' no sentido especulativo), que 6 o lugar hist6rico positivo
da realizagao da 'autonomic da particu]aridade ' ('o [seu] direito de

desenvolver-se e difundir-se pant todos os ladas' FD # 183) e da
universalizag3o da liberdade negativa, mas tamb6m, da
universalizagio do antagonismo social dela decorrente, que, por um
lido, dissolve today as formas pr6modernas de eticidade e
solidariedade, esvaziarido o proprio sentido da categoria 'eticidade
mas, por outro lada, constitui, tamb6m, uma condigao essential da
realizagao da pr6pria liberdade politica, da 'liberdade substancial '
IFD # 149) na esfera p6blico-politica do Estado

Do panto de vista da sua regulagao, as agnes estrat6gicas dos

individuos proprietfrios na esfera do mercado sio mediadas pda
universalidade formal do Direito Privado, que garante a 'ordem
externa ' e a seguranga da exist8ncia e da propriedade, ao mesmo
tempo que 6 nessa tramp de relag8es, tecidas pda divisio do trabalho
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em vista da satisfagao das car6ncias, que o Direito adquire a sua
validade e a sua realidade efetiva mediante o seu reconhecimento

universal pelts agentes (FD # 209). Mas embora a Hdmf?zfstrafao (Zz
/as ffa (B.) signifique um primeiro degrau de super'gio da 'perda da
eticidade nos deus extremes" (FD ## 181, 185 Z), pr6pria da
sociedade civil-burguesa, portanto, um primeiro est£gio de
reunificagao utica do universal com a particularidade subletiva(FD #

229), ela n5o 6, por si s6, capaz de assegurar o bem proprio de coda
um e o bem comum coma um direito e de tornf-los efetivos (FD #

230), pols des estio ainda entregues a conting8ncia e ao arbitrio que

regem a esfera de mercado, 'o sistema de car8ncias:

Hegel percebe claramente que a estrutura juridlca da
sociedade civil-burguesa este intrinsecamente ligada iesfera de
mercado, ao dizer que 'universalidade da liberdade ' este ai presence

s6 abs atamente, portanto coma direito caz proprfec&zde'(FD # 208);
mas este institucionalizagio da liberdade abstrata dos proprietfrios
6. simultfneamente, o reconhecimento da sua igualdade perante a lei,

de modo que, para a16m de ladas as subs diferengas e particularidades
de crenga, cultura, formal de vida, de posigao e origem social ou
econ8mica, enquanto 'pessoa universal ' 's3o ladas id8nticos': "a

bowen ua/e, porta'zro, porgwe bowen, e nio porque sega judeu,
cat61ico, protestante, alemao, italiano etc." (FD # 209). A sociedade

civil-burguesa moderns se instaura e urde por esta
institucionalizagio dos direitos universals do homem e pda
sirnultfn.: universalizagao da liberdade abstrata, negativa e igual,

que 6, tamb6m, a institucionalizagao da contingancia e do
antagonismo social. Juntos des marcum a ambigiiidade moral dessa

sociedade e dio origem iexpansio 'sem medida ' da 'acumulagao de
riquezas', mas, tamb6m, do 'isolamento e restrigao do trabalho
particular e, com isso, [dla depend8ncia e pen6ria da clause atada a
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esse trabalho ' (FD # 243), que a caracterizam coma uma sociedade

de classes (FD ## 243-245). E uma sociedade que "no excesso da [s#a]

rfgzleza n&o g Hca o &as£anfe [...] para obviar ao excesso de pobreza e
i geragao da plebe" (FD # 245) e que, numb 'dia16tica ' permanente de

auto-superagio, '6 impelida para fora e para a16m de si mesma'(FD #
246), historicamente, em diregao icolonizagao e a universalizagio
dos mercados, conceitualmente, em diregao isua reintegrag:c} utica
no Estado

Para obviar a essa 'perda da eticidade ' pr6pria da sociedade

civil-burguesa, devida ao fato de que o universal nell apenas
aparece ' e permanece formal (FD # 181), Hegel constr6i dubs
formal de presenga embrion4ria do Estado 6tico na sociedade civil-
burguesa, que, langando nela raizes, preparam, teleologicamente, a
necessidade imanente do surgimento do Estado, e puja tarefa 6
restituir, no interior da sociedade civil-burguesa, a unidade utica
entre o universal e o particular, nela perdida (C ,4 Po/ ia
,4dmf?zfsfrn f a e a Coporaffo). A Policia Administrativa tem por
tarefa, na extensio de todd a sociedade, a16m de garantir a 'ordem
externa ' por memo de medidas punitivas (FD ## 231-233), exercer

fung6es gerais de regulagao do mercado (controle da qualidade das
mercadorias, dos pregos), de vigilancia da escola publica e de
assist8ncia social. A corporagio (Kolporatfo/z), distinta da

corporagio de of£cios medieval(Zzi?z@z), distingao termino16gica
(FD # 255 Z) que parcialmente revela o carater construido e
bifronte, sem referente hist6rico, da corporagio hegeliana, visa
reunir em 'associag3es cooperativas' os individuos que exercem um
cerro trabalho comum nos diversos ramos da sociedade. Sua fungao

6 prevenir e prayer ao seu bem-proprio face is contingancias do
mercado e zelar pda sua formagao profissional, de modo a tornf-los

membros de um todd 6tico particular, no qual recebem o seu
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reconhecimento social professional, e que funciona como um elo
intermedifrio entre o o atomismo da esfera de mercado e o Estado
Por meld da policia administrativa e da torpor'gao o Estado penetr '

ra jusnaturalista da sociedade civil-burguesa para
control,r, rel;tivizar e superar a conting8ncia do mercado e o seu
antagonismo social, transformando a racionalidade econ6mtca. e

estrat6gica em apar8ncia, por6m necessfria, da. racionalidade utica
(FD # 189). Para Marx, apar8ncia necessfria seri nio mats apenas o
canter atomista das relag8es sociais estruturadas pda troca
equivalence, mas a propria troca equivalence, como matriz
ideo16gica das id6ias (ie ]iberdade, igualdade e .propriedade,. pols

precisamente a sua universalizagao revela a sua inversio em lei da
apropriagio capitalista e da oposigao de classes, para as quads, entao,
o Estado 6tico seri mena apardncia

Se, como dispositive de uma fundamentagao contratualista
do Estado, a concepgio Jusnaturalista de um estado de natureza f
um.I ficgao, e uma ficgio equivocada, na medida em que pref'nde
explicar o Estado por um 'cordo de vontades .paniculares de
individuos pr6-politicos, no seu conte6do social ela exprime. uma
estrutura capital da sociedade civil-burguesa, que 6 o lnter-
relacionamento dos proprietfrios de mercadorias que se reconhecem

coma juridicamente iguais no mercado, alias, o verdadeiro substrate
hist6rico dessa concep$io. Uma das teses centrais da peoria hegeliana
da sociedade civil-burguesa 6 a de que a sua explicagao nos termos da
racionalidade econ8mica e do atomismo social da concepgao

]usnaturalista (que constituio berne ideo16gico dessa racionalidade)
pressup6e nio s6 que os individuos proprietfrios se reconhegam, na
propna esfera de mercado, coma juridicamente livres e iguais (coma

pessoas) e moralmente respo'sf"'is (cc'mo sayeifos), mas, igualmente,
que esse proprio reconhecimento, por sua vez, pressupoe a

9
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exist6ncia de instituig6es sociais, jurfdicas e politicas, que nfo podem
ser adequadamente explicadas por aquela racionalidade econ8mica e

estrat6gica, resultante da estrutura jusnaturalista da sociedade civil-
burguesa, implicando, .lssinl, a esfera publica do Estado. Por isso,

embora o Estado surja e aParefa, na apresentagio categorial
progressive, coma rash/lada das ]nediag6es da sociedade civil-

burguesa, ele se de?n07zsrra, na pressuposigio daquelas instituig6es, na
verdade, como o.4indanze/zro e o que 6 prfmefro (FD # 256 A), coma

o que possibility conceitualmente a socied.lde civil-burguesa
enquanto esfera da diferenga, da autonomic da particularid.ade, da
liberdade negativa e da mediagao social antag8nica. Ao mesmo
tempo, etta liberdade negative do particular que 6 fim para si
mesmo, que busch 'a expans3o omnilateral da satisfag5o das suns

car8ncias' (FD $ 185) e a realizag5o da su.I felicid.tde privada, 6 a
condigio necessfria de uma eticidade moderna, reflexive, e da

pr6pria realizaglo comum da liberdade como liberdade politico

O princfpio dos Estados modernos tem este forge c este profundidadc
prodigiosos de deixar o principio da subjetividade dcsenvolvcr-sc plenamcnte, at6
o exfzenzo s/r bsfsre ? e'pol'-s! d.x particularidade pessoal, e, ao mesmo tempo, dc
recond#zf-lo [o princfpio da subjetividade] i//nH de s f&sfa f&/, e assim, de
conservar este pele mesmo." (FD # 26C)
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A Sociedade Civil-Burguesa

G. Wr. F. HEGEL

$ 182 ' O singular e a sociedade

A pessoa concrete, que 6 para si coma um fim paTricK/ar, como um
co(io de car8ncias e coma uma mistura de necessidade natural e de

As dubs edig6cs .llem3s utilizadas para asta tradugio sio a edigio cr£tica de Karl
I heinz llting, \ of. 2 (Z)} cRecAtspb}/oscpbie volt /820 ??nf F/ege/s ror/esirngsnotfzen
/82/-/82i, Frommann ilolz)ooS, Stuttgart-Band Clnnstatt, 1974) e I de E
Moldcnhauer c K.FI. Michel, no vo1. 7 das obr.IS completes da edigao Suhrkamp

IC. WlfHcge/, Werke zn zudnzzg B#}7de, Ed, Suhrk3mp, 197]). Utilize a segundo
para a trldugio dos J e?Taos (Z zsarzel, quc apcsar da sua prccariedade filo16gic.a,

nice form.I cm que as cxposig6cs orais de Hegel foray conhecidas pelo
pdblico durante uin s6culo e meir, at6 a cdigio critics de llting, em 1974. Delta
(tltima foraln tornados os tit'.plos dos parigrlfos c das Anotag6es (Hnmer&a?zgen),
ntrc asp.xs obliquas, ",,, e .a divis3o teinftica numerada, com a indicagio dos

parfgrafos pertinentes, que tamb6m figure entry .lspas Os itflicos sio sempre de
llegel, bem coma o telco entry par8nteses ( ). As pnssagens entry c.o]chetes, [ ]
sio'do tradutor. Agradego a Oswaldo Giac6ia Jr. a lcitura atenta do texto e as
sugest6es valiosas que permitiram apcrreigof-lo.
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arbitrio, 6 /f#? dos prz?zc#ios da sociedade civil-burguesa, mas a
pessoa particular coma essencialmente em re/afro a outra tal

particularidade, assam que coda uma s6 se fawn paler e se satisfaga
medlada pda ouEra e, ao mesmo tempo, puja e sirnplesmente s6
enquanto Hedi da pda forma da ni elsa/!dade, 6 o outroprfnc$zo
,4dezzdo. A sociedade civil-burguesa 6 a diferenga que interv6m entre a
fam£lia c o Estado, embora a sua formagao plena ocorra }nais garde do que
I do Estado, pris, homo diferenga, ela pressup6e o Estado, que ela,

.'
para

existir, tem de ter dianne de si como algo auto-subsistence. A criagao da
sociedade civil:burguesa pertence, de resto, ao nlundo moderno, que, pda
primeira vez, faz justiga a today as determinag6es da Id6ia. Se o Estado 6
representado colno uma unidade de pessoas diversas, como uma unidade
que 6 somente comunidade, entio s6 se pensa coin isso a determinaglio da
ociedade civil-burguesa. Muitos dos publicistas modernos n5o puderam

alcangar nenhuma outta maneira de ver o Estado. Na sociedade civil-
burguesa coda um 6 um film para si mesmo, c judo o maid nada 6 para ele
Mas sein relagao aos outros ele n5o pode atingir os deus fins em todd a sua
extensao; esses outros sao, por ipso, meios para o fim do particular. Por6m
o fim particular, pda relagao aos outros, se df a forma da universalidade e
se satisfaz enquanto, ao mesmo tempo, satisfaz conjuntamente o bem
pr6prio de outrem. Enquanto a particularidade este ligada a condigao da
universalidade, o terreno da mediagao 6 o todo, onde todas as
singularidades, todas as disposig6es, todas as conting8ncias do nascimento e
da felicidade se dio livre curso, onde jorram as ondas de sodas as paix6es,
que s6 sio regidas pelo luzir aparente da razio adentro delis. A
particularidade restringida pda universalidade 6 unicamente a medida pda
qual coda particularidade fomenta o seu bem-proprio

$ 183 "A sociedade coma um sistema de depend8ncia omnilateral

O fim egoista na sua realizagio efetiva, assign condicionado pda
universalidade, funds um sistema de dependancia omnilateral, tal que a
subsist8ncia e o bem-proprio do singular, bem coma o seu ser-a{

12
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juridico, est3o entrejagados com .\ subsist8ncia, o bem pr6prio e o
direito de todos, nisso estio fundados e s6 nessa conex3o sio
efetivamente reais e est5o assegurados. Pode-se encarar esse sistema,

num primeiro memento, como o Estado externo, - o Estado de
necessidade e do entendimento

g 184 "A sociedade civil-burguesa coma sistema da eticidade

perdida nos deus extremos,,

A Id6ia nests sua cisco confere aos mommros z/m ser-afparlic /,zr, - a

parrfcz{/addade, o direito de desenvolver-se e difundir-se par ' todos
os ladas, e :l universalidade, o direito de demonstrar-se coma o
fundamento e a forma necessfria da particularidade e tamb6m homo

a pot6ncia sobre ela e coma o seu fim 61tlmo. - E o sistema da
eticidade perdida nos deus extremes, o que con$titui o moments
abstrato da rca/fdade Id6ia, que, aqui, 6 somente como a to a/fdade
reiativa e a necessidade interns nests aParecimmto exierno.

.4depzdo. O]e]eJncnto] 6tico esb nqui pcrdido nos seas extremes e a
unidade imediata da familia desagregou-se nulna multiplicidade. A
ealidade ii, aqua, cxterioridade, dissolugio do conceito, susbsist6ncia

pr6pria dos momcntos sends-ai tornados livres. Ao mesmo tempo que a
rticularidadc e a tmiversalidade na sociedade civil-burguesa se

dissociaram, cstio ainbas, contudo, reciprocamente ligadas e
condicionadas. Enquanto um moJnento parece fazer o que 6 oposto ao
outro e s6 julia podcr ser naantendo o outro a distfncia de si, coda um, no
entanto, tem o outro por sua condigao. Assim, a maior parte dos

individuos cncJra o pagainento de impostor homo uma lesio da sua
particularidadc, coma alba quc Ihc 6 hostel, que atrofia. o .seu fim;
cntretanto, por lnais verdadeiro que ipso parefa, a particularidade do fim
n3o pode, todavia, ser satisfeita sem o univers.al, e um.pds no qual nio se
pagassemimpostos, n5o se distinguiria, certamente, pelo fortalecimento da

13
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particularidade. Poderia parecer, igualmente, que a universalidade se sairia
mellor, se absarvesse em si as forgas da particularidade, coma, por ex , este
exposto no Estado plat8nico; mas tamb6m isso 6, novamente, tio s6 uma
apar6ncia, visto que ambos s6 sio um pelo outro e um para o outdo e se
convertem um no outro. Fomentando o meu fim. fomento o universal e
este, por sua vez, fomenta a meu fim

$ 185 "0 canter antag8nico da sociedade civil-burguesa,,

A particularidade por si, por um ladd, enquanto expansio

omnilateral da satisfagao das saas car8ncias, do arbitrio contingente e
do capricho subjetivo, destr6i nas subs fruig6es a si mesma e o seu
conceito substantial; por outro dado, a satisfagao da car8ncia, deja ela
necessfria, deja ela contingente, enquanto infinitamente excitada e
em complete depend8ncia da conting8ncia externa e do arbitrio,
assim homo, enquanto restringida pda pot8ncia da universalidade, 6
Lela pr6pria] contingente. A sociedade civi]-burguesa oferece, nestas
oposig8es e no seu emaranhamento, o espetfculo simultfneo da
dissolugio, da inis6ria e da corrupgao fisica e moral comum a abbas

..I. A origem hist6rica do principio da sociedade civil-burguesa,,
O desenvolvimento auto-subsistente da particularidade(cf. $

124 Anon.) mostra-se, nos Estado antigos, homo o memento em
que irrompe a corrupgio dos costumes e homo o fundamento
61timo da decad8ncia destes. Esses Estados, construidos deja
sabre o principio patriarcal e religioso, deja sobre o principio de

uma eticidade mats espiritual, por6m maid simples, em gerRI
sobre uma intuigio orfgfrzfrfa, nio podium suportar dentro de
sia cislio dessa intuigio e a reflexio infinita da autoconsci8ncia,

e [assim,] sucumbiram a essa reflexio quando e]a comegou a
sobressair, primeiro segundo a disposigao de espirito e, depois,
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segundo a realidade efeEiva, porque faltava ao principio ainda
simpler messes Estados .I fora:l vero;tdeiramcnte infinite que

reside somente naquela urlidade, que de;xa a OPoslfao da razio
dfuergfr em todd o se! igor e que subjugou esse oposigao,
unidade que, portanto, se mant6m nessa oposigao e a meznt4m
coesa centro de si.

..2. A filosofia politico de Plano coma resposta ao emergir dente

prmcipio"
P/at.io em seu Estado apresenta .I eEicid=de substnncial em sua
ae/eza e uerdade ideais; mas ele nio p8de dar conti do principio

da particularidade subsistente por si, qve em seu tempo
irrompera na eticidade gregg, a nio ser contrapondo-the o seu
Estado somente substancial e excluindo inteiramente o mesmo

principio, at6 mesmo em deus prim6rdios na propriedade
privada(1 46 Anon.) e na famllia, e, depots na sua formagio mats
madura, enquanto arbltrio pr6prio e escolha do estamento, etc
E esse falha que leia a desconhecer a grande verdade si/#sra?zcfa/
do seu Estado e a encarar, habitualmente, o naesmo homo uma

fantasia visionfria do pensamento abstrato, como o que se
costume chamar de ideal. O princfpio da verso?za/idade ado
s &s£sre/zre, i7zPnf a centro de sz, do singular, o princfpio da
liberdade subjetiva, que despontou interiormente na religiio
cristd, e, exteriormente, por ipso ligado iuniversalidade abstrata,
no mundi romano, nio acede ao seu direito naquela form.\
someJate substantial do espirito real efetivo. Esse principio 6
historicamente posterior ao mundo greco, e a reflexio
filos6fica, que deuce at6 etta profundidade, 6 igualmente

posterior iid6ia substancial da filosofi.\ gregg
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,4dezzdo. A particularidade por si6 o extravagante c o deslnedido, e as
formas dcssa extravagfncia sio das pr6prias desllnedidas. O homem alnplii\
pdas subs representag6es e reflcx6cs os sous desejos, que nlio sio um
cfrculo fechado como o instifltb do animal, e os levi ao mau infinito. Mas,

por outro Indo, a privaglio e a neccssidade sio igualmente also desmedido,
e a confus3o desta situag5o s6 pods chegar ihannonia atrav6s do Estado
que exerce a sua pot8ncia sobre ela. Sc o Estado plat8nico queria excluir a
particularidade, ipso cm nada ajuda, pois tal auxilio estaria em contradigio
com o direito infinito da Id6ia. Na rcligifio cristi6 que, prccipuamente,
surgiu o direito d;\ subjetividade, assim coma a infinitude do ser-para-si, e
esse respeito a totalidade tem, ao mcsmo tempo, de conseguir a forge para
p8r a particularidade em hanlaonia coin a unidade utica.

! 186 "A sociedade civil-burguesa como um processo de

formagio para a universalidade,,

Mas, precisamente pele fate de que ele se desenvolve por si at6 a
totalidade, o princfpio da particularidade passe :u z/nfpers.z/fdade e
tem exclusivamente nests a sua verdade e o direito da sua realidade

efetiva positive. Esse unidade, que, em virtude da subsist8ncia
pr6pria de amboy os principios desse panto de vista da cisco ($ 184),
nio 6 a identidade utica, [e,] precisamente por isso, nio 6 coma
/i&e dade, mas sim coma zecessidade, a de que o partfczi/ar se eleve a
/07ma da z/nfuersa/fdade e nessa forma procure e tenha o seu
subsistir.

$ 187 '0 interesse das pessoas privadas e o interesse da Id6ia

neste processo"

Os individuos coma cidad5os dense Estado [do entendimento] sio
pessoaspri aaas, que t6m o seu interesse proprio por seu fim. Como
esse fim 6 mediado pele universal que, assam, Ihes ap race coma
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maid, ele s6 pode ser alcangado por des, na medida em que
determinam de modo universal o seu saber, querer e fazed e se fagam

um e/o da cadeia dessa conexao. O interesse da Id6ia, aqui, que nlo
reside na consci8ncia desses membros da sociedade civil-burguesa

coma tail, 6 o proasso de elevar a singularidade e a naturalidade dos
mesmos. atrav6s da necessidade natural bem coma do arbitrio das
car8ncias, i/}&erdade.6or7?za/ e irznfucrs.z/zd#de formal do saber e do

querer, de ca/z ar &)-z7zaiamcnte a subjetividade na sua
particularidade.

..I. A concepgao rousseauniana e a concepgio liberal da
sociedade civil-burguesa,,

As representag6es acerca da inoc6ncz.z do escado de natureza, da
simplicidade dos costumes dos povos nio-cultivados, por um
lada, e a opiniio que considers as car8ncias, a sua satisfagao: as

fruig6es e comodidades da vida particular etc., coco fins
also/Bros, por outro, levam a considerar a /brmafao, naquele
caso, homo alba somente exferzor, que concerne a corrupgao, e
neste casa, coma um mere nzeio para aqueles fins; tanto uma
coma outta madeira mostram a falta de familiaridade com a
n.\tureza do espirito e com o fim da razio. O espirito tem a sua
realidade efetiva somente pele f.lto que ele se cinde em si
mesmo, que nas c.tr8ncias natur.tis e na conexio dessa
necessidade externa ele se df este restrigio e esta finitude e que,

precisamente por se znsenr ?ze/as para /brmf-/as, as sup:ra e nisso
adquire o seu ser-al o&7erfuo. O fim da razio nio 6, por ipso, nem

aquela natural simplicidade de costumes nem, no
desenvolvimento da particularidade, .IS fruig6es como tats, que
sio alcangadas pda formagio, mas sim, que a sump/ibid de
?za£ara/, into 6, em parte a aus8ncia passive de si, em parte a
udeza do saber e do querer, into 6, a inca'zalez e a szrzgw/arfdade,
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nas qu.tis o espirito esb mergulhado, sejam removidas por um
trabalho e que, num primeiro memento, esse sua exterioridade

receba a racionalidade de que e/a / caPaz, a saber, a /Olm.z da
n elsa/fdade, d Zn e/fgf&i/fdade do intend menlo. Somente dessa

maneira o espirito est em c zs'z e /zlnlo de si nessa exleriorfdade
coma tal. A sua liberdade tem, assim, nessa exterioridade. um

ser-a{ e, nesse elements, estranho em si isua determinagio a
liberdade, o espirito torna se para si, e ele s6 tem a ver com
aquino a que esb aposto o seu self e que foiprodKzido por ele.
Precisamente com ipso, portanto, a/o ma da ni ers /idade vem
por sii exist8ncia no pensamento - forma que, unicamente, 6 o
elements digno para a exist8ncia da Id6ia.

"2. O processo de trabalho da sociedade civil-burguesa cano

libertagio para a substancialidadg infinitamente subjetiva da
eticidade,,

A /07maf2o 6, por conseguinte, na sua determinagao abstrata, a

/iter afro e o trabalho da libertagio superior, a saber, o ponte
de passagem absolute isubstancialidade da eticidade, nfo dais i

substancialidade [6tica] imediata, natural, mas, iespiritua],
infinitamente subjetiva, dev.\da iguajmente ifigura da
universalidade

..a. A formagao da Id6ia utica,,

Elsa libertagao 6 no sujeito o dzzro r ba/bo contra a mera
subjetividade do comportamento, contra a imediatez dos

desejos, assim come contra a vaidade subjetiva do sentiments e

o arbitrio do capricho. O faso de que a formag5o deja este duro
Erabalho constitui uma parte do desfavor que sobre ela recap. E

por esse trabalho de formagio, porem, que a pr6pria vontade
subjetiva ganga dentro de sia o#7etf fd#de, na qual, unicamente,
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por sua parte, ela 6 diana e capaz de ser a rea/fd de fgetfua da
Id6ia
..b. A formagao da subjetividade livre,,
f igualmente etta forma da universalidade, equal a
particularidade acedeu peso trabalho e a qual se elevou pda
formagao, [isto 6,] a inteligibilidade do entendimento, que taz

com que, ao mesmo tempo, a particularidade se lome o
verdadeiro ser-para-sz da singularidade e, enquanto elsa

particularidade df :l universalidade o conteido que a pre'lTche e
a sua autodeterminagao infinita, ela pr6pria este, na eticididade,

coma subjetividade livre sendo infinitamente p'r ' si. Este 6 o
ponte de vista que manifesto a /omzafZo como rnomenta
imanente do absoluto e o seu valor infinite

,4dezzdo. Por homens cultivados pode-se, inj:cialmente, entender aqueles

que podem fazer judo o que outros fazem:', e que n5o realgam a sua

homens nio cu]tivados, if que o]scu] camportamento nio se onenta
segunda as propriedades universals do objeto. Da mesma madeira, na
relagao aos outros homens o homem nio cultivado pode .facilmente
melindrf.los, uma vez que ele s6 se entrega isua espontaneidade e nio
cultiva reflex6es sobre os sentimentos dos outros. Ele nio quer ferir os
outros, mas a sua conduta nio este em acordo com a sua.vontade. O
cultivo formador 6, portanto, o polimento da particularidade? pelo qual
ela se comporta segundo a natureza da coisa. A verdadeira originalidade,
enquanto produtora da coisa, exige verdadeiro cultivo Jlormador, ao pas:o
que a n3o-verdadeira acolhe polices de mau gusto, que s6 ocorrem aos ndo
cultivados

Conforme nora dos redatores da Edigao Suhrkamp(v. 7, p. 345, nora 12) grata se

de uma passagem deteriorada, talvez a ser completada por: "que podem fazed
[tudo objeto da conscci8ncia]..
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! 188 Divis:o,,

A sociedade civil-burguesa cont6m os Eras mementos:

A. A medial:o da card?zcza c a satisfagio do szzga/ar pele seu
trabalho e pele trabalho e pda satisfagio das car&ncias de f odds os
dem.zfs - o sistenaa das car8ncf'zs.

B. A realidade efetiva do universal da /};oerdade ai contido. a
protegao da propriedade pda adminfs rag o da ; s ffa

C. A prevengao contra a conting6ncia que renta naqueles sistemas e

o provimento do interesse particular como alba de mnzzzm pda
poi£cia admlnistrat a e pda co'Qorag o

A. O Sistema das Car8ncias ..$$ 189-207,,

i 189 "A economic como sistema de satisfagio recipe-ocamente
mediada das car8ncias,,

A particularidade, inicialmente coma aquino que este determinado
face ao universal da \ ontade em gerRI($ 6C)' , 6 ca &ci s @efiva, que

alcanga a sua objetividade, into 6, a sua safflfaf#o por keio
ct) das coisas external, que sao, agora, igualmente, a proprfedade e o
produto de outras car8ncias e vontades e
B) da atividade e do trabi\lho, coma o [elemento] mediador de
ambos os lados.

Visto que o fim da car8ncia 6 a satisfagao da pa im/ rldade
subjetiva, mas na relagao is car8ncias e ao livre arbftrio dos outros 6
a zi e sa/fdade que se faz valet, segue-se que este aparecer da

Knox julga, parece-me com raz3o, que a remissio correta serra ao $ 59
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racionalidade que brilha na esfera da finitude 6 o mlmdfmmfo, o
lada que imports nesta consideragao e o que constituio proprio
[elementol reconci]iante no interior dessa esfera

1. 0s fundamentos da Economia Politica,,

A rconomia Po/hfca 6 a ci8ncia que parte destes pontos de vista,
mas que, entio, tem de expor a relagao e o movimento das
masses na sua determinidade e no seu emaranhamento

qualitativo e quantitativo.

.'2. O panto de partida da Economia Politica Moderna,,
Etta 6 uma das ci8ncias que surgiram na 6poca moderna homo
seu terreno. O seu desenvolvimento mostra o aspecto

interessante de coma o pmszmm o (veda-se Smith, Say,
Ricardo ') descobre e extrai da multidfo infinite de
singularidades que, inicialmente, estio dianne dele, os principios

simpler da coisa, o entendimento que nell opera e a rene.
:<3. Rejeigio de uma cr£tica de motivagao moral a Economic
Politico,,

Assim coma, de um lido, 6 reconciliador conhecer na esfera das

car8ncias esse aparecer da racionalidade que reside na coisa e
nela aqua, assim tamb6m, em contrapartida, 6 este o campo olde
o entendimento dos fins subjetivos e das opini8es morais df
vaz5o ao seu descontentamento e isua irritabilidade moral.

..4dendo. Ha certas car8ncias universals como comer, beber, vestir-se etc. e a

maneira homo das s5o satisfeitas depende inteiramente de circunsthcias
contingentes. O solo 6 aqui ou if mats ou menos figrtil, os anos sio
diversos no seu rendimento, um homem 6 diligente, outro preguigoso; mas
este pulular de arbitrios engendra a partir de si determinag6es universals, e

Adam Smith, .4n / q £7y fn o &e nar#7ez4 and c aces of fbe we /b of nations,
1775; Jean Baptiste Say, Trail/ d'dconomfe po/flfg#e, 1803; David Ricardo, On fbe
Princip es ofpolitical econom), a d tamtion, \%\7.
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isto que 6 aparentemente disperso e privado de pensamento 6 mantido por
uma necessidade, que interv6m de si mesma. Descobrir ai este elements
necess&io 6 o objeto da Economia Pol£tica, uma ci8ncia que honra ao
pensamento, porque ela encontra as leis para uma massa de conting6ncias.
E um espetfculo interessante observer como today as conex6es sio, aqui,
retroativas, como as esferas particulates se agrupam, t8m influ8ncia sobre
as outras e degas experimentam o seu fomento ou o seu impedimento. Este
entrosamento, em que inicialmente nio se acredita, porque judo parece
entregue ao arbitrio da singularidade, 6 especialmente not4vel e tem
semelhanga com o sistema planetfrio, que ao olho sempre mostra somente
movimentos irregulares, mas cujas leis podem, contudo, ser conhecidas.

a. As madalidades da car&ncia e da satisfagao

$ 190 A satisfagao das car6ncias no homem e no animal,,

C) anil.z/ tem um circulo restrito de meios e modes de satisfag3o de
subs car8ncias igualmente restritas. O bowen, mesmo nessa

depend6ncia, prova o seu it a16m da mesma e a sua universalidade,
num primeiro memento pda mz//t@/foaf o das car8ncias e meios e,
depots, pda decomposfgZo e d#amcfafao da car8ncia concrete em
panes e aspectos isolados, que se tornam car8ncias distintas
parffcz//anz.pdas e, por ipso, maid a&stra£as.

.. O homem coco uma figura da liberdade,,
No direito o objeto 6 a pessoa, no panto de vista moral 6 o
sageflo, na familia 6 o mem&ro da /amaze, na sociedade civil-
burguesa em gera1 6 o cfd#c&o (coma &oargeofs) - aqui, do panto
de vista das car8ncias(cf. $ 123 Anot.), 6 o concreto da
rp esmfafao, o que se chama #omem; portanto, 6 pda primeira
vez aquie s6 aqui que se fda do bomem nesse sentido.
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.,4dendo. O animal 6 uln scr particular, cle rein o scu instinto e os meios de
.tisfag3o delimitados c inultrapassfveis. Hlf insctos que cst3o ligados a

ietcrminadas plantar, outros animais que tenn uln circulo nazis alnplo, quc
podcm vivcr cm clilnas divcl'sos; in.as scmpre lnterv6m. aldo restrito face ao
circulo quc cxiste para o holneln. A car8ncia de habitagao e vestuario, .x
necessidade dc n3o inais deixar o alimento cru, mas de Lorna-lo adequado a
sie de destruir a sua naturalidade imediata, faz com que a exist&ncia n5o
sein ao homcm tio c8moda quanto ao animal e que, como espirito? ela
tamb6m n3o Ihe deva ser tao c6moda. O entcndimento, que apreende as
diferengas, introduz a multiplicagao nessas car6ncias, e, enquanto o .gosto e
I utilidade tornaln-sc crit6rios dc aprcciaglio, as pr6pnas car6ncias sio,
tainb6n), por cIGs afetadas. No fina de contas, n3o 6 tanto aquilo de que se
carccc, Dias 6 a opiniio quc tem de ser satisfeita, e 6 precisamente ao cultivo
fonnador quc cnbc dccompor o concreto nas suns particularizag6es. Na
llultiplicagio das car8ncias reside exatamente luna inibigao do dcsejo.I pois,
quando os llomcns consomcln inuitas coisas, o {mpcto para uma degas de
que carcceriain, nio 6 tao forte, e ipso 6 um sinai de que a urg6ncia n3o 6
tito impcriosa

! 191 "Diferenciagao e refinamento dos bens

Da mesma maneira dfu dem-se e mzl/ zp/!cam-se os maids para

car8ncias particularizldas e, em gerd, o modes da sua satisfagao, que
se tornam, de novo, fins relatives e car8ncias abstratas, uma
inultiplicagio que prossegue ao infinito, que exatamente nessa
medida 6 unla diferenciagao dessas determinag8es e uma apreciaffo

da adequagio dos memos para os deus fins, o r(Pnamenfo.

,4de/zdo. Aquino quc os inglescs dcnominam "co?zzloria&/e" 6 .alba

inteiramente inesgotfvel e que prosscgue ao infinite, pols c.ada.conforto
inostra novamente o seu desconforto, e cssas inveng6es n3o t8m fim. Uma
care'ncia 6, portanto, produzida nio tanto por aqueles que a t8m de modo
imediato, quando, muito laaais, por aqueles que gras:as ao seu surgtmento
buscam uin lucro
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$ 192 "0 canter social das car8ncias, e dos meios e modos da
sua satisfag5o,'

As car8ncias e os meios, coma ser-ai real, tornam se um ser para
Olrlros, por cujas car8ncias e trabalho a satisfagio esb reciprocamente
condicionada. A abstragio, que se lorna uma qualidade das car6ncias
e dos memos (ve)a-se o $ precedence), lorna-se, tamb6m. um:\

determinagao da relagio recfproca dos individuos uns aos outros;

esse universalidade coma ser reconbe(;do 6 o momento que ;ls
convene, no seu isolamento e na sua abslraf#o, em carancias, memos e

maneiras de satisfagao folza'flds, enquanto socials.

.4dendo. iE pelo faso de eu ter de me orientar em fungao do outdo quc se
introduz aquia forma da universalidade. Adquiro dos outros os meios da
satisfagao e tenho de aceitar, por conseguinte, a sua opiniao. Ao mesmo
tempo sou obrigado a produzir os memos para a satisfag3o dos outros. Uma
coisa remete a outra e se conecta coll] ela. Tudo o que 6 particular torna-se
nessa medida also social; na maneira de vestir, na hora do comer reside
uma certs conveni6ncia, que se tem de aceitar, porque nessas coisas nlio
vale a pena querer mostrar a sua maneira de ver, mas nisso o maid scnsato 6
proceder como os outros.

$ 193 .A moda e a excluvisividade como causas de ulterior
diferenciagao,,

Esse momento]da universalidade] torna-se, assam, uma determinagao

finalista particular para os melds por sie para a sua posse, tssim coma
para a esp6cie e o modo de satisfagio das car8ncias. Ele cont6m, ademais,

imediatamente, .I exig8ncia da zgm/af de com os outros nesEe campo;
carecer dessa igua[dade e tornar-se igua], a imira@o, por um dado, bem

coma carecer dapauz /adcZzde, ai igualmente presente, de se fazer paler
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por uma distingao, por outro, torn.\m-se, des pr6prios, uma conte
efetivamente real da nlultiplic.trio das car8nci.\s e da sua expansio

$ 194 "A satisfagio social das car8ncias coco libel-tagao da
necessidade natural,,

Vista que n:\ cnr6ncia social, coma ligagio da cl\r8ncia imediata ou
natural ' e da c.tr&ncia espiritu.tl da rc'prcsc zrafao, este .dltima,

entendida coma o universal, se Lorna predominance, reside nesse
memento social o Indo da /z/Pcrra('io, quer dizer, .i rigorosa
necessid.tde n.tour.\l d.\ c;\r8nci.t 6 ocultada c o homem se comport '
relatix .unente is//d opiniio, n.I \:erd.tde, relatix:.tmente l\ uma OPznlao

universal c .\ ucla ncccssidldc s6 cried.\ por ele mesmo, 10 inv6s de

se comport.\r rcl\tiv.tmente l\ ljm.\ nccessidnde externa, i\ um\
conting&ncia, ao graz'lolo

..A 'liberdade ' do estado de natureza rousseauista"

A representitgio segundo a qual o hamada supostl\'laente vlveria
num pretense est.\do de naturez.I, no qu.tl s6 tenn c.\i-dnctts
assam chamadas natur.\is c s6 ustria pi\r.\ " su.I s.\nsf.trio meios

que um.\ natureza contingente Ihe outorgaria, segundo I qual
viveria em /£;9erdade no que diz respeito is carenctas, e uml
opiniio false, mesmo 'n5o considerindo o memento d;\
libertagio que reside no tub.\lho, do que se fal;tri mats adiante,

rque a c.tr&ncia n.rural coma tal e a sua sltisflgao imediata
seri:\ somente o estado de uma espiritualidade imersa na
n.\tureza, e, parlance, um estado de rudeza e nio-liberdade, ao

passe que a liberdade reside unicamente na .reflexio (.t)dentro dc
si do que 6 espiritual, na su.I diferenclagio do que 6 n.ttural e no
reflexo do espiritual sabre o natural
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$ 195 "0 reverse do progresso industrial
depend6ncia social e da mis6ria econ8mica,,

o aumento da

Elsa libertagao 6 /orv7za/, if que a particularidade dos fins continua
sends o conte6do que Ihe serve de fundamento. A tend8ncia da
situagao social em diregao imultiplicagao e iespecificagaa
indeterminadas das car6ncias, dos meios e da fruig6es, a qual, assim
coma a diferenga entre a car8ncia natural e a cultivada. n5o tem
limite, - o /uxo 6 igualmente un] aumento infinite da depend8ncia
e da mis6ria, que tem de lidar com uma materia que oferece
resist6ncia infinite, a saber, com melds externos dotados dente

cancer especial de herein propriedade da vontade livre, com o que,
portanto, 6 absolutamente duro e resistente

,4denda. .D;(;genes, cm todd a sua figure c£nica, 6, proprianaente, t3o s6 un]
produto da vida social ateniensc, e o que o determinava era a opinifio
ontra a qual a sua maneira dc ser cJn principio agra. Por ipso esse llaaneira

de ser n3o 6 independence, mas 6 gerada somente por esse [elcmcnto] socia]
e 6 ela pr6pna um produto cxtravagante do luxo. Olde, por um lido, este
se encontra no scu huge, a{, tamb6m, por outdo indo, a mis6ria e a abjegfio
slo igualmcnte grandcs, c o cinisino 6, cntio, suscitado peta oposigao do
rcfinamcnto

b. As modalidades do trabalbo $$ 196-198

! 196 "0 trabalho coma mediagio entre as car6ncias e os memos

da satisfag5o das car6ncias,,

A mediag3o que consists em prep;trar e oster para as car8nc
par iaf/arzzadas memos adequados, igualmente parry(w/ariz.laos, 6
rrn#a/bo, que especifica acrav6s dos mats variados processes
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material imediatamente fornecido pda natureza para os mdltiplos
fins. Este dar forma confere, entao, ao meir o valor e a sua

conformidade ao fim, de sorte que o homem no seu consume se
relaciona precipuamente a produg6es hama zas, e o que ele consome
sio precisamente tats esforgos

,4dendo. C, material imediato que nio precise ser elaborado 6 {nfimo
mesmo o ar hf que adquiri-lo posco que 6 preciso aquec8-1o; somente a
fgua pode-se beber como se a encontra. Sio o suor e o trabalho humanos
que obt8m para o homed os meios para as car6ncias

! 197 "A formagao te6rica e prftica pele trabalho

Ern contato com a multiplicidade das determinag6es e dos objetos
que despertam interesse desenvolve se al07mafao ie6Hca, que 6 nfo
s6 uma multiplicidade de representag6es e conhecimentos, mas,
tamb6m, uma mobilidade e uma rapidez do representar e do passer
de uma representagao a outra, o captar relag6es intrincadas e
universais etc., a formagao do entendimento em gerd, por
conseguinte, tamb6m, a da linguagem. - A Jormafdo prftica pelo
trabalho consiste na car6ncia autogeradora da ocaPafao em gerale no
hfbito dd mesma, depois, na res rffao do sez//aza ', em parte segundo
a natureza do material, em parte, sobretudo, segundo o arbitrio dos
outros, e num hfbito de atividade ob7effu.z e de habilidades
z/nZ elsa/me?zfe Z/id#s, o qual se adquire por esse disciplina.

,4dendo. O bhbaro 6 preguigoso e diferencia-se do h6mem cultivado por
vicar ruminando is tontas no seu embotamento, pois a formagao pr4tica
consiste, precisamente, no hfbito e no carecer de uma ocupagao. O infbil

produz sempre algo diferente do que ele quer, porque ele nio 6 senhor do
seu fazer, ao passo que pode ser chamado hfbil o trabalhador que produz.a
coisa como ela dev; ser e que no seu fazer subjetivo nio encontra nada de

esquivo face ao fim
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g 198 "A depend6ncia reciproca dos homens na sociedade
industrial determinada pda divisio do trabalho,,

O universal e objetivo no trabalho reside, por6m, na a&sfrnfZo, que
efetua a especificagao dos melds e das cargncias e, precisamente com
ipso, especifica a produgao e produz a dfp£s.7o dos fra&a/hos. Pda
davis:o torna-se mats dimples o trabalho do singular e gragas a isso
Lorna-se major a sua habilidade no trabalho abstrato bem como o

conjunto das suas produg6es. Ao mesmo tempo, elsa abstragao da
habilidade e do meir completa at6 tornf-la uma necessidade total a
d@md&aa e a e/ f#o rec@roca entre homens em vista da satisfagao
das demais car8ncias. A abstragao do produzir torna o trabalho,

a16m disso, sempre mais metz nico e, com ipso, ao fim, apto para que
o homem dele se retire e a m@wina posse entrar en] seu lugar

c. A riqtteza patrimonia! <$$ 199-200>

; 199 "A participagio no produto social«

Nessa depend8ncia e reciprocidade do trabalho e da satisfagao das

car8ncias o ego6mo sa#7e ipo se inverte na comfy!hairdo para d
satfs$zfao das car8nfz.zs de fodor os ozzlros, na mediagao do particular
pele universal como movimento dia16tico, de modo que, ao mesmo
tempo que cada um adquire, produz e frei por si, justamente com
ipso produz e adquire para a fruig5o dos demais. Este necessidade,
que reside no omn£modo entrelagamento da dependancia de todos,
6, doravante, para coda um a rfgweza patrimonfa/ wnipersa/,
per""ane?z e(veda-se $ 170) que cont6m para coda um a possibilidade

de nele participar pda sua formagao e habilidade, a fim de estar
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-\ssegurado em sua subsist8ncia, - assam coma isso que foi adquirido
pda mediagao do seu trabalho conserve e aumenta a nqueza
patrimonial universal

1 200 "A desigualdade social: capital e trabalho,,

Mas a possibz/idade departfczpaffo na riqueza patrimonial universal, a
riqueza patrimonial par ic%/ar, esb co?zdlcfozzada, em parte por uma
base [patrimonial] ' pr6pria imediata (capital), em part ' p'la
habilidade que, por sua vez, esb ela pr6pria condicionad2\

rlovamente pda riqueza patrimonial particular, em seguida, por6m,
pdas circunstfncias contingentes, cuba multiplicidade produz a
df e sfdade no desenvo/uirnenro das disposig6es naturais, corporais, e

esplrituais, JZ por sz desfgmazs - uma diversidade que, nessa esfera da

particularidade, se salienta em sodas as direg8es e em todos os niveis
e que, junto com .i conting8ncia e o arbitrio restantes, tem por
conseqii6ncia necessfria a desigzfa/dade da rzgaeza pa romo?na/ e das
Gabi/fdades dos individuos

A luca pda exist8ncia coma rests do estado de natureza
(hobbesiano) e a exig8ncia(moral) de igualdade social,,
Contrapor ao dzrczro objetivo da parrzc/{/ar;dade do espirito
contido ni\ Id6ia, o qu.tl na socied.\de civil-burgues.\ nio s6 nio
suprime a desigunld.lde dos homens posen pena natureza que 6
o el.mento da desigualdade , mas a produz a partir do espirito

e a dev;\ a uma desigualdade d.t llabilidade, da riqueza

patrimonial e mesmo da formagio inteleccual e moral,
contrapor a esse direito a exigancia da igualdade 6 proprio do
entendimento v.tzio, que tomb esse abstractum e esse Heuer-ser

deus pele real e racional. Ess;\ esfera da particularidade, que se
imagine ser o universal, guards dentro de si nessa idenEidade
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somente relative com esse universal, tanto a particularidade

natural, quando a particularidade arbitrfria, por conseguinte, a
rests do estado de natureza. A16m disso, 6 a Fazio imanente no

sistema das car8ncias e no seu movimento que articula esse

sistema Ruin dodo orgfnico de diferengas; veda-se o 9 seg.

d. Os estamentos : SS 201-2C7}

1 201 "Os estamentos como sistemas particulares de car6ncias e
trabalhos,,

Os meios infinitamenre variados e o seu movimento de
entrecruzamento igualmente infinite na produgio e na troca
recfprocas reanem-se gragas a universalidade {nsita no seu conte6do e

dgbrmciam-se em m saas wnioms.zzs, de forte que elsa conexio coda

se desenvolve resultando em sis Chas parrfca/ares de car8ncias, de
meios e trabalhos correspondences, de esp6cies e modes de satisfagao

e de formagio te6rica e prftica sistemas entre os quads os
individuos estio reparcidos -, em diferengas dos eslamentos.

.,4dendo. A esp6cie e o modo da participagao na riqueza patrimonial
universal 6 deixado iparticularidade de coda indiv£duo, mas a
diversificagao gerd da sociedade civil-burguesa em sistemas particulares 6
algo necessfrio. Se a primeira base do Estado 6 a famjlia, a segundo sio os
estamentos. Este 6 t5o importante, porque as pessoas privadas, embora
egofstas, t6m a necessidade de se voltarem para os outros. Aqui este
portanto, a ruiz gragas equal o ego£smo se liga ao universal, ao Estado,
culo cuidado tem de ser o de que etta conexio deja s61ida e firme
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$ 202 "A divisio 16gica dos estamentos,,

Os estamentos determinam-se segurLdO o concerto coma
estamento sabsra?zcfa/ ou imediato, como o estamento rerlexivo

forma/ e, por fim, cano o estamento zd?zipersa/.

$ 203 "0 estamento campon8s e a aristocracia,,

a) O estamento s #sazzcia/ tem a sua riqueza pa:rimonial nos
produtos naturais de um so/o que ele trabalha - de um solo que 6
suscetivel de ser propriedade privada exclusiva e que exide nio s6

uma exploragao indeterminada, mas que se Ihe d8 forma objetiva
Face isujeigao do trabalho e do seu rendimento a 6poc's n'turals
fixes e sf?zgzf/ares e :l depend8ncia da colheiEa das caracteristicas
mutfveis do processo natural, o fim da car8ncia convene se em um

pro immro para o futuro, conserva, por6m, .devido as.suas
condig6es, o modo de uma subsist8ncia ments mediada pda reflexio

e pda vontade pr6pria e nisso em gerd conserve a disposigio de
espirito substantial de uma eticidade imediata, que repous' na
relagao familiar e na confianga.

1. A origem comum da propriedade privada e da familia,,
A lusts titulo situou-se o verdadeiro inicio e a p.r:m''ra
fundagao dos Estados na introdugao da agricu/rzira, ao lada da
introdugao do casamemto, jf que esse pnncipio traz consign o
dar forma ao solo e, em decorr6ncia disco, a propriedade privada

exclusiva (cf. $170 Anal.), e reconduz a vida errante do

selvagem que busch a sua subsist8ncia vagueando ao repouso do
direito privado e iseguranga da satisfagio da car8ncia; a into se

lila a ampliagio dense lags a uma alianga duradoura, em si
mesma universal, a da car6ncia ao cuidado da familia e a da
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posse ipropriedade familiar. Seguranga, consolidagio, duragao

da satisfagao das car6ncias etc. caracteristicas pdas quads essay
instituig6es se recomendam num primeiro momento - nio s:o

nada maid do que formas da universalidade e configurag3es de
coho a racionalidade, o fim 61timo absolute, se fazem valer
nesses obletos
..2. A contribuigao de Creuzer a esse questao,*

O que pode haven de dais interessante nessa materia do que os

esc/arecimmlos tio engenhosos quanto doutos que o meu quito
honrado amigo, Senior Creazer, nos deu, particularmente no
quarto volume da sua Miro/ogfa e Sfm&d/ica ', sabre as festas, as
imagens e os santufrios aaron(5mfcos dos Antigos, que se
tornaram consciences da introdugao da agriculture e das
instituig8es conexas coma de datos divinos e shes dedicaram,

assim, veneragio religiosa.
..3. Modificagao das determinag6es jurfdicas e culturais em sua
aplicagao ao estamento campon8s e a aristocracia.,,

O fate que o carater substantial dense estamento, sob o aspects
das leis do direito privado, especialmente da administragao da
lustiga, assim coma sob o aspects do ensino e da formagao, bem

coma da religiao, acarrete modificag6es, nZo a respeito do
canada sbsancfa/, mas a respeito da .Bzma e do
desmuo/pimento da r(#e;cao, 6 uma conseqti8ricia ulterior, que

igualmente se estende aos outros estamentos

,4denZo. Em nossa 6poca a economia 6 conduzida tamb6m de uma maneira
reflexive, coma uma ffbrica, e ela assume, entao, um carater que contraria
a sua naturalidade, proprio do segundo estamento. Entrementes, esse

primeiro estamento conservara sempre mais o modo da vida patriarcal e a

Friedrich Creuzer, Sym&o/f a d iW7r4o/ogle de?" a/lenz
Griec#en. 4 Bde.. 1810/12

V''61kw, besonders de
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sua disposigao de espjrit6. O homely acolhe, aqui, com sentimento
mediato, o que 6 dado e recebido, ele 6 gr.ato a Deus por ipso e vive na

crenga confiante de que esse bondade perdurara. O que ele recebe, Ihe
baste; ele o consome at6 o fim, pois voltarf a Ihe ser dado. Este 6 a
disposigao de espirito dimples, que nio est;i orientada a. aquisigao .da
riqueza; pode-se 'champ-la, 'tamb6m, de disposigao de espirito da velha
nobreza, 'que consome o que a{ esb. Nesse estamento a natureza faz o
principal, c o esforgo proprio, em contrapartida, 6 aldo subordinado, ao
passo que no segundo estado o essencial 6 precisalnente o entendimento e o
produto natural s6 pode ser considerado coma material [para outta coisa]-

$ 204 "0 estamento dos cidad3os industriosos"

C) csrammro da fnd#s ria tem por ocupagio o dar/irma ao produto
natural e, para adquirir os melds da sua subsist8ncia, ele esb
remetido ao seu tuba/bo, £#7exZo e ao entendimento, assim coma,

essencialmente, imediagio com ;\s car8ncias e os trabalhos dos

outros- O que ele produz e frui deve-o precipuamente a sz mesmo e i

sua pr6pria atividade. - A ocupagio dense estado diferencia se, outra
vez. como trabalho voltado concretamente para car8ncias singulares

e a pedido de singulares, em es ame z o do ar esa,zero, coma massa
total minis abstrata do trabalho para car8ncias singulares,

correspondente, por6m, ;\ uma procure maid universal, em csramen o
dos/abrzmnfcs, - e homo ocupagao voltada para a troca de memos

singularizados entre si principalmente atrav6s do meld de troca
universal, o dinheiro, no qual o valor abstrato de today as
mercadorias 6 efetivamente real, em esfamerzto do comdrcfo

,4denda. O individuo no cstaincnto da ind6stria esb relnetido a sie esse

scntimento de si est;i vinculado da maneira mais estreita iexig8ncia de uma

situagao juridica. O sentido da liberdade e da ordem surgiu, por isso,
principalmente nas cidades. O primeiro cstainento, ao contrano, tem
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pouco a pensar por si: o que ele adquire 6 dom de um estranho, da
natureza; este sentimento de depend6ncia 6 nile nIRo de primeiro, e a ele se
lila facilmente, tainb6m, o faso de o individuo suportar tudo o que Ihe
posse advil dos homers. O primeiro estamento esb, por isso, mats
inclinado a submissao, o segundo, maid a liberdade

$ 205 0 estamento dos servidores do Estado

c) O asia«velo zipersa/ tem por sua ocupagao os inferesses z ,z versais

da situagao social; por ipso ele tem de estar dispensado do trabalho
direto para as car&ncias, seja gragas a uma riqueza patrimonial
privada, sega gragas ao faso de ser mantido sem preluizo pele Estado

que avoca a sia sua atividade, de modo que o interesse privado
encontre a sua satisfagao no seu trabalho para o universal

$ 206 "0 principio da livre escolha da profissio,,

Por um lada, assim, o es amento, coma particularidade que se
tornou objetiva, divide-se, segundo o conceito em subs diferengas
universais. Por outro lido, por6m, a que estamento particular o
fndf Hz/o pertence, sabre ipso t8m influ8ncia as disposig6es riaturais,
o nascimento e as circunstancias, mas a determinagao 61tima e
essencial reside na oPi?zi#o sm#7e ipa e no arZ'arlo parlica/ar, que se df

nessa esfera o seu direito, o seu m6rito e a sua honra, de modo que o

gz/e nell acontece por necessfdade infer , ao mesmo tempo d
Hedi.zdo pe/o arb#rfo, e tem para a consci8ncia subjetiva a figure de
uma obra de sua vontade.

1. A litre escolha da profissao coma principio do mundi
moderns,,

Tamb6m a esse respeito se destaca a diferenga entre vida politico
do Oriente e do Ocidente, e entre o mundo antigo e o mundi
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moderno. .\ divisio do coda em estamentos se engendra no
Oriente e no munro nntigo, n.x verdade, ob7ef;uamcnte po?" sz

mcsma, porque ela 6 nacional c'm s;; mas o principio da
particularidade subJetiva nio contem ai, simultaneamente, o seu
direito, if que, por ex. a repartigio dos indivfduos em estados

esb entregue aos govern:tREes, coma no Estldo P/.zl6nim (DC
R(prrh/zca /// [415], p. 320. ed. Bip T- VI), ou ao rlzero
nascimento. como n.\s castes bz?zdz/s. Dcssa m.tneira, nio sends

lssumida na organizaq::io do todo e nio sendo reconciliada neue,

I particullridade subjetiva, porque ela igualmente sobressai
coma momento essencial, caine algo hostel, mostra-se, por esse
razao, cano corntpgio da ordem sociJI (ve)I se ! 185 Anon.)
se)a subvenendo-a, coma [ocorreu] nos Estados gregor e na

rep(tbllca romana, sell\, se esse ordem se mant6m por deter o
poder ou, porvenEura, pda autoridade religiosa, coma
corrupgio interns ou completa degradagio, tal coma foio casa,
de certa maneira, dos Z,acedem6nzos, e, agora, o 6, da maneira
mats conlpleta, dos bfnd#s.
:2. A liberdade na sociedade civil-burguesa,,

Mantida, por6m, pda ordem objetiva, em conformidade com ela
e, ao mesmo tempo, no seu direito, a particularidade subjetiva
lorna se o principio de todd a animagio da sociedade civil-
burguesa, do desenvolvimento da atividade pensante, do m6rito
e da honra. O reconhecimento e o direito de que aquilo que na

sociedade civil-burguesa e no Estado 6 necessfrio pda razio
simultane,dente acontega pe/a medfaf o do arb/rno 6 uma

determinagao mats precisa daquilo que, nomeadamente
representagao gerd, chama-se /flier(&de ($ 121)
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$ 207 " A retid5o e a honra ligadas ao estamento: a realizagao
efetiva da moralidade abstrata,*

O individuo se df realidade objetiva somente entrando no ser-ai em

gerd, por conseguinte, na Pa f /a idade defetmfn.zda, e com isso,

restringindo-se erc/ si amen e i uma das esferas da par ic / res da
car6ncia. A disposigao de espirito utica nesse sistema 6, por ipso, a
red(Mo e a bo/zra ]igada ao estamento, 6 fazer de sie por
determinllgio pr6pria, por sua ativid.tde, diliggncia e habilidade,
membro de um dos momentos da sociedade civil burguesa e manter-
se coma tal e proper para si somente por elsa mediagao com o
universal, assim coma ser recozzbeczdo na sua representagao e na
representagao dos outros somente por elsa mediagao. - A
mo a/fdade tem a sua posigao pr6pria nessa esfera em que dominam
a reflex5o sobre o seu fazer, o fim das car6ncias particulares e do
bem-pr6prio e em que a contingancia na satisfagao dessas car8ncias
lorna dever uma ajuda tamb6m contingente e singular.

.A necessidade de restringir-se,,

O cato de o indivfduo recalcitrar num primeiro memento (isto
6, particularmente na juventude) contra a representagao de ter
de decidir-se por um estamento particular e, encarar ipso homo
uma restrigao da sua determinagao universal e homo uma
necessidade meramente atehor, repousa Mbre o pensamento
abstrato, que se det6m no universal e, por isso, no inefetivo e
nio reconhece que o conceito em gerRI, para sm-aC entry na

diferenga entre o corlceito e a sua realidade e, portanto, na
determinidade e na particularidade($ 7), e que s6 com isso o
individuo pode ganhar realidade efetiva e objetividade utica

,4dendo. Quando dizemos que o homem tem de ser a/g ma coisa,
entendemos que ele dove pertencer a um estamento determinado; pols esse
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alguma coisa quer dizer que ele, entao, 6 aldo de substantial. Uin hoincm
sem estamento 6 uma mora pessoa privada e nio csti numb universalidade
efetivamente real. Por outdo lado, o singular na sua particularidade pods
tomar-se polo universal e presumir erradamente, quc se ele se inserisse num
estamento, ele se entregaria a algo inferior. Este 6 a false rcpresentagio,
segundo a qual, quando algo obt6m um ser-a{ que Ihe 6 necessfrio, gragas a
ipso se restringe e abdica de si.

$ 208 "Passagem isegunda subsegao: a realizagao efetiva do
direito abstrato,*

O princfpio desse sistelna das car8ncias, coma particularidade
pr6pria do saber e querer, tem dentro de sia universalidade sendo
em si e por si, a universalidade da /fberdade s6 abstratamente, por
conseguinte, coma df eZ o deproprfedade, o qual, por6m, aqua, nio 6
mats s6 em si, mas na sua realidade efetiva vicente, como pro ef o da

p op iedade ?ela administra o (h ]t&sti a.

B. A Administragio da Justiga "$$ 208-228,,

g 209 ' Q ser-a{ do direito

O gzfe bZ de re/acf ona/ na relagio reciproca entre as car8ncias e o
trabalho para das tem, num primeiro memento, a sua r#ZexZo soh'e
si em gerd na personalidade infinite, no df eflo (abstrato). Mas 6 esse

pr6pria esfera do relacional, coma /ot7?zafao, que df ao direito o sa '-

az/, que consiste em ser aldo z/neue sa/me zfe reconbecfdo, sabfdo e
gzzemdo e em ter validade e realidade efetiva objetiva pda mediagio
Jesse ser sabido e querido

..Os pressupostos hist6rico-culturais da igualdade,,
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Faz parte da formagao, do pmsar coma consci8ncia do singular
na forma da universalidade, que eu deja apreendido como pessoa
wni elsa/, no que toads s:o id8nticos. O #omem a/e, portanro,

po gae d bomem, e nio porque deja judeu, cat61ico, protestante,
alemao, italiano etc. Essa consci8ncia, para a qual o pmsammto
vale, 6 de uma importancia infinita, ela s6 6 defeituosa,
quando, por exemplo, no sentido do cosmopo/itzsmo, se axa em
defrontar a vida concrete do Estado

Adendo. De um lido 6 gragas ao sisteina da particularidade que o direito se
torna exteriormente necessfrio como proteglio para a particularidade.
Embora ele provenha tamb6m do conceito, ele s6 entry, todavia, na
exist8ncia, porque 6 6til is necessidades. Para que se tenha o pensamento
do dircito 6 preciso ter side formado para o pcnsar, e nfo lnais demorar-se
no ineramente scnsive1; 6 preciso conferir aos objetos a forma da
universalidade e, igualmente, orientar-sc na vontade segtmdo um universal
S6 depois que os homens inventaram para si ln61tiplas car6ncias e que a
aquisigao das inesma sc entrelaga com a sua satisfag3o, 6 que as leis
conseguem former-se.

g 210 "Divis5o da segundo subsegao"

A realidade efetiva objetiva do direito 6, em parte, de ser para a
consci8ncia, de ser sa&fda, em parte, de ter a potancia da realidade
efetiva e de ler a/idade e com isso, tamb6m, de ser sa&fda coma a/go
wniversaLmmte uflido.
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a. O direito coma !ei <$$ 211-214w

$ 211 "A positividade do direito

O que 6 em si direito, este porto (gesetzf) no seu ser-a{ objetivo, into 6,
determinado pelo pensamento para a consci6ncia e conbecfdo coma o
que 6 direito e vale coho tal, 6 a lei(Gesezz); e o direito gragas a essa
determinagao 6 direito posfffvo em gerd.

..I. A universalidade e a determinidade da lei«

P8r aldo como wzziuersa/ - into 6, traz8-1o a consci6ncia como
universal 6, coma se babe, pmsar(cf. supra $ 13 Allot. e $ 21

Anon.); ao reconduzir, assim, o contei3do a sua forma maid

samples, o pensar Ihe df a sua 61tima de ezmfnfdade. E s6 por
tornar-se leia que o direito recebe, pda primeira vez, nio s6 a
j077zza da sua universa]idade, mas [tamb6m] a sua verdadeira

determinidade. Por ipso, na representagao da atividade de

legislar 6 precise ter dianne de si nio apenas esse primeiro
memento, gragas ao qual alba 6 enunciado como a regra de
conduta vilida para todos; por6m, o memento inferno essential
6, antes desse outdo, o conhecimento do conteddo na sua
universalidade determinada.

..2. As pretensas vantagens do direito consuetudin4rio,,
Mesmo os df eZ o conszzefzidfnZrfos - }a que s6 os animais t6m a
sua lei coma instinto, mas sio somente os homens que a t8m
coma costume cont6m o memento de serem coma

pms'zmenros e de serem sabidos. A sua diferenga em relagao is
leis consiste somente em que des sio sabidos de uma maneira
subjetiva e contingente, em que, portanto, sio por si mats
indeterminados e a universalidade do pensamento este neles
mats enturvada, e, a16m disco, em que o conhecimento do
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direito segundo tal ou tal aspecto, ou em gerd, 6 uma

propriedade contingente de poucos E uma ilusio cher que os
direitos consuetudinfrios, pda sua forma de serem coma
coslwmes, deveriam ter a vantagem de ter passado a vida(fda-se,

hoje em dia, com maid freqii6ncia de pfda e passages & fda
precisamente quando se este embrenhado na materia maid marta

e nos pensamentos maid morton), jf que as leis vigentes de uma
nagin, por serem escritas e coligidas, nXo deixam de ser deus

costumes. Quando os direitos consuetudinfrios v8m a ser

coligidos e compilados, o que num poco que atingiu uma certs
culture breve tem de acontecer, essa compilagao 6 ent5o o
cddfgo, que, por ser mera compilagao, certamente se distinguirf
por seu cara er f:Ho me, indeterminado e lacunoso. Ele se
diferenciarf de um c6digo propriamente diED precipuamente
pelo tata de que este apreende e enuncia polo pensamento os
principios do direito na sua a divers /fdade e, portanto, na sua
determinidade

:3. O direito ing18s,,

O dfrefto naclona/ ou direito comum da /?zg/afema esb contido,
coma se babe, em eszaf f os (leis formais) e numa assam chamada

lei nio escrita; esse lei nio escrita 6, de rests, tanto quando a

outra, escrita, e o seu conhecimento pode e tem de ser adquirido
pda leitura (dos numerosos volumes in quarto que ela enche).
Mas os conhecedores da mesma descrevem que confusio
monstruosa tamb6m la reyna, tanto na administragio da justiga
quando na materia jur£dica. Assinalam, particularmente, a
circunstfncia que, por ester esse lei n3o escrita contida nas
decis8es dos tribunais e dos juizes, os ju£zes continuamente se
fazem de legisladores, que des tanto est8o quando n#o estfo
submetidos a autoridade dos deus predecessores, os quais nada
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mats fizeram do que ter enunciado a lei n8o escrita, uma vez que
e[es pr6prios[, sucessores,] t8m dentro de sia ]ei escrita e t8m
dais direito de ajuizar se as decis6es precedentes slo ou nlo
conformed a mesma

..4. Uma curiosidade da administragao da justiga romana,,
Contra uma confusio semelhante que, na administragio da
lustiga romana do periods cardio, podia surgir das autoridades
de todos os diferentes jurisconsultos famosos, foi inventado por

um imperador um expedience engenhoso, que levi o nome de
lei das citag6es e que implantou entre os juristas morton hf
quito tempo uma esp6cie de instituigao colegial, com maioria
de votos e um presidente (veda-se a Hlsfdrf do Df eifo Roma,zo
do senhor Hugo, [1799] $ 354 )
..5. A controv6rsia em torso da codificagao entre Thibaut
Savianv,,

Denegar a uma nagao cultivada ou iordem dos juristas dessa
nagao a capacidade de fazer um c6digo ' ' serra uma das maiores
afrontas que se poderia fazer a uma nagao ou a essa ordem, ja
que nio pode tratar-se de elaborar um sistema de leis nouns

segundo o seu conre#do, mas de conhecer o conte6do legal
existente na sua universalidade determinada, into 6, de apreend8-

lo pe/o pmsamenfo, acrescentando Ihe a aplicagao ao particular

3. \\u%n, Lehrb$ ch der Gescbicbte des y8m scher Recbts bls a fJ s irian, G. P.-iR.,
Berlin, 1818, 1 385. (citagio cf. tiling, v. 11, p. 98, note 5) "0 impcrador de que
fda 6 o texto 6 'v'alentinilno 111 (425-4551; a lei das citag6es 6 de 446; o 'co16gio
erl formndo por Papiniano (presidcnte), Paulo, Giio, Ulpiano, Modestino
Flegel, Linc 7nen f de ri/oscgb ae/ Dfrlfro, a curd di Giuliani Nlarini, RompBari}
Latcrza, 1987, p. 171, note 28

Alusio a F.CI.v. Savigny, Vom Beruf unscrer Zeit air Gesctzgebung und
Rechtswissenschaft, Heidelberg, 1814.
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,4dendo. O sol e os planetas thin tamb6m as suds leis, ings nio as conhecem;
os bfrbaros sfo regidos por impulsos, costumes, sentimentos, mas nlio t6m

disso consci6ncia algulna. Polo cato de que o direito 6 posto e sabido,
desaparece judo o que hf de contingents no sentimento, na opiniio,
desaparece a forma da vinganga, da compaixao, do egofsmo e, assam, pda

primeira vez, o direito alcanS:a a sua verdadeira determinidade e chega isua
honra. E s6 pda discipline da compreensao que ele se torna capaz da
universalidade. Que hajj conflitos na aplicagao das leis, no que o
entendimento do juiz tem o seu lugar, 6 de dodo necessfrio, porque, do
contrfrio, a execugfo, precisainente, syria aldo de inteiramente mecfnico.
Mas quando se chegou as ponto de querer abolir os conflitos,
abandonando inuitas coisas ao parecer dos ju£zes, entio tal sa£da 6 lnuito

pior, porque tamb6m o conflito 6 da algada do pensamento, da consci8ncia
pensante e da sua dia16tica, enquanto que a mera decis3o polo luiz syria
arb£trio. Geralmente se aduz a favor do direito consuetudinfrio, que ele 6
vivo, mas este vida, isto 6, a identidade da determinaglio com o sujeito,
kinda nio constituia ess8ncia da coisa; o direito tem de ser conhecido pelo
pensamento, ele tem de ser um sistema em si mesmo, e somente como tal

pode ter validade nas nag8es cultivadas. Se em 6poca maid recente negou-se
aos povos a vocagao para a legislagao, ipso nio s6 6 uma afronta, mas
cont6m o absurdo que, face imultidfo infinite de leis existentes, nem
mesmo aos indiv£duos singulares se tenha confiado a habilidade de reuni-
las num sistema conseqiiente, quando precisamente a atividade de
sisteinatizar, quer dizer, o elevar ao universal, 6 o anseio infinito do tempo
presents. Da mesma lnaneira, considerou-se que coletfneas de decis6es,
coma se encontram no CoT s /aris, Cram preferiveis a um c6digo

elaborado no sentido mats universal, porque em dais decis8es sempre 6
mantida uma certs particularidade e uma recordaS:5o hist6rica de que nfo
quer se abrir mio. A prftica do direito ingles mostra suficientemente como
s3o ruins this coletfneas.
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$ 212 "A preced6ncia do direito positivo e a diferenga material
entre o direito natural e o direito positive,,

Nesta identidade do ser-em-si e do ser-pasta s6 tem obrigatoriedade
coma dfreilo o que 6 /ei. Visio que o ser-pesto constituio lido do
ser-ai, no qual pode intervir o elemento contingente da vontade
caprichosa e da outta particularidade, aquilo que 6 lei pode, no seu
conteado, ser kinda diverso do que 6 em si direito

.I. A ci8ncia positiva do direito coco ci8ncia hist6rica do
entendimento,,

Por ipso, no direito positive, aquilo que 6 c07{/brine a /ei 6 a
conte do conhecimento do que f dfreflo, ou propriamente, do
que 6 de di ezfo; a ci8ncia positiva do direito 6 nessa naedida
uma ci8ncia hist6rica, que tem a autoridade por seu princ£pio
O que de rests kinda possa acontecer, 6 assunto do
entendimento e concerns a ordem externa, a compilagio das
leis, a conseqii8ncia, a ulterior aplicagio e outras coisas

semelhantes. Quando o entendimento se envolve com a
natureza da pr6pria questao, as teorias mostram, entio, por
exemplo, a do direito criminal, aquino que ele engenha com o
seu raciocinio a partir de raz8es
:2. A pergunta jusnaturalista pelo direito nacional,,

Visio que, por um lada, a ci8ncia positive tem n5o s6 o direito,
mas tamb6m o dover necessfrio de deduzir, partindo dos deus

dados positivos at6 os 61timos detalhes, tanto os
desenvolvimentos hist6ricos quanto as aplicag6es e os
desmembramentos das determinag6es juridical dadas, e de
mostrar as suns conseqii8ncias, por outro dado, ela peso memos
nio este absolutamente autorizada a estranhar, quando

interrogada, kinda que considere into coma uma pergmnra
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afxa essada para a sua atividade, se, depots de today essay proves,
uma determinagio juridica 6 ra(iona/. Cf. sabre a compremsao
o $ 3 Anot.

$ 213 "0 fmbito da normatizagao jur£dica puramente positive,,

Ja que o direito entry no ser-ai primeiramente na forma do ser-posco,
ele entra tamb6m, segundo o conlefdo, coma ap/fc f#o, em relagao
com a wald'fa das relag6es e das esp6cies de propriedade e contratos
que se singularizam e emaranham ao infinite na sociedade civil-
burguesa, - a16m disso, com a materia das relag8es 6ticas que
repousam sobre o fnimo, o amor e a confianga, por6in somente na
medida em que essay relag3es cont8m o lado do direito abstrato($
159); o lado moral e os mandamentos morals, enquanto des
concernem a vontade segundo a sua mats pr6pria subjetividade e
particularidade, nlo podem ser objeto da legislagao positiva. A
materia ulterior fornecem-na os direitos e deveres que fluem da
pr6pria administragao da justiga, do Estado, etc.

,4dendo. Nas relag6es mais elevadas do casamento, do amor, da religiao, do
Estado, s6 podem tornar-se objeto da legislagao os aspectos que, segundo a
sua pr6pria natureza sio suscetiveis de ter neles a exterioridade.
Entretanto, nesse caso, a legislagao dos diversos povos apresenta grandes
diferengas. Entre os chineses, por ex., 6 lei do Estado que o homem devs
omar a sua esposa mats do que as outras mulheres que ele tem. Se Ihe for
demonstrado que fez o contra'io, seri punido com bastonadas. lgualmente
encontram-se em legislag6es maid antigas muitas prescrig8es sobre a
fidelidade e a honestidade, que sio inadequadas a natureza da lei, porque
das chem no dominic da interioridade. S6 no juramento, em que as coisas
sio entregues a consci8ncia moral, a honestidade e a fidelidade tgm de ser
consideradas coma aldo substantial.
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$ 214 "A positividade na aplicagio do direito ao casa singular,,

Mas a16m da aplicag3o ao par zcw/ar o ser;posED do direito inclui
dentro de sia ap/fczbf/zdade ao cano singh/ar. Com isso ele entry na

esfera do que nio 6 determinado pelo conceito, do g an f£atiuo (do
quantitative por si ou coma determinagao do valor pell troca de um
qualitative contra outro qualitative). A determinidade do concerto
s6 df um limite universal, no interior do qual ocorre um it para if e
para ci- Esse vaiv6m, porem, tem de ser interrompido em vista da
realizagio efetiva, coin o que interv6m, no interior dense limite, uma
decisis contingente e arbitrfria

(I. O puramente positive,,
E precipuamente neste agufamento do universal, n5o s6 em
diregio ao particular, mas isingularizagao, into 6, :l ap/fcafdo
fmedlata, que reside o elements pnrnmen epositfuo das leis. Nio

se pode determinar ra(iona/meme, nem decidir pda aplicagao de
uma determinidade emergente do conceito, se para um delito o
lusts 6 uma pena corporal de quarenta chicotadas ou de
quarenta menos uma, nem se 6 uma pena pecunifria de cinco ou
de quatro tfleres e vince e tr6s vint6ns etc., nem se d uma pena
de prisio de um ano ou de trezentos e sessenta e quatro dias
etc.. ou de um ano e um, dois ou tr8s dias. E, contudo, uma
chicotada a mats, um tyler ou um vint6m, uma semana, um dia
de prisao a dais ou a menos la 6 uma injustiga.
;2. O direito limitado do decisionismo,,

E a pr6pria razio que reconhece que a continggncia,
contradigio e a apar8ncia t8m a sua esfera e o seu direito, por6m
/fmifados, e ela nio se empenha em igualizar ou ajustar tais
contradig8es; aqua este, ainda, unicamente presente o interesse
da rea/zzafao ($efiu.z, o interesse em que em pnncipio selz
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determinado e decidido, seja if de que maneira (no interior de
um limits). Esse decidir pertence a certeza formal de si mesma, i

subjetividade abstrata, a qual deve inteiramente acer-se, no
fnleHor Jesse /imfte, s6 a interromper a ponderagao e a fixer, a
fim de que seja fixado, - ou a raz6es determinantes tail coma as

que um n6mero redondo ou o n6mero quarenta ments um
podem confer.

..3. A impossibilidade de eliminar o memento decisionista em
Lada sentenga,,

O tata de a lei nio fixar esse determinidade 61tima que a
realidade efetiva exige, mas de a confiar a decis5o do juiz e de
restringi-lo somente por um minima e um mfximo, em nada
afeta a questao, pris esse minimo e esse mgximo, sao, cada um,

um n6mero redondo, e n5o suprime o fate que uma tal
determinagao anita, puramente positiva, deja fixada pele juiz,
sen5o que a concede ao luiz coma Riga necess4rio.

,4dendo. Hf nas leis e na administragao da justiga, essencialmente, um lada
que cont6m uma conting6ncia e reside em que a lei sega uma determinagao
universal, que dove ser aplicada ao casa singular. Quem quisesse se declarar
contra esse conting6ncia, enunciaria uma abstragao. O que hf de
quantitativo numb pena nio pode, por ex. ser tornado adequado a
nenhuma determinagao do concerto, e o que quer que se decide, sera, por
esse. lado, para sempre um arbitrio. Mas esse conting8ncia 6, ela pr6pria,
necess&ia; e se, porventura, da{ se arguments contra um c6digo em gerd,
que ele nio 6 completo, desconsidera-se precisamente o lada, no qual um
acabamento total nlo pode ser alcangado e que, portanto, [em de
tomado como ele 6
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b. O ser-a{ da !ei

g 215 ,,O imperativo da publicagio das leis,,

A obrigatoriedade face ilei inclui,, da parte dos direitos .da
autoconsci8ncia ($ 132 com a Allot.), a necessidade de que as leis
sel,m dadas a conbecer nfunsa/me"fe

..I. O imperative da acessibilidade e da compreensibilidade
universal do direito,,

Pendurar as leis tio alto que nenhum cidadio as pudesse ler,
como fez Z)£on6fo o 7:rama, - ou enterrf-las num vasco aparato
de livros eruditos, de compilag6es de decis6es resultantes de
lufzos e opini6es discordantes, de costumes etc. e, ainda por
ama, numb lingua estrangeira, de forte que o conhecimento do

direito vicente 6 acessivel somente iqueles que se dedicam
doutamente a ipso, - 6 uma e a mesma inlustiga.

2. A codificagao come ato de justiga,,

Os governantes que deram aos deus povos, ainda que somente
uma compilagao informe, coma Justiniano, por6m, mats kinda
os que deram um di ei o zaciozza/ na forma de um c6digo
ordenado e determinado, nio s6 se tornaram os maiores
benfeitores desses povos e foram, por isso, corn gratidao por
des elogiados, coma tamb6m realizaram com ipso um grande afo

de j%stiga.

.,4dendo. A ordem dos juristas, que tem o conhecimento particular das leis,
considera-o freqiientemente o seu monop61io, e quem nio 6 do rama, nio
tem direito ipalavra. Assam, os ffsicos levaram a mal a teoria das cores de
Goethe, porque ele nio era do oficio, e ainda por dime, um poets. Mas 6
tao pouco preciso ser sapateiro para saber se.os sap'tos se ajustam bem,
como pouco 6 preciso algu6m pertencer ao oHcio, para ter conhecimento
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sobre os objetOs que sio do interesse gerd. O direito concerne 5u liberdade,

a into que hf de dais digno e sagrado no homem, que ele proprio tem de
conhecer, na medida que esse direito deve ser obrigat6rio para ele

$ 216 "A possibilidade de uma codificagio do direito,,

Para um c6digo p6blico 6 de se exigir, por um Indo, determin;tg6es
sump/es, universais, por outro lada, a natureza da margrza $?zita
conduz a uma determinagao progressiva sem fim. O fmbito das leis

deve ser, por um lada, um todo acabado, fechado, por outro, existe '

a car&ncia continua de novak determinag6es legais. Ji que este
antinomia incide, por6m, na espefia/zz.zfio dos princfpios universals,
que perduram solidamente, permanece, assam, gragas a isso, intocado
o direito a um c6digo acabado, bem como a que esses principios
dimples universais por si, distintos d.\ sua especializagao, sejam
suscetiveis de ser apreendidos e expostos.

:.I. O aumento progressive das determinag6es juridicas,,

Uma fonte principal da complexidade da legislagio este, na
verdade, no processo pele qual o racional, o que 6 direito em si
e por si, penetra, com o tempo, nas mstituig6es primevas que
continham uma injustiga e que, por ipso, eram meramente
hist6ricas, coma foi assinalado arima ($ 180 Anon.) no caso das
instituig3es romanas, do antigo direito feudal etc. Mas 6
essencial entender que a pr6pria natureza da materia anita traz
consigo que, nessa materia, at6 a aplicagao das determinag8es

Ao inv6s de 'existiert ', segundo llting, a edigio de 1821 traz 'ist er ', que exigiria
a traduq:5o seguinte: "o fmbito das leis...6 a car8nCia continua de novas
determinag6es legais...", que reform:aria o eventual sentido dia16tico do enunciado.
segundo o qual o proprio aspects da completude remeteria ad seu contrfrio, ao
tata que a ]egislagio precise ser aperfeigoada e ulteriormente determinada
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racionais em sie por si, das determinag6es em si mesmas
universals, conduz ao progresso ao infinite.

..2. A proibigio do aperfeigoamento juridico do Direito Nacional
Gerd da Prussia coma arguments contra a codificagao,,

Exigir de um c6digo que ele esteja plenamente acabado, que ele
deja aldo absolutamente terminado, que nio deva ser suscetfvel
de nenhuma determinagio progressive ulterior uma exigfncia
que 6 especialmente uma doenga a/em# -, e, pda razio de que
ele, assim, nio poderia ser acabado, nio deix4-1o chegar a aldo de

supostamente imperfeito, quer dizer irealidade efetiva, repousa
sobre dubs coisas, sabre o desconhecimento da natureza dos

objetos finitos, coma o f o Direito Privado, objetos nos quads a
assam chamada perfeigao 6 o peJpe war da aProximaf&o, e sobre o
desconhecimento da diferenga entre o universal da razio e o
universal do entendimento e a aplicagio dente imat6ria da
finitude e da singularidade que se estende ao infinito. - "Zep/ws

gra?zde enlzemi d bfe,z c'esf /e m;e x", e.. a expr'tsao do
verdadeiro bom sense do entendimento contra o vlo
entendimento arrazoador e reflexionante.

0 6limo 6 o inimigo do bom." Em frances no texts. A primeiro edigio (1821)
traz "meilleur" ao inv6s de "mieux

' Embora "ges#nda' Metzscbenuersuz?d" tenha side a expressio que. Hegel utilizou
na Fenomeno/ogH do fpAiro e na Hzs 6rM d FI/oscyb para traduzir o "census
communes" de Reid, Oswald e Beatle, que este na origem do "cozHw07z sense" dos

empiristas ingleses, aqua, por raz6es da contraposigio estabelecida por Hegel
entre o denso comum ' verdadeiro(no sentido do reposit6rio dos preconceitos

vigentes eventualmente verdadeiros, embora ele nio tenha conscigncia do
pensamento que os governs e da sua verdade) e o sense comum false, nos termos

entendimento ' que se apega a sua capacidade de arrazoar sem fim,.6 precise
marcar na ' tradugao a presenga da palavra entendimento, donde a razio de nio
recorder somente a expressao 'denso comum ' para retraduzir o 'common sense
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..4dendo. Completude significa a colegio complete de todos os elementos
singulares que pertencem a unla esfera e, nest© scntido, nenhuma ci8ncia

pode ser complete. Quando ent5o se dlz que ] filosofia ou qualquer ci8ncia
esb inconapleta, se df a engender que se tan de esperar at6 que ela tenha se
completado, pris o mellor poderia kinda falter. Mas dessa madeira nada sc

levi adiante, nem a geometric, quc parece fechada, na qual surgem,
contudo, novas determinag6es, nem a filosofia, que certamcnte tan a ver
com a id6ia universal, mas, no entanto, pode especializar-se sempre mats. A
lei universal, alias, consistiu sempre nos dez inandalncntos; por6m, nio
estabelecer a lei "nao matarfs"t .porque um c6digo n5o pode ser con)plato,
revels-se, eln seguida, ievid6ncia, coJno ulna absurdo. Todo c6digo
poderia ser kinda melhor, isso a reflexio ociosa pods afirlnar, pois o que hi
de mais grandiose, elevado e belo pode ser pensado como kinda mats
grandiose, elevado e belo. Mas uma arvore grande e velha ramifica-se coda
vez inais sem por isso tornar-se uma nova arvore; serif lolo, no cntanto.
nio querer plantar 4rvore alguma por causa dos novos que ainda poderiam
vir

$ 217 A
burguesa,*

realizag5o do direito privado na sociedade civil.

Tal coma na sociedade civil-burguesa o direito em si se torna lei,
assim tamb6m o ser-ai imedzato e absrr#ro do meu direito singular
passe isignificagao do ser-reconhecido como um ser-a{, no saber e
no querer universal existente. Por ipso, as aquisig8es e agnes relatives

I propriednde tem de ser empreendidas com a /alma que esse ser-af
Ihes df e tem de ser revestidas deli. Agora, [na sociedade civi]-
burguesa] a propriedade repousa sabre o f07zlralo e sabre as
&r-??z.z/idades que a tornam suscetivel de prove e juridlcamente
valida

1. 0 desaparecimento da aquisigio originfria da propriedade
no interior da sociedade civil-burgesa,,
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Os modes de .\quisigao originfria, into 6, imediatos ($ 54 e ss.)
ciesaparecem na sociedade civil-burguesa e s6 aparecem como

conting8ncias singu]ares ou momentos ]imitados.
2. O protests do sentiments subjetivo e do entendimento

reflexionante contra as formalidades do direito positive,,
E ora o sentimento que permanece no subjetivo, ora a reflexio
que se det6m no abstrato das suns essencialidades, que rejeitam
as formalidades, que, por sua vez, o entendimento marta pode
novamente reter contra a coisa e multiplicar ao infinite

3. O peso particular das formalidade Puma cultura juridica
prlmltlva"
Alias, reside no pr6prio andamento da culture que ela, a partir
da forma sensivel e imediata de um conte6do, por memo de um

lingo e duro crab.xlho, cheque iforma do pensamento dense

conte6do e, com ipso, a uma expressao samples que Ihe sega

conforme, de maneira que, no estado de uma cultura juridica
apenas incipiente, as solenidades e .IS formalidades sio
extremamente circunstanciadas e valem mats coma a pr6pria

coisa do que coma signs; dai que, tamb6m, no Direito Romano,
forum mantidas uma multid5o de determinag6es e,
particularmente, de express6es provenientes das solenidades, ao
inv6s de terem fido substituidas por determinag8es de
pensamento e por uma expreisio que Ices deja adequada.

.,4dendo. A leia o direito porto como aquilo que ele era em si. Eu possuo
lgo, tenho uma propriedade de que me apoderei coma coisa sem dona

este, agora, tan ainda de ser reconhecida e posta como minha. Por esse
raz:o existed na sociedade as formalidades cm relagao ipropriedade: p6e-
se marcos liinitrofes como sinais para o reconhecimento dos outros,
organizain-se livros hipotecfrios, registros de propriedade. A maior parte
da propriedade na sociedade civil-burguesa repousa sobre contratos, cujas
formalidades sio fixes e determinadas. Pode-se, talvez, scntir repugnancia
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por this formalidades e crer que das s6 existem com o fim de render
dinheiro is autoridades; pode-se at6 encarf-las come algo de ofensivo e
como signo de desconfianga, uma vez que o princ£pio "um homem, uma
palavra" deixa de ser vflido; mas o essencial da forma 6 que aquilo que em
si6 direito, deja tamb6m pasta coma tal. Minha vontade 6 uma vontade
nacional, ela tem valor e este ter valor deve ser reconhecido pelo outro.
Aquia minha subjetividade e a do outro t8m de desaparecer, e a vontade
tem de alcangar uma seguranga, uma firmeza e uma objetividade que ela s6
pode obter pda forma

$ 2 18 "0 Direito Penal na sociedade civil-burguesa,,

Vista que a propriedade e a personalidade na sociedade civil-
burguesa t8m recorihecimento legale validade, o crime nio 6 maid s6
a lesio de algo sz b?ez zmez e fz@?zita, mas, tamb6m, da bolsa
niumsa/, que tem em si mesma uma exist8ncia s61ida e forte. Por

conseguinte, interv6mtaqui] o ponte de vista da pmfcw/osf(aide da
agate para a sociedade, gragas ao qual, de um lada, a gravidade do
crime 6 reforgada; de outro ladd, por6m, a pot6ncia da sociedade,
pot8ncia tornada segura de si mesma, reduz a f?nporifncf.z exterior
da lesio e provoca, por ipso, um maier abrandamento na sua

punigao-
..I. O Direito Penal coma parte do Direito P6blico,*
O cato de que em am membro da sociedade rojas os outros
sejam lesados nio altera a natureza do crime segundo o seu
concerto mas, segundo o lada da sua exit Pncia externa, da lesao,
que agora atinge a representagao e a consci8ncia da sociedade
civil-burguesa, nio s6 o ser-ai do imediatamente lesado. Nos
tempos her6icos(vede as trag6dias dos Antigos) os cidadios nio
se consideravam lesados pelts crimes que os membros das cases
reals cometiani uns contra ou outros.
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. 2. A periculosidade coma medida,,
Porquanto o crime, em si uma lesio in:anita, como um sm-ai
tem de ser medido seguJldO diferengas qualitativas e
quantitativas ($ 96), ser-a{ que 6 essencialmente determinado
;omo represmtagaa e cano conscihcia da uatidade das leis, seTxe-

ie que a peTicalosidade para a sociedade civil-buvguesa b uma
determinagao da sua grandeza ou, tamb6m, wma de suas
determinag8es qualitativas.
:3. Relatividade dessa medida,,

Ora, essa qualidade ou esse grandeza 6, por6m, varifvel segundo
o esiado da sociedade civil-burguesa, e Hesse estado reside a
legitimagao, tanto de punir com a norte um juno de alguns
vint6ns, quando de punir com uma pena dais suave um furto
que imports no c6ntuplo ou maid desses mesmos valores. O
panto de vista da periculosidade para a sociedade civil-burguesa,
ao mesmo tempo que parece agravar o came, e, muito mats,
precipuamente, aquele que diminuia sua punigao. Um c6digo
penal pertence sobretudo isua 6poca e ao estado da sociedade
:ivil-burguesa nessa 6poca

,4de7zdo. A circunstfncia de que o crime coinctido na sociedade. aparece
como um crime maior e, apesar disso, deja punido mais brandamente,

parcce contradizer-se. Mas se, por um dado, serra impossivel para a
sociedade deixar o crime impune, porque ele seria posco ent3o como
direito, por outfo dado, contudo, como a sociedade este .segura de.si
mesma, o crime 6 sempre s6 uma singularidade contra ela, algo inst4vel e
isolado. Gragas iestabilidade da pr6pria sociedade o crime .adquire .a
posigio de aldo meramente subjetivo, que parec ' ter surgido nio da
vontade refletida, inns dos impulsos naturais. Por asta maneira de ver
mitiga-se a importancia do crime e a pena torna-se, por ipso, tamb6m, mats
brenda. Se a sociedade esb kinda vacilante, entio 6 preciso estatuir
exemplos por ineio de castigos, .pois a pena 6 ela pr6pria um exemplo
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contra o exemplo do crime. Mas na sociedade que 6 internamente estfvel, o
ser pesto do crime 6 tio fraco, que 6 de acordo com elsa fraqueza que a
supressao dense ser posts tem de ser medida. Penis duran nio sao,
portanto, em sie por si algo injusto, mas estio em relagao com a situagao
da 6poca em questao: um c6digo penal nio pode valet para today as 6pocas,
e crime sio exist8ncias aparentes que podem suscitar uma repulse major ou
menor

c. 0 Zr£bzz/z /

..I. A administragio
direito: $$ 219-222,,

da justiga coma realizagao efetiva do

$ 219 "A realizagao efetiva do direito nos casos singulares,*

O direito, que na forma da lei entrou no ser-ai, 6 por si, ele este,
auto subsistente, defronte do g rmerparifc /ar e do opinarpanfc / r
que se tem do direito e ele tem de se fazer valer coco anipms,r/. Este

conbecfmenlo e etta re.z/zz.zf2o €Helfua do direito no casa particular,

sem o sentimento subjetivo do interesse pa icw/.zr Gabe a um poder
p6blico, o [rjbwn.z/.

..I. O surgimento hist6rico e normative da jurisdigio,,
O surgimento hist6rico do juiz e dos tribunais pode ter fido a
forma da relagao patriarcal ou da forma ou da livre escolha; ipso 6

indiferente para o concerto da coisa. Encarar a introdugao da
jurisdigao por parte dos principes e dos governos coma mere
questio de um/avon d£scdcfonZdo ou de uma grata, coma o Sr.
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uon Halley lnl sua Restaa a 4o da Ci&ncia do EsLad(# {az,
pertence iquela indiggncia de pensamento que nio tem o menor

pressentimento de que, tratando-se da leie do Estado, as suns
instituig6es em gerd, enquanto racionais, sgo necessfrias em si e
por si, e que a forma como das surgiram e foram introduzidas
nio 6 o que importa na consideragao do seu fundamento
nacional.

2. A administragao da justiga coma tarefa publica,,
O outro extreme em relagao a este maneira de verlde von
Haller] 6 a rudeza de considerar a administragao da justiga nos

tempos do farzstrecbl" coma uma vio18ncia indevida, coho uma
opressao da liberdade e coma um despotismo. A administragao

da justiga deve ser considerada tanto coma dever quanto coma
direito do poder pablico, direito que tampouco repousa sabre
um capricho dos indivfduos de incumbirern ou nio disco um
poder.

$ 220 <.A transformagio da vinganga em pena

O direito na forma da fnganfa contra o crime($ 102) 6 somente

direito em si, nio na forma do que 6 de direito, into 6, nio juste na
sua exist8ncia. No lugar da parte lesada interv6m o mnipersa/ lesado,

que tem no tribunal uma realidade efetiva peculiar, e tomb a si a
perseguigao e a punigao do crime, a qual, com ipso, cessa de ser a

Carl Ludwig von baller, Restauration der Statswissenschaft oder Theorie des
natiirlich-geselligen Zustands; der Chimire des kiinstlich-biirgeflichen
entgegengesetzt, 1.-4. Bd. Winterthur, 1816-1820; 6. Bd.,id., 1825, 5. Bd., id., 1830
v. 2, p. 254 (cf. llting)

Significa o direito de fazer justiga pdas pr6prias maos, e no sentido latte, o
direito do mats forte
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encontra
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retribuigao somente serb?e ipa e contingente atrav6s da vinganga e se
Eransforma na verdadeira reconciliagao do direito consigo mesmo,

em perza: do ponto de vista objetivo, esse reconciliagao 6
reconciliagao da lei que se restabelece .\ si mesmi\ pda supressio da
crime, e que, por isso, se rea/lza t#2lf amen e coho /ida, e, do
ponte de vista subjetivo do criminoso, esse reconciliagao 6
reconciliagao da SHa /ei, por e/e sabfda e T /fda para ele e para a saa

protefZo, e na execugao da lei na sua pessoa ele encontra, por
conseguinte, a satisfagio da justiga, [e, assim,] somente ag i/o gz/e
per ezzce ao sell feith

$ 221 "Proibigao da vinganga privada,,

O membro da sociedade civil-burguesa tem o dfreiro de esl r em
/zhao, bem como o elmer de se apresenfar em/z ao e de retomar o seu
direito em litigio somente junta ao tribunal.

.4dendo. Porque cada individuo tem o direito de ester em juizo, ele
tamb6m tem de conhecer as leis, pols do contrfrio esse faculdade de nada
Ihe adiantaria. Mas o individuo tamb6m tem o dever de se apresentar em
luizo. No sistema feudal, muitas vezes, o poderoso n5o se apresentava, ele
desafiava o tribunal e considerava como uma injustiga por parte do
tribunal citar o poderoso a comparecer. Mas ipso sio situag8es que

A pena, concebida conceitualmente como retribuigio(W:edemerge/£K7zg) no
sentido de uma lesio que suprime a primeira lesio, 6 para Hegel a reconciliagio
da lei consigo mesma, de modo que ela nio 6, para Hegel, uma coal:ao externa
feith ao criminoso, mas a 'outra metade necessfria ' da lesio contida no crime. e

neste sentido, 'a manifestagao do crime ', aquilo que este contido no proprio feito
do crime e Ihe pertence. (Cf. $ 101, Allot. e Adendo) Por ipso, a pena coma
execugao da leia a consumag3o daquilo que o feith criminoso ja cont6m. Da{ o
enunciado final elfptico do $ 220, cuba traduS:ao literal serra, que o criminoso

'solnente o feito do que 6 se#:
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contradizem aquilo que um tribunal dove ser. Nos Te.mpos Modernos, em
quest6es privaias, o principe tem de reconhecer os tribunals como estando
acima dele, e, nos Estados litres, ele habitualmente perle os deus processes

g 222 "A arden juridica do processo judicial,,

Perante os tribunals o direito recebe a determinagao de ter de ser

argo SKscetz'oe/ depropa. O processor rz ico p6e as panes na condigio
de fazer vader os seus melds de prova e as suns raz6es de direito, e o

luiz, na condigao de tomar conhecimento do cano. Estes passes iZo
e/es pr(@r;os df e!£os; o seu andamento, por conseguinte, tem de ser
legalmente determinado, e des constituem uma p'rte 'ssencial da
ci6ncia do Direito te6rica.

.,4dendo. Pode indignar o homem que ele samba ter um direito,.que Ihe.6
negado por nio ser suscetivel de prova; mas o direito que eu tenho tem de
ser, ao mesmo tempo, also posco; eu tenho de poder apresentf-lo, de poder

ovf-lo, e ele s6 pode ter vdidade na sociedade gragas ao cato de que o que
6 em si, 6 tamb6m posto-

..2. A garantia dos direitos da liberdade na administragio da
justiqa: $$ 223-228,,

$ 223 "A intercalagao de um Juizo arbitral,,

Pda fragmentagao dessas agnes em agnes sempre mats singularizadas
e em deus direitos correspondences, fragmentagio que nio cont6m
em si mesma nenhum limite, o processo juridico, em si I meir,
intra em confronts, homo also de exterior, com o seu fim. Coma
cabe is panes o direito de percorrer inteiramente tal extenso
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formalismo, formalismo que 6 sail direito, e condo esse formalismo
pode ser igualmente transformado num mal e, mesmo, num

instruments da injustiga, deve se Ices impor como dever, por parte
do tribunal, a fim de proteger as panes e o proprio direito coma a
coisa substancial, que 6 o que importa, contra o processo jurfdico e o

seu abuse, - o de submeterem-se a um tribunal dimples Guizo
arbitrai, lufzo de paz) e itentativa de conciliagao, antes de passarem
iquele

..O conceito de eqtiidade(#egwffas),,

A eg/fidade cont6m uma suspens5o do direito formal por
considerag6es morais ou ouEras e revere-se, num primeiro
memento, ao conre#do do lit£gio. Mas um !& na/ da egz fdade
sera o significado de decidir sobre o casa singular sem se iter is
formalidades do processo juridico, particularmente aos meios de

prove objetivos, this como das podem ser formuladas

legalmente, assim como de decider segundo o interesse proprio

do casa singular como tal, nlo no interesse de uma disposigao
legal que haveria que tornar universal

1 224 "A publicidade da administragio da justiga:

Assim coma a publicagao das leis esb entre os direitos da
consci8ncia subjetiva ($ 215), assim tamb6m, a possibilidade de
conhecer a rea/foaf o q4effua da lei no casa particular, a saber,

conhecer o decurso das agnes exteriores, das raz6es jurfdicas etc.,
vista que esse decurso 6 em si uma hist6ria universal vflida e o casa

em seu conteido particular diz respeito, de cato, somente is panes,
o conteido universal, por6m, diz respeito ao direito em questao,
puja decisis concerne o interesse de todos, -Edonde] a p &/fcfdade c z
admin str%ao da }astiga.
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.A nao-publicidade da deliberagio sabre a sentenga,,
As deliberag8es dos membros do tribunal entre si sobre o

julgamento a ser pronunciado sio externag6es de opini3es e
maneiras de \er kinda parffm/'ares, portanto, segundo :t sua
natureza, nada de pdblico

,4dendo. O roto bom denso loma a publicidade da adininistragio da justiga
polo quc 6 direito e correto. Uina raz3o importante contra esse publicidade
foi semprc o car;iter aristocrftico dos scnhores juizes, que nio sc queriam
mostrar a todd gcnte c se considcravam como uin refugio protetor do
direito, cin quc os leigos n3o podium penetrar. Mas faz parte do direito,
nomcadamentc a confianga que os cidad3os t6m nile, c 6 este aspecto que a
publicidade da jurisdiS:io fomcnta. O direito ipublicidade rcpot:s' em que
o fim do lu£zo 6 o direito, o qual, .coho universalidade, tem de ebtar
tainb6m peranie a universalid.tde [dos cidadaos]; mas, a16m disso, repousa
tamb6m ella quc os cidadfios ganhaln a convicgao de que efetivamente o
direito foi pronunciado

$ 225 'A separag5o entre a apuragio do col-po de delito e a
descoberta do direito aplicfvel,,

Na prftica da jurisdigio enquanto aplicagio da lei ao mso singh/ar
distinguem-se os alois aspectos seguintes: prfmezro, o conhecimento
da natureza do caso segundo a sua sfzzgz//arfdade imedizfa, a saber, se
existe um contrato, etc., se foi conletida uma agro lesiva e quem 6 o
seu tutor, e no, Direito Pena/, a reflex5o coma determinagao da agro

segundo o seu canter snbsrancla/, criminoso (! 119 Allot.)
segundo, a subsungio do casa sob a /ei do restabelecimento do
direito, subsung3o sob a qual, no Direito Penal, esb compreendida a

pena. As decisdes sobre estes dots aspectos s5o fung6es distintas
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1. A distingio entre gizaestfo Jarfs e g aeslio /acai no Direito
Romano>>

Na constituigao judicifria romana a distingao entre essas dubs
fung6es se apresentava da seguinte madeira: o pretor dave a sua
decislo no casa de os fatos se comportarem desta ou daquela
madeira e designava um lutz especial para a investigar esse
comportamento dos fatos.
.'2. Requerimento de prove no Direito Ing18s,,

A caracterizagao de uma agro segundo a sua qualidade criminal

determinada (se, por ex., 6 um homicidio doloso ou culposo)
asta entregue, no processo judicifrio ing16s, ao discernimento ou

ao arb£trio do acusador, e o tribunal nfo pode propor nenhuma

outta determinagao [da qualidade do crime], se e]e considera que
aquela e mcorreta

$ 226 "A tarefa do luiz judicifrio,,

A condugao de todd o andanaento da investigagio, em seguida a das
agnes juridicas das panes, coma agnes que sio das pr6pria direitos ($
222), depots tamb6m o segundo aspects do julgamento jur£dico (v. o
g precedente), s5o, precipuamente, as tarefas peculiares do luiz
judicifrio, para o qual, enquanto 6rg5o da lei, o casa deve ter fido
preparado para a possibilidade da subsungao, into 6, erguido da sua
nacureza empirica fenom&nica a faso reconhecido e iqualificagio
universal

1 227 "A tarefa do luiz leigh no tribunal do jeri,,

O primeiro aspects, o conbecfmenlo do cano n.\ sua singularidade
fmedi.zfa e a sua qualificagao, n5o cont6m, por si, nenhuma
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jurisdicgio. Ele 6 um conhecimento, homo comp'te a ''ida Aomem
ca/tfu.zdo. Na medida em que, para a qualificagao da agro, o
momenEO subjetivo do discernimento e da intengao do agence 6
essencial (v. ll ' Parte) e eJ]] que a pro"a, de tada madeira, concerne

nio os objetos da razio ou os obJetos abstratos do entendimento,
nte as singularidades, as circunstfncias e os obJetos da

intuigio sensivel e da certeza subJetiva, em que, por .ipso, ela nio
cont6m em si mesma nenhuma determinagao absolutamente

objetiva, o elemento 61timo na decisio 6 a co?zpfcf o s @etfua e a
consci8ncia moral (animisententia), assim coma, no que se revere i

prove, que assenta em depoimentos e asseverag8es de..outros,
/ ramenlo 6 a confirmagao, na verdade, subjetiva, por6m iltima.

1. A prova dos fates e o processo Judicial,,
No objeto que esb em discussio uma das coisas principals 6 .ter
em mira a natureza do prouar de que aqui se trata e distingui-lo
de outras esp6cies de conhecer e provar. Provar uma
determinagao da razao, coma o conceito do pref)rio direito o 6,
into 6. conhecer a sua necessidade, exide um m6todo diferente da

demonstragao de um teorema geom6trico. A16m do maid, neste
Gltimo a figura este decerminada pele entendimento e Jf tornado
abstrata em conformidade a uma lei; mas, num conte6do
empirico, como o /aro o 6, a materia do conhecer 6 a intuigaa
sensivel dada e a certeza subjetiva sensivel bem como o enunciar
e asseverar dessa intuigio e dessa certeza, no que atua, agora, o
concluir e o combinar a parter de enunciados, testemunhos,
circunstfncias, e semelhantes, referentes a intuigao e a certeza

lso/cbm). A verdade objetiva que prov6m de tal materia e. do
m6todo que Ihe 6 conforme, - o qual, na tentativa de determinf-
la por si objetivamente, levi a meias Frauds e, por um '
verdadeira conseqii8ncia 16gica u)tenor, que, ao mesmo tempo,
cont6m em si mesma uma inconseqti8ncia formal, leva a phds
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nrraordfnfrzas, tem um sentido inteiramente diferente que a
verdade de uma determinagio rational ou de urna proposigao
cuba materia o entendimento if determinou abstraEamente para
si. Ora, mostrar que conhecer tal verdade empirica de um
evento na determinagao propriamente juridica de um tribunal, e
que nessa determinagao reside uma qualidade peculiar a tal
conhecimento e, por conseguinte, um direito exclusivo em si e

uma necessidade, isso constituia urn ponte de vista capital na
questao de saber em que medida 6 de se atribuir is cortes de
justiga formalmente juridical, o luizo sabre o fate assam coma o
lu£zo sabre a questao de direito

,4dendo. N5o existe nenhuma raz5o para supor que unicamente o juiz
judicial diva constatar o estado de cato, jf que isso 6 questao de culture
gerd e n5o de um cultura apenas jurfdica: a apreciagao do estado de fatc
parte de circunstfncias emp£ricas, de testemunhos sobre a agro e outras
intuig6es, mas parte tamb6m, novamente, de fatos, dos quais pode-se
concluir a agro e que a tornam provfvel ou improvfvel. Deve-se alcangar
aqui uma ce7leza, nio verdade alguma no sentido mats alto, que 6 aldo de
absolutamente eterno: essa certeza, aqui, 6 a convicgao subjetiva, a
consci6ncia moral e a pergunta 6: que forma esse certeza deve receber no
tribunal? A exig6ncia da confissio por parte do criminoso, exiggncia que

por memo dela se df satisfagao ao direito da autoconsci8ncia subjetiva; pols
o que os juizes pronunciam nio deve ser diferente na consci8ncia, e s6
quando o criminoso confessou n5o existe mats na sentenga nada de
estranho contra ele. Mas aqua interv6m, agora, a dificuldade de que o
cnminoso posse negar, o que p6e em perino o interesse da justiga. Ora, se
deve novamente valer a convicgao subjetiva do juiz, sobrevem mats uma
vez uma dureza, visto que o homem nio 6 mats tratado como livre. A
mediagao[entre essen extremos] este, agora, em exigir que o veredito que
exprime a culpa ou a inoc8ncia seja dado a parter da alma do criminoso, - o
Eri.banal, do jti i
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1 228 "A igualdade dos julzes leigos,,

O direito da autoconsci8ncia da parte na sentenga do luiz, segundo o

I.tdo em que ;l senteng.t 6 a ,i//s/., redo do c;lso qu:\lific.tdo sob ;\ /cz,
est.{ preserx-.\do, rlo quc conccrnc \ /cz, peso f.\to dc que a lei 6
conllecid;\ e, com isso, 6 :\ lei d;t pr6pria p.\rte, e no que concerne i

s/rAs//rifle, em que o processo luridico 6 p(iblico. N4.IS no que
concerns idccislo sobre o conte(ldo partial/ar, subjetix o e exterior

da c.lus.I, conte6do chia conhecimento incide no primeiro dos
tspectos indic.\dos no 1 225, esse direito cncontr.t .I su.\ satisfagio na

con/ianfa n.\ subjetivid.lde dos que decidcm. Ess\ conti.\nga fonda-se,
precipu.\menlo, n.I igu.tld.\dc d.\s p;tete com os que decidem,
iguald.\dc segundo .\ su-i p\rticultrid.tde, segundo o estamento e
semelhantes

1. 0 direito da ;\utoconsci8nci;\ coma arguments decisive
favor do tribunal do I(lri,,
O direito da ;\utoconsci8ncia, o memento da /}bcr(/dde s b?e f ,

pode ser encarado coma o panto de vast.\ subscancial n.I questao
sobre .\ necessid;\de d.\ administragao priblic.t d.\ lustig.I e dos
denominados ri/gzf?zits do7 ri. A este ponte de vista redux se a

essencial do que pode ser ;\duzido na forma da / tf/zdade .I f.wor
dessa instituig6es. Pode se disputar indefinidamente segundo

outros aspectos e raz6es sabre estes ou aquelas vantagens ou
desvantagens; essay sio, coma Ladas as raz3es do raciocinio
abstrato, raz6es secundfrias e n:o dccisivas ou, por6m, tomadas
de outrl\s esferas, talvez superiores. Que a administragao da

justiga posse em si ser bem exercida por tribtmais puramente
iudiciais, talvez mellor do que por outras instituig6es, d uma

possibilidade que nio estii em questio aqua, n.\ medida que,
embora tamb6m esse possibilidade pudesse aumentar at6 i
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probabilidade e, at6 mesmo, inecessidade, por outro lada 6
sempre o df ef o da a#roconscfgncza que mant6m a esse respeito
as subs pretens6es e nio as considera satisfeitas

2. A alienagao na administrag5o da justiga,,
Se o conhecimento do direito, pda nacureza do que constitui as
leis no seu ambito, inclusive do andamento das discuss6es

judiciais e pda possibilidade de promover uma agate, 6
propriedade de um estamento, que se torna excludente, entry
outras, gragas a uma terminologia que 6 uma lingua estranha
para aqueles cujo direito este em questao, ent5o os membros da
sociedade civil-burguesa, que para a sua subsist8ncia dependem
da sz/a ! fdade e dos seu prc@rio saber e gz/ever, s5o tides por

esfranbos face nio s6 iquilo que hf de maid pessoal e maid
pr6prio, mas tamb6m, ao que hf de substancial e rational nisso,

o direito, e pastas sob fate/a, at6 mesmo numb esp6cie de
servidXo em face de um tal estamento. Mesmo se t8m o direito

de estarem em Ibiza corporalmente presented, com deus p6 (in
judicio scare), isso 6 pouch se n5o estiverem espiritualmente
presentes com o seu pr6prio saba ', e [nesse caso] o direito que
obt8m permanece um destino exterior para des

1 229 "Passagem :l pr6xima subsegao. A administragio da
justiga coma retorno ao concerto da Id6ia utica e o
desenvolvimento ulterior.,,

Na administragio da justiga a sociedade civil-burguesa, na qual a
Id6ia se perdeu na particularidade e se dissociou na separag5o do
interns e do externo, reconduz-se ao seu conceffo, a unidade do
universal sends em si com a particularidade subjetiva, esta, todavia,
[tomada] no casa singular, aque]a, no s]gnificado do d; e; o z&sfrdlo.
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A rea]izag5o efetiva dessa unidade na [sua] extensao a dodo o fmbita
da particu[aridade, [tomada] primeiramente, cano uniio relativa,
constituia determinagio d:t po//r;a e, numb totalidade restrita,
por6m concreta, a road af o

.,4dendo. Na sociedade civil-burguesa a universalidade 6 somente necessidade: na
relag5o dl\s car8nci=s s6 o dlreito coma ta16 estivel. M.ts esse direito, um mere
circulo restrito, refers-se somente iprotegio daquilo que eu tenho; o bem-
pr6prio 6 also exterior para o direito como tal. O universdJ que
primciramcnte 6 s6 direito, lena de se estender sobre o campo inteiro.da
particularidade. A justiga 6 algo de grande na sociedade civil-butguesa: boas. leis
fargo o Estado Horescer e a propriedade livre 6 dina condigao fundamental do
seu esplendor; mas, como 'estou inteiramente enredado na particularidade,
tenho um direito a exigir que nessa conexio tamb6m o ineu bem-pr6prio sqa
pronlovido. iE preciso que tend.naa consideragao pelo meu bem-proprio, e ipso
ocorre gragas ipolicia e icorporag:io

C. A Policia Administrativa e a Corporagio

g 230 'A seguranga da exist8ncia como garantia,,

No si5tema das car8nci.is a subsist8ncia e o bem-pr6prio de cada
singular existem coma uma possibf/fdade cuba realidade efetiva este
condicionada peta seu arbftrio e pda sua particularidade natural,
assim coma, pelo siscema objetivo das car8ncias; pda administragao
da justiga a /tsao da propriedade e da personalidade 6 anulada. Mas a
direito rca/mm e egerivo na partlczz/andade inclui tanto que as
co?zting6lzcfas contra um ou outro fim sejam sziprfm£d s e que. a

rant zmpert rbada da pessoa e da propriedade sega efetuada,
quando incluiEtamb6m] que a seg rant da subsist8ncia e do bem-
pr6prio do singular, em puma, que o bem-prz$rfo pamfm/ar deja
[rafado coma dlrelto e homo tal ($efi ammte rea/fz.zdo
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a. A Po!£cia Administrative

$ 23 I "A atividade universal da pol£cia administrativa

C) poder do universal que garante a seguranga, na medida em que a
vontade particular 6 ainda o princfpio para um ou para outro fim,
permanece, pnmeiramente, em parte restrita ao circulo das

conf£ng6ncfas, em parte, como uma arden ex ema

1. A pollcia administrativa coma poder assegurador da ordem
gg 232-234,,

$ 232 A luta contra o crime e a ordem interna

Afora os crimes que o poder [pdblico] universal tem de impedir ou
de levar a tratamento judicifrio, - afore a conting6ncia como
arbitrio do mal -, o arbftrio permitido em agnes por si conformes aa
direito e no uso privado da propriedade tem, tamb6m, relag6es

exteriores aos outros singulares, bem coma is demais organizag6es
p6blicas dotadas de um fim comum. Por este Indo universal as agnes
privadas tornam se uma contingancia que foge do meu dominio e
que ocasiona ou pode ocasionar aos outros dana e injustiga

g 233 "As punig6es da pol£cia administrative,,

Essa 6, na verdade, somente uma possibilidade de causar dano, mas o
faso de a coisa nio causar dana nenhum nio existe maid, do mesmo

modo, como uma [mera] conting8ncia; este 6 o ]ado da fny slffa que
reside em dais agnes e, por conseguinte, o fundamento 61timo da
justiga penal da pol£cia administrative
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g 234 "A depend6ncia do direito de policia administrativa da
situagao social e politica>,

As relag6es do ser-a{ exterior caem na esfera da infinitude-do-
entendimento; nio existe, portanto, nenhum limite em si do que deja
nocivo ou in6cuo, tamb6m com respeito ao crime, do que deja
suspeito ou insuspeito, do que de\a ser proibido ou ser controlado,
ou'do que tenha de ficar isento de proibig6es, de controle e de
suspeita, de inquirigio e de prestagio de costas. Sio os costumes, o

espirito do rests da constituigio, a respective situagao, o p'riga do
memento, etc., que dio as determinag8es mats preclsas

.,4de7zdo. N3o se podenl dar aqui determinag6es fixes nem tragar limited
absolutos. Tudo 6 aqua pessoal; a opinifio subjctiva interv6m e o esptrito da
constituiS:3o, o perigo do momcnto tcm dc tornar conhecidas as
circunstfncias inais pr6ximas. Em tempo dc guerra, por cx ', .devem
encarar-se condo danosas muitas cols;\s quc, cm outras circunstancias, sao
in6cuas. Por essen aspectos de conting8ncia e de arb£trio pessoal a policia
adininistrativa adquirc argo de odfosa. Ela pods, quando .a rcflex3o estiver
quito cultivada, iilclinar-sc a atrair judo 6 quc 6 possivcl ao scu dom£nio,

pols ein judo pods encontrar-se uina relagao gragas i. qual algo podcria
tornar-sc nocivo. Nisso a policia adnlinistrativa pode proceder .quito
meticulosanlcnte c incomodar a vida habitual dos individuos. Mas sein qual
for o inconvenience disso, aqui n3o se pods tragar \mla ]inlaa fronteiriga

o t))ettva
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:2. A politico econ8mica: !1 235-236,,

$ 235 "Vigilancia sabre o mercado e meios de intercfmbio

Na multiplicagio e no entrecruzamento indeterminados das

car8ncias difrias, tanto no que diz respeito ao /omecimmto e ao
idle c2m&io dos Halos para a satisfagao dessas car6ncias, em cuja
possibilidade sem obstfculos todos se liam, coma no que diz
respeito is investigag6es e transag6es sabre essay atividades, a serem
abreviadas tanto quando possivel, surgem aspectos que sio do
interesse comum e que, ao mesmo tempo, para rodos sio a tarefa de
mm, assim coma [surgem] memos e organizag6es que podem ser para

uso comunitfrio. Essay lar(#zs f?zi ersais e organizag6es de z/li/fdade
coma/m exigem a vigilancia e a prevengao do poder p6blico

$ 236 <'A regulagio do mercado;

Os diversos interesses dos produtores e consumidores podem entrar
em colisio uns com os outros e se, com efeito, a relagao correta zzo

todd se estabelece por si .mesma, esse igualizagao requer, igualmente,
uma regulagao que esteja arima de :\mbos [produtores e
consumidores] e deja empreendida com consci&ncia. O direito a uma

tal regulagao para as coisas singulares (por ex, a avaliagio e
determinagao do prego dos artigos para as car8ncias vitais mats
comuns) reside em que, atrav6s da exposigio publica de mercadorias,
que s8o de uso tota]mente gera] e cotidiano, [estas] n5o sio tanto
oferecidas a um individuo enquanto tal, mas a ele enquanto
universal, ao p6blico, cujo direito de n5o ser enganado, bem como a
inspegao das mercadorias, podem ser representados e assumidos,
homo uma tarefa comum, por um poder piblico. Mas,
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principalmente a depend&ncia dos Brandes ramos da ind6stria das
circunstAncias exteriores e dl\s combinag8es longinquas, que os

indivlduos consign.]dos e lig.\dos ] essay esferas nio podem abranger
com a vista, tornam necessfria um.] prevengao e uma diregao
univers:us

1. 0 1iberalismo econ8mico extreme e o socialismo extreme.

Necessidade de uma politico cor juntural,,
C) outro extremo face iliberdade da ind6stria e do com6rcio na
sociedade civil-burguesa 6 o abastecimento, assam coco a
cieterminagao do trabalho de todos, pda organizagao publica,
coma por ex , tamb6m o antigo trabalho das pirfmides e das
outras obras colossais do Egito e da Asia, que forum produzidas
para fins p6blicos, sem que o trabalho do individuo singular
fosse mediado pele seu arbitrio particular e polo seu interesse

particular. Esse interesse invoca aquela liberdade contra a
regulagio superior, no entanto, quando mats ele se aprofunda
cegamente no fim egofsta, tanto maid requer uma tal regulagao

para ser reconduzido ao universal e para abreviar e atenuar as
perigosas convuls6es e a duragao do intervalo no qual as
colis8es devem aplainar-se pda via de uma necessidade
nconsciente.

,4dendo. A vigilancia e a prevengio da policia administrative t8m por fim
inediar o individuo com a possibilidade universal, que est;i disponfvel para
llcangar os fins individuais. Elms t8lla de cuidar da iluminag3o publica, da
construgao de pontes, da avaliagao e da determinag3o das car8ncias
cotidianas assam homo da sa6de. Ora, aqui prevalecein duds manciras de
ver. Uma afirma que compete ipolicia administrative a vigilancia sobre
tudo, a outta, que a policia administrative nada tem a determinar, visto
que cada um se onentara segundo a car6ncia do outro. O individuo
singular hi de ter, certamente, um direito de ganhar o seu pao desta ou
daquela lnaneira, n\as, por outro lada, o piblico tem, tamb6m, o direito
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de exigir que o cstritamente ncccssfrio sein fornccido de inaneira
convenience. Ambos os lados precisam ser satisfeitos, c a libcrdade dc
emprcendimcnto nio dove ser de tal esp6cie, que ponha cln perino o bcm
gerd

3. A polftica social: g1 237-242

$ 237 "A inseguranga social do individuo singular nn moderns
sociedade industrial,,

C)ra, se existe para os individuos a possibilidade de participagao na
riqueza patrimonial gerd e se ela esb garantida peso poder p(tblico,
Eal possibilidade, afore que esse garantia, de todd maneira, h:l de

vicar incomplete, - permanece, portanto, pele lada subjetivo, sujeit:t
is conting8ncias, e ipso tanto mats, quando ela pressup6e condig6es
de habilidade, de snide, de capital, etc

1 238 "A insufici8ncia e a fraqueza das ligag6es familiares n;\
moderns sociedade civil-burguesa e a necessidade de uma
politico social,,

Num primeiro memento a familia 6 o dodo substancial ao qual
compete ;\ prevengao deste lada particular do individuo, tanto no

que diz respeito aos memos e habilidades para poder adquirir para si
[algo] da riqueza patrimonia] gera], como tamb6m no que diz
respeito a sua subsist8ncia e ao aprovisionamento rlo casa de
incapacidade interveniente. A sociedade civil-burguesa arranca,
por6m, o indiv£duo desse lego familiar, torna os membros da fam£lia
estranhos uns aos outros e os reconhece coma pessoas aut8nomas
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a16m disco. el, substituia natureza orgfnica externa e o solo

paterno, no qual o singular tinha a sua subsistgncia, peta seu

[pr6prio] solo e submete o subsistir de Lodi a familia a depend8ncia
da sociedade, iconting8ncia. Assim, o individuo tornou-se #/bo caz
soc;evade cfu;/-bKTRaesa, que tanto tem pretens8es em relagao a ela,
quando ele tem direitos em relagao a ela.

.,4dendo. A familia tem, certamente, de providenciar o p5o para os
individuos singulares, mas, na sociedade civil-burguesa, el?. 6 . algo
subordinado e somcnte os fundainentos; ela nio tem maid uma eficfcia tio

compreensiva. E a sociedade civil-burguesa, antes, esse pot8ncia prodigiosa
que arrebata a sio homem, que exide dele que ele trabalhe para ela: que ele
seja tudo atrav6s deli e que raga judo por seu interm6dio. Se 6 que .o
homem deve, assam, ser um membro da sociedade civil-burguesa, entio ele
tem, igualmente, direitos e pretens6es em relagao a ela, tal coma os tinha
na familia. A sociedade civil-burugesa tem de proteger o seu membro,
defender os sous direitos, assam como o individuo singular tem obrigag6es

correlates aos direitos da sociedade civil-burguesa.

i 239 "Vigilancia da escola. Escola publica,*

Neste canter de /nmfZia /zipersa/, e]a [a sociedade civic-burguesa]
tem o dever e o direito, contra o ar&hrio e a conting8ncia dospafs, de

exercer vigilancia e influ6ncia sabre a cducafao, na medida em que
este se refere icapacidade de tornar-se membro da sociedade,

precipuamente quando esse educagio devs ser nevada a terms nio
pelts pr6prios pals, mas por outros, lgualmente, na medida em
que disposig6es comuns podem ser preparadas para 'sse fim ela tem
o dever e o direito de tamar essay disposig6es

,4dendo. Aqui6 muito dif£cil tragar os limites entre os direitos dos pris e os
da sociedade civil-burguesa. Os pais cr8em, habitualmente, ter plena
liberdade no que concerns ieducagao e poder fazer judo, contanto que
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simplesmente o queiram. A oposigao principal no que concerne o car4ter
p6blico da educagao prov6m, habitualmente, dos pais e sio des que
clamam em falam contra os professores e as escolas, porque o seu capricho
se p6e contra os mesmos. N3o obstante, a sociedade tem o direito de
praceder nisto segundo xs suns maneiras de ver comprovadas a esse

respeito, de coagir os pris a enviar os sells filhos a escol,, a faze-1os vacinar

contra a variola etc. A esse questao se referem as disputes na Franca entre a
exig6ncia do ensino livre, quer dizer, a do capricho dos pals, e a vigilancia
do Estado

$ 240 "A tutela publica,,

Da mesma maneira a sociedade civil-burguesa tem o dever e o direito
de p8r sob tutela aqueles que por prodigalidade destruem a
seguranga da sua [pr6pria] subsist8ncia e a subsist6ncia da sua

familia, de p8-1os sob tutela, e de cumprir em seu lugar o fim da
sociedade e o firm que Ices 6 proprio

,4dendo. Em Atenas era lei, que coda cidadio tinha de prestar contas do qu8
ele vivia; hole, tem-se a opiniao de que isso nio importa a ningu6m. Com
efeito, por um lido, coda indiv£duo 6 por si, mas, por outro, ele tamb6m 6
membro do sistema da sociedade civil-burguesa, e na medida em que cada
homem tem o direito de reclamar deli a sua subsist6ncia. esse tem de
protege-1o tamb6m contra si mesmo. O que este em questao nio 6 somente
o morrer de rome, mas o ponto de vista mais amplo de que se deve
impedir o surgimento da plebe. A sociedade civil-burguesa, porque ela 6
responsfvel pda alimentaS:ao dos individuos, tem, tamb6m, o direito de
contrang8-1os a prover a sua subsist8ncia.

$ 241 A assist8ncia socials,

Mas do mesmo modo coma o arbitrio, as circunstfncias

contingentes, as circunstfncias fisicas e as que resided nas relag6es
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external (# 200) podem rcduzir os indivfduos ipod'read, um estado
que Ihes deixa as car8ncias d:\ sociedade civil-burgues.a e que, em
contrap \rtida, ao llles subtrair ao mesmo tempo os meios natUrais

de aquisigSo($ 217) e ao suprimir o Ingo maid ;lmplo da familia coma
linhagem ($ 181), os faz mats ou menos perder today as vantagens
da sociedade, a capacidade de adquirir habilidades e a culture em
gerd, e tamb6m ;t assist8ncia jurfdica, o cuidado da sa6de e at6
mesmo, muitas vezes, o console da religiio, etc. O poder universal
assume o lugar da familia junta ;\os padres, tanto no que respeita ao
que imedi:tt.tmente Ices fIllEd, quando no que respeita idisposigio de
inimo d;\ ;wers3o pele trabalho, h malignidade e a outros vicios
mats, que surgem de tal situagao e do sentiments da sua injustiga

$ 242 'A substiiuigao da assist6ncia caritativa por uma
assist6ncia administrative,,

O que hf de subjetivo n:\ pobrez:\ e, em gerd, n] pen6ria de toda
esp6cie, a que todd indivfduo jf esb exposto no seu circulo natural,
cxige tamb6m uma ajuda s//@e iva, tanto em considerag5o is
circunstincias parffcz//arcs condo em consideragao aos sezzfimmfos e
ao amor. Aqui6 o lugar onde, malgrado ladas as disposig8es

universais [de assist8ncia], :\ mora/fdade tem suficientemente o que

fazed. No entanto, porque esse ajuda, por sie nos deus efeitos,

depende da conting8ncia, o esforgo da sociedade vai na diregio de
descobrir e organizer o que hf de universal na mis6ria e no socorro a

ela e a tornar aquela ajuda dispensfvel

"I . A prioridade de medidas administrativas sabre os esforgos de
caridade,,

O elements acidental da esmola, das fundag6es, assim homo do

acender lamparinas dianne das imagens de santos, etc., 6
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complementado pelts estabelecimentos piblicos para pobres,

por hospitais, pell iluminagao das mas etc. A benefic8ncia
caritativa linda testa suficientemente o que fazer por sua conta e

6 uma false maneira de ver a que quer saber reservado esse

a pen&ria exclusivamente f paafm/ rfcfzde dos
sentimentos e a co?zlf?zg#n(fa da sua disposigao de fnimo e do
seu conhecimento e que se sense lesada e inelindrada pdas
reguiamentos e mandamentos universais obrfgdfdhos. Ao
contrfrio, deve-se estimar a situagio publica tanto mats perfeita,
quando, em comparagao com aquino que 6 organizado de
maneira universal, memos rests a fazer ao indivfduo por si
segundo a sua opiniao particular.

4. A dia16tica da moderna sociedade industrial: $$ 243-248,,

1 243 "A oposigao de classes,,

Quando a sociedade civil-burguesa atta com eficfcia e sem entraves,
ela este, entao, no interior de si mesma, empenhada em que a
populagao e a ind6stria cresgam progressivamente. - Pda
ni erst/izafZo da conexio entre os homens atrav6s das suas

car6ncias e dos modos de preparer e p8r idisposigio os meios para
[satisfazer] essay car6ncias, aumenta a ac#m / fZo das rfg ezas, por

um lada, - pris dessa dupla universalidade lira-se o maier lucre,
assim coma, por outdo, o iso/ame?zlo e a res r£ng8rzcla do trabalho
particular e, com ipso, a d@e?zd&cfa e a penfrfa da classe atada a esse

trabalho, ao que se conlunge a incapacidade de sentir e de fruit as
demais liberdades e, particularmente, as vantagens espirituais da
sociedade civil-burguesa
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g 244 "Proletfrios e capitalistas,,

O into de uma grande massa cain abaixo da medida de um cerro
modo de subsist8ncia, que se regula por si mesmo como o modo
necessfrio para um membro da sociedade - e, com ipso, decair at6

perder o sentiments do direito, da honestidade e da honra de
subsistir pda pr6pria atividade e pelo proprio trabalho - produz a
geragio da p/e&e, geragao que, por sua vez, graz consigo, ao mesmo
tempo, uma maier facilidade de concentrar nquezas

desproporcionadas em poucas mios

,4dendo. O modo mats baixo de subsistgncia, b da plebe, constitui-se por si
mesmo: esse minimo 6, contudo, quito diverso entre os diferentes povos

Na Inglaterra mesmo o mais pobre acredita ter o seu direito, o que 6
diferente daquilo com que, noutros parses, os pobrcs se dio por

satisfeitos

A pobreza em si nao lorna ningu6m parte da plebe: este s6 6 determinada
coco tal polo estado de fnimo que se combine com a pobreza, pda revolts
mterna contra os ricos, contra ;\ sociedade, contra o governo, etc. A ipso

est;i ligado, ademais, que o homem, porque esb entregue a contingencia,
Lorna-se leviano c avesso ao trabalho, homo, por ex. os lazzaroni cln
Nfpoles. Ein conseqii8ncia, surge na plebc o mal de n3o ter a honra de
encontrar a sua subsist8ncia incdiante o scu trabalho c de, contudo,
pretender encontrar a sua subsist8ncia homo direito seu. Face a

natureza,
.: .J.J. .

nenhum homcm pode afirmar um dircito, imus no estado de sociedade o
fazcr falta adquire, cm scguid;\, a rofl.na de uma injustiga fella a,este ou
iqucla classy. A pergunta iinporta'atc, sobrc colno rcmcdiar a pob.reza, 6
um.] pcrgunta quc prioritariamcnte move e atormcnta as socicdadcs
modcrnas
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1 245 "A incapacidade da sociedade civil-burguesa de resolver o
problems do pauperismo,,

Se se impuser iclasse mais rica o encargo direto de manger a massa

que se encaminha ipobreza no estado do seu n)odo de vida regul,r.

ou se existissem em ouEras instituigaes de propriedade publica (em
hospitals, fundag8es, mosteiros, que fossem ricks) os meios diretos
p'ra isso, a subsist8ncia dos carentes estaria assegurada sem ser
mediada peso trabalho, o que seria contra o princfpio da sociedade
civil-burguesa e do sentiments de .tutonomia e de honra dos

indivfduos que a ela pertencem, ou esse subsist8ncia serra mediada

pele trabalho (pda oportunidade de trabalho), mas, entio, a
quantidade de produtos aumentaria, em cujo excesso, junta com a
fRItZ de um ntlmero de consumidores des pr6prios' produtivos,
cortsiste, precisamente, o mal, que, de amboy os modos, s6 pods

ampliar-se. Aqua lorna se manifesto que, no excesso de rig#eza, a
sociedade civil-burguesa nZo 6 dm o szafic/zfe, isto 6, que, na riqueza
patrimonial que Ihe 6 peculiar, ela n:o possuio suficiente para
obviar ao excesso de pobreza e a geragao da plebe

..I. O exemplo da nagio industrial mais avangada,,

No exemplo da /?zg/ale7vn podem ser estudados em grande escala
estes fen8menos, bem coho, em pormenor, os bons resultados
que tiveram o lmposto para os pobres, as fundag8es imensas e,
igualmente, a ilimitada benefic8ncia privada, andes de judo.
tamb6m, a supressao das corporag8es. Coco o meir maid

direto, tanto contra a pobreza, coma especialmente contra o
despir-se do pudor e da honra, as bases subjetivas da sociedade, e

contra a preguiga e o esbanjamento, etc., dos quaid precede a
plebe, comprovou se if mesmo (nomeadamente na Esc6cia)
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aquele de abandonar os pobres ao seu destino e encaminhf-los i
mendicfncia publica

g 246 "A exportagio coma safda

Por este sua dia16tica a sociedade civil-burguesa 6 impelida para fora

e para a16m de si mesma, primeiramente cola sociedade dete7mfnada,
;\ fim de procurar fora delta, em outros povos que Ihe estio atria
quanto aos melds que ela tem em abundfncia ou, em gerd, quando
ao engenho t6cnico, consumidores e, com ipso, os melds de
subsist8ncia necessfrios

1 247 A terra e o mar como fatores econ8micos e socials,,

Assam coma o princfpio da vida familiar tem por condigio a terra, o
so/o forme e os bens/bndzZrfos, assam a ind6stria tem por elements

natural o mar que a .\jima c impele par.t o exterior. Na fnsia do
ganho, pe]o faso de e]a [a ind&stria] expor ao perino o g:\nho, ela
argue-se, ao mesnlo tempo, acima deste 61timo e mistura e permeia

jversetzt) o fixer-se ao torr3o e aos cfrculos limitados da vida civil-
burguesa, as suds fruig6es e desejos, com o elemento da fluidez, do
perigo e do naufrfgio. Assim, atrav6s dente maier keio e elemento
de lig.igio, a ind6strla levi, ademais, parses distantes a relag8es de
intercambio, a um relacionamento juridico que introduz o contrato,
interc&mbio no qual se situa o maier meir de cultura e no qual o
com6rcio encontra o seu significado hist6rico-mundial.

1. 0s mares e rios coma meld e elements do intercfmbio,,

Os rios n&o sio }o?zfe£ras nat rats, por que se pretendeu faze-1os

passar nos Tempos Modernos, mas, ao contrfrio, des ligam os
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homers coma o fazem igualmente os mares, e Horacio expressa
um pensamento incorreto quando diz (Ca«nina, 1,3)

.deus a&scfdf
Prudent Oceano dissociabili
Terras. 4

E o que mostram nio s6 as bacias dos rios habitados por um
estirpe ou um povo, mas, tamb6m, por ex-, as demais relag6es
entre a Gr6cia, a J8nia, e a Grande Gr6cia, entre a Dinamarca
e a Noruega, a Su6cia, a Finlandia, a Litufnia etc. e, sobretudo,

tamb6m, 6 o que mostra por oposigao, a {nfima ligagao dos
habitantes da costa com os do interior do pals
..2. O mar coma meir de culture,,

Mas, para [ava]iar] que meld de culture reside na conexio com o
mar, compare-se, para ipso, a relagao ao mar das nag6es nas quads

o engenho t6cnico floresceu com aquelas que a si proibiram a
navegagao, e que, coma os eg£pcios, os hindus, tornaram-se em
si mesmos apfticos e afundaram e se absorveram na mats terrivel
e vergonhosa superstigao, e [compare-se] coma today as

Brandes nag8es, animadas dentro de si por uma ambigao, se
apressam em diregio ao mar.

$ 248 A colonizagio como maida

Esse conexio ampliada oferece, tamb6m, o meio da co/olzfzafao, para

a qual esporfdica ou sistemftica a sociedade civil-burguesa
plenamente formada 6 impelida e pda qual ela, ora proporciona a
uma parte da sua populagao o retorno ao principio familiar num

.um deus previdente c0710}/ sepaxando as terras por um oceano dissociador.
(rradugao literal, MLM)

78



G. W.F. Hegel

novo solo, ora proporciona a si mesma com ipso uma nova demands
e um novo campo da sua dilig6ncia laboriosa.

,4dendo. A sociedade civil-burguesa 6 impelida a funder co18nias. O

aumento da populagao Jf tem, por si s6, esse efeito; mas, sobretudo, surge
uma multidao, que ' nio poder obter a satisfagao das subs car8ncias pelo
trabalho, quando a produgao excede as cargncias do. consumo: Na
Alemanha, particularmente, ocorre a colonizagao esporidica...Os colonos
partem para a America, para a Rissiat permanecem sem conexao com a sua
p4tria e nio Ihe oferecem nenhum beneficio. .A segundo moQaUQaae ae
colonizagao, inteiramente diferente da .primeira, 6 a sistem4tica. .Ela 6

conveniente a. sua execugio. Esse esp6cie de colonizagao foi muito

freqiiente entry os Antigos, notadamente entry. os Gregor, entry os quads o
trabalho duro nio era tarefa para o cidadao, cuja atividade se voltava muito
m.tis para as coisas piblicas. Quando, entio. a populagio crescia a tal
ponto que dai podia surgir a necessidade urgente de prove'la, a Juventude
cra enviada, entao, a ulna nova regiao, em parte, especialmente escolhida

[para isso], em parte entregue ao acaso da descoberta. Nos Tetnpos
Modernos nio se concederam is co18nias direitos semelhantes aos dos

habitantes da m3e p4tria, e dessa situagao provieram guerras e, finalmente,
emancipag6es, como mostra a hist6ria'das co18nias inglesas e espanholas. A
libertagao das co18nias revels-se ela pr6pria como a moor vantagem para o

Estado da mie pftria, assim como a libertagao dos escravos para o senior

1 249 "Passagem iseguinte subsegao: a assungao das

universals pelos membros da sociedade civil-burguesa,,

tare£as

A prevengao por parte da policia administrativa realize efetivamente
e mant6m, pnmeiramente, o universal, contido na particularidade da
sociedade civil burguesa, coma ama arden ex emz e como uma
argarzizafao para a protegio e a seguranga das massas de fins
particulates e interesses, que, coma tats, t8m o seu subsistir nesse
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universal, assim como ela previne, a titulo de diregao superior, os
interesses que conduzem para a16m dessa sociedade. Visto que,

segundo a Id6ia, a particularidade faz dense universal, que esb
imanente nos deus interesses, o fim e o objeto da sua vontade e da
sua atividade, o e/emenlo dried reroma isociedade civil-burguesa
coma alba imanente a ela; ipso constituia determinagao da
co'QO'ra gao .

b. 4 Corporal'io

$ 250 "A corporagao coma organizagao social do estamento da
inddstria,,

O estamenlo .zgr/co/a tem, na substancialidade da sua vida familiar e
natural, imediatamente ne]e mesmo o seu universal concrete. no

qual ele vive; o es ame/zro z£?ziuasa/ tem na sua determinag:o, coma
fim da sua atividade e como seu solo, o universal por si. O termo-
m6dio entre ambos, o estamento da ind6stria, esb essencialmente

dirigido ao par ic /ar e 6, portanto, a ele que a corporagio 6 peculiar.

$ 25 1"A articulagao da sociedade civil-burguesa em corporag6es

A organizagio do trabalho da sociedade civil-burguesa divide-se,
segundo a natureza da sua particularidade, em diversos ramos. Vista

que tal elements em si igual da particularidade acede iexist8ncia na

#ssoci.zfdo coopmarfua enquanto a/go comum, o fim egoztfa, dirigido
iquilo que Ihe 6 particular, se apreende e aqua, ao mesmo tempo,
coma universal; e o membro da sociedade civil-burguesa, segundo a
sua Barf/idade parlicw/ar, 6 membro da corporaglo, cujo fim
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universal 6, por ipso, inteiramente mnwefo e n3o tem nenhum
Ambito m.ais extenso do que aqt.tele que reside na ind6stria, na sua
ocupagao e interesse peculiares

g 252 "As tarefas e compet8ncias das corporag6es

A corporagao tem, segundo este determinagao e sob a vigilancia do
poder p6blico, o direito de proven aos seus pr6prios interesses

incluidos no interior de si pr6pria, de aceitar membros segundo a
propriedade objetiva da sua habilidade e da sua retidio, num
n6mero que vem a se determinar pda conexio universal [da
sociedade] e de tamar a seu cuidado os que Ihe pertencem face is
conting8ncias particulares, assim como a formagio par.t a c.lpacidade
de [he serem adjudicados [como membros] em suma, de intervir
em seu favor coma uma seg ?zda familia, posigao que permanece

mats indeterminada no casa da sociedade civil-burguesa em sua
universalidade, que este dais distaste dos indiv£duos e das suns
car8ncias particulares.

1. 0 ser membro de uma associagao cooperative,,
O homem de oficio estfvel (Gewer&smann)" 6 diferente do
trabalhador diarista, como daquele que esb disposed a um
servigo singu]ar e acidenta]. Aque]e que[6] mesrre, ou quer vir a
s8-1o, 6 membro da associagao cooperative nio para um ganho

Gewerbe) substantivo derivado do verbo ue?"ben, no seu sentido primeiro de
es/brf r.sepor a/go ' indira ulna ocuplgio professional regular e independents corn

vista a um ganho. S3o excluidos dcsta categoria os profissionais liberais
propriamente datos, os funcionfrios, cientistas e artistes, bem colno os que se
dedicam iss atividades agricolas e de mineragio. O com6rcio originalmente estava
incluido ncssa categoria de atividade 'industriosa ' no seu sentido original dc
dilig8ncia, engenho, aplicagio, zero.
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singular e acidental, mas para dodo o fmbito, para o universal da

sua subsist8ncia particular.
..2. Direitos particulares de uma corporagio,
Prf f/bios enquanto direitos de um rama da sociedade civil-
burguesa compreendidos puma corporagao e privi16gios
propriamente datos, no sentido etimo16gico, distinguem-se uns
dos outros por serem estes dltimos exceg6es ilei universal
feitas segundo a conting8ncia, ao passe que aqueles s5o somente
determinag6es tornadas legais que residem na naf eza da
parficz//arid de de um romo essential da pr6pria sociedade

$ 253 "A corporagao como base do reconhecimento social: a
honra profissional,,

Na corporagao a fam£lia [em nio s6 o seu solo firme, enquanto
seg&rra?zfa da subsist8ngia condicionada pda c'apafi afar, lenz uma

rigmeza pafrfmorzfa/ estfvel ($ 170), mas amboy [a capacitagio e :\
subsist8ncia] sio, tamb6m, Taco?zbecfdos, assim que o membro de uma
corporagio nXo tem necessidade de demonstrar por ulteriores prod.zs
exlemas de esp6cie alguma a sua aptidio bem homo os deus

rendimentos regulares e a sua prosperidade ordenada, [,cm sumo,]
que ele z/go. Assim esb tamb6m reconhecido que ele pertence a um
todd, que 6 ele proprio um elo da sociedade universal, e que ele [em
interesse e realize esforgos para o fim maid desinteressado dense todo

ele tem, assim, no seu es anzenlo a sz/.i Aonr#

1. A corporaglio como instituig3o utica,,
A instituigio da corporagao corresponde, pele fate de assegurar

a riqueza patrimonial, i. introdugao da agriculture e da
propriedade privada numa outra esfera ($ 203 Anon.)

82



G. W.F. Hegel

.2. A corporagio coma rem6dio contra o anEagonismo d.I
sociedade civil-burgues:\,,

Se 6 par.\ erguer lamentos sobre o luxo c a india de
csbanjamento das classes dedicadas iind6stria, com o que se
vincula a geragao da plebe (g 244), nio se deve deixar de ver
entre as autras causal (por ex. a mecanizagao sempre crescente

do traba]ho) o funds deco [desse fen8meno], tal coma esb
exposED acima. Sem ser membro de uma corporagio :\utorizada
je somente enquanto autorizado 6 que alba comum 6 uma

corpor:\gao), o singular est:i desprovido de ;io/zra pro#ssio/z.z/,

reduzido pele seu isolamento :\o Indo egoista da ind6strin, nio
sends a sua subsist8ncia e a sun fruigio nada de es£Zue/. Ele
procurlrf, por conseguinte, o sc}/ recall/ocdnze7z£o por meio de
demonstrag6es exteriores do seu sucesso na su.I ind6stria,
demonstrag6es que s3o ilimitad:\s, porque n3o hf coma diver
conforme ao seu estamento, um:\ vez que este nio existe, pols

na sociedade civil-burguesa s6 existe o elements comum que
asta constitufdo e reconhecido legalmente -, porque, portanto,

ele tamb6m n5o constitui para si nenhum modo de vida mais
tmiversal que Ihe sein adequado.
3. O abrandamento da oposigao de classe pda corporagio,,

Na corporagao, a ajuda que a pobreza recebe perle o seu canter
icidental, assam coma, o seu carfter injustamente humilhante, e

a riqueza, no seu defer para com a associagio corporativa, perde

I arroganci.\ e a inveja que ela pode suscitar, into 6, aquela, nos
que a possuem, este, nos outros; - a retidio obt6m aio seu
verdadeiro reconhecimento e a sua honra.
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$ 254 "A restrigao da liberdade de empreendimento

Na corporagao s6 hf uma restrigao do assim chamado direffo n z a/
de exercer a sua habilidade e, com ela, de adquirir o que 6 para ser

adquirido, na medida em que etta habilidade ' , na corporagio, esb
determinada e destinada iracionalidade, a saber, lifter?da da pr6pria

opiniio e da conting8ncia, do proprio perigo, assini coma do perino
para outros, reconhecida, assegurada e, ao mesmo tempo, elevada i
atividade conscience em vista de um fim comum

..Passagem a terceira segio: g$ 255-256,,

i 255 "A familia e a corporagio coma raizes 6ticas do Esrado

Ao dado da/ami7fa, a co@oxafZo constituia segundo ruiz 6lfc.z do

Estado, a que esb fundada na sociedade civil-burguesa. A primeira
cont6m os mementos da particularidade subjetiva e da
universalidade objetiva nunla unidadc SHasfanri /; a segundo, por6m,
cont6m estes monlentos unidos de mi\keira interior, os quads,

primeiramente, na sociedade civil-burguesl\ se cindiram na
particularidade, rage ida cnz si mcsma, da car8ncia e da fruigao, e na
universalidade juridica abs Tara, de forte que nessa uni:o o bem

Esta habilidade ' explicita o sujeito 'sie ', que, no meu entender, se reporta a
Geschicklichkeit ' (habilidade) da proposigio imcdiatamente anterior. Knox

reports 'sie ' a 'Bcschrfnkung des sogennanten nalar/!chen Recbfs', mas, por um
deslizamento semfntico implicito, interprets a segundo metade do parfgrafo
como se referindo ao 'direito natural ', c milo isua 'rcstrig3o ' na corporagio, o que
6, para ele, ent3o, a 6nica maneira de dar sentido ao restante do parigrafo, uma
vcz que o estrito entendimento gramatical exigiria que o rest.ante do parfgrafo se
referisse i'restrigao ', o que, sem d6vida, nio faz sentido
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proprio particular existe coma direito e 6 efetivamente realizada
como tal

..A dissolugao da familia e da corporagao como causa e/ou
conseqii8ncia da desorganizagao da sociedade civil-burguesa,,
A santidade do casamento e a honed na corporagao s5o os dots
momentos em porno dos quaid girl a desorganizagio da
sociedade civil-burguesa.

.,4dendo. Se nos Tempos Modernos se suprimiram as corporag6es, 6 que
isso tem o sentido de que o singular dove valer-se a si mesmo. Mas mesmo
que se possa tamb6m admitir isso, a obrigagao do singular de trabalhar
para o seu ganho nio 6 modificada pda corporagao. Nos nossos Estados
modernos os cidadios t6m somente uma participagao restrita nas tarefas
universais do Estado; 6 necessario, contudo, garantir ao homem 6tico,
afore o seu fim privado, uma atividade universal. Esse universal que o
Estado moderno nem sempre Ihe p6e ao alcance, ele o encontra na
corporagao. Vimos, anteriormente, que o individuo, valendo-se a si mesma
na sociedade civil-burguesa, age, tamb6m, para os outros. Mas esse
necessidade desprovida de consci6ncia nio 6 suficiente; ela s6 se lorna
eticidade sabida e pensante na corporagao. Acima desta, certamente, deve
ester a vigilancia superior do Estado, porque, senao, ela se ossificaria, se
encasularia em si mesma e se degradaria num misery corporativismo
(Zaz@mesen) imoda antiga. Mas em sie por sia corporagao (K07por4rion)
nio 6 nenhuma corporagao de of£ciosEfeuda]](ZH/z$zl fechada: ela 6, antes,
a eticizagao de um empreendimento industrial isolado e a sua assungao
num circulo em que ele adquire vigor, honorabilidade e honra.

$ 256 "0 Estado homo a "verdade" da polfcia administrativa e

da corporagio,,

O fim da corporagio como fim restrito e finite - assim coma a
separagio existente na ordenagao exterior da policia administrative e
a identidade re]ativa dessa separagio [dos re]atos separados] t8m a
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sua verdade noam z pasa/ em si e por si e na sua realidade efetiva

absoluta; a esfera da sociedade civil-burguesa passa, portanto, a16m
de si ao fsfado

..I. O Estado como o "verdadeiro fundamento" da famflia e da

sociedade civil-burguesa,,
A cidade e o campo aquela, a cede da industriosidade burguesa,

da reflexio que se absorve e consume dentro de sie que se
singulariza, este, a cede da eticidade que assenta na natureza -
os individuos que medeiam a sua autoconservagao na relagao is
outras pessoas juridical e a familia constituem os dais
mementos, em princfpio ainda ideals, a partir dos quaid precede

homo o seu verdadeiro/blzdammro o Estado
..2. A demonstragio cientifica do Estado,,
Esse desenvolvimento da eticidade imediata atrav6s da cisco da

sociedade civil-burguesa at6 o Estado, que se mostra coma o
verdadeiro fundamento de ambas e que 6 somente esse

desenvolvimento, 6 a demonstragao cientifica do conceito do
Estado.

..3. O Estado como o que "na realidade efetiva" 6 primeiro,,
Porque no andamento do conceito cientffico o Estado aparece
homo resz#/lada, ao demonstrar-se coma o e dadefro

fundamento, segaese gme esse medfafao [atrav6s da sociedade

civi[-burguesa] e esse apar8ncia [do Estado cano resu]tado]
igualmente se s fprfmem e ergaem ifmedf.zfez. Por isso, na
realidade efetiva, o fsado em gerRI 6, muito mats, o que 6
prfmefro, sends que somente no seu interior a familia, pda
primeira vez, plenamente se forma e transforms em sociedade
civil-burguesa, e 6 a pr6pria Id6ia do Estado que se divide nesses
dais mementos; no desenvolvimento da sociedade civil-
burguesa a substfncia utica adquire a sua forma f?z#nfta, que
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cont6m dentro de si os dais mementos seguintes; 1. o da
d€Herc,zcfafao infinite at6 o ser-centro-de-sf sendo-por-si-mesmo da
autoconscigncia e 2. o da forma da lin; e sa/fdade, que este no

cultivo, a forma do pe/zsamenfo, pele que o espirito, em /eis e
fns; ifdes, a sua vontade pfmsada, torna-se objetivo e
efetivamente real coma totalidade org#nfca
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