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horizonte da teoria rousseauniana da liberdade e da vontade gerd, que
ele interpreta especulaHvamente como vontade universal 'substantial'.
em sie por si rational'($ 258), situada arima do faber temporale das de-

cis6es das vontades contratantes($ 273), recusando, portanto, a peoria do
contrato social e suas componentes radical-democrfticas. asta tentativa
de mediagao entre o ideal plat6nico-aristot61ico de uma comunidade 6tico-

politica construida segundo a justiga e o contratualismo jusnaturalista,
como instruments te6rico de legitimagao do moderno Estado soberano e
da emancipagao do individuo, inspira e preside a arquitet6nica da .FIZoso-

Pa do Z)freffo: nesta intengao ela antep6e a Effcfdade(lll ' Parte). conce-
bida como a esfera da realizagao prioritariamente comunitgria. 6tico-
politica da liberdade, dual panes, O .Dfreffo .A6sfrafo(I' Parte) e .A .ZUora-

Zfdade (ll' Parte), que exp6em os principios da emancipagao moderna do
indivfduo e da sociedade civil-burguesa, fundada no trabalho livre. em
race do Estado, mas que, em si mesmos, permanecem abstratos e reme-
tem, por ipso, para a16m de si, a sua c6ncretizagao hist6rica na esfera da
eticidade.

Etta Prfmel7'a Parte apresenta criticamente a 16gica interna do
direito natural moderno, centrada nos direitos de propriedade e de livre

contrato, que t6m no princfpio da personalidade jurfdica, de inspiragao
romana, o seu fundamento. A Segzznda .Parte faz uma apresentagao
igualmente critica, da utica kantiana da autonomia na perspectiva da sua
radicalizagao subjetivista por Fichte e pelos romanticos, resgatada, toda-

via, e introduzida por Hegel na arquitet6nica da obra coma o 'principio da
liberdade subjetiva'($$, 124 A 1, 185 A), de inspiragao Crist5: 6 ela que se
torna o fundamento da liberdade individual e negativa dos Tempos Mo-
dernos e da pr6pria universalidade da personalidade juridica. Estas dual
panes apresentam, assim, as dual condig6es fundamentais e elementares
da emancipagao do individuo e da sociedade civil-burguesa modemos: a
primeira apresenta a capacidade universal de ser sujeito de direitos e
deveres, o ser 2e$$Qa, que na sua propriedade privada tem uma esfera
externa de liberdade negative e que este numa relagao de exclusio e indi-
ferenga is outras pessoas proprietgrias, e a segunda apresenta o suyeito
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racionais servo explicitadas homo condig6es efetivas da universalizagao
da liberdade, implicadas na vontade livre que se quer homo lime, into 6,
que tem a pr6pria liberdade por conte6do e 6im do seu agar. A eticidade 6
determinada, assim, como a realizagao da 'ld6ia do bem' ou a 'liberdade

realizada' tanto na vontade subjetiva, quanto no mundo objetivo, existin-
do 'como a sua realidade efetiva e necessidade ', e sendo por ipso o 'fim
Qltimo do mundi'($$ 33 c, 129). Assim, logo no initio da lll ' Parte($ 142),
a eticidade 6 definida coma o 'bem viva ' (em oposigao ao 'bem abstrato ' do

dever pelo dever kantiano), que significa, ao mesmo tempo, a sua realiza-
gao imanente na comunidade 6tico-pol(rica, atualizando o concerto clfssi-

co de 'vida boa ', e a sua medida transcendente, a Id6ia do bem, que ante-
cipa, no interior do espirito objetivo, o horizonte do espirito absolute. A
eticidade coco 'bem vivo ' abarca, portanto, simultaneamente, a autocons-
ci6ncia singular, cujo agir realiza efetivamente o bem, e a sua medida
absoluta, que na sua realidade efetiva objetiva 6 o 'fundamento ' e o 'fim
motor ' do agar: ela "6 a /adia da Zfberdczde ... - o conceifo de Zfberdade tor-

nado murzdo exisfenfe e nafureza da aufaconscfgncfa ."($ 142)

Hegel constr6i, coco mostrou Riedel, a sua teoria da eticidade se-
guindo a tripartigao aristot61ica of#os(sociedade dom6stica), Xoinonla
poZfff.kd (comunidade politica) e .poZfs (Estado), subvei'tendo-the, todavia,
o sentido original e introduzindo nela um conte6do moderno, resultante
principalmente da sua recepgao da Economia politica Clfssica e do seu
con6onto critico com o jusnaturalismo e as 6ticas universalistas da auto-
nomia

O oZ&os transforma-se, no interior da eticidade hegeliana, na mo-
derna Hnmfifa, baseada na uniio do amor e nas relag6es afetivas de con6l-
anga, dotada de um patrim6nio que Ihe da estabilidade econ6mica e soci-

al, e que, mediante a educagao, forma os filhos para a sua independ6ncia
coma pessoas aut6nomas, futuros membros da sociedade civil e do Esta-

do. (I' Segal da lll ' Parte)
A XoinonZa .poZfff.kd, a sociedade cflz£Z:2eZ&fca, constituida pelos

homens lines enquanto cidadaos, torna-se a sociedade cflzfZ=&!fzglfega:

que entrelaga os individuos privados na busca da realizagg.o dos seus 6ms
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indistintamente do 'conceito ' ou do 'conceito de liberdade '. da 'ld6ia' ou da

Id6ia de liberdade ', pois no conceito e na Id6ia ele quer pensar, respecti-
vamente, o principio de determinagao e a totalidade sistem6.tina das de-

terminag6es racionais da realidade efetiva (as 'determinag6es de pensa-
mento' da C£4ncla da f(jgfca enquanto 'formas' da realidade efetiva) que
implicam a realizagao efetiva e a universalizagao da liberdade. Conv6m
lembrar que a 'ld6ia utica' 6 a 6igura que a 'ld6ia Absoluta ' assume no

movimento de objetivagao da vontade livre que tem a liberdade por con-
te6do e 6lm e se realiza coma espirito objetivo. A 'ld6ia Absoluta', por usa
vez, 6 a categoria sin6ptica que cont6m em sia totalidade sistemgtica das

categorias da Clgncfa da Z(igfca, concebidas coma as estruturas racionais

do presente hist6rico, apreendido conceitualmente na sua realidade pro-
funda(WlrfZfch eif), into 6, nas suas linhas de forma que cont6m a univer-

salizagao da liberdade. Elsa. 'ld6ia utica ' se torna 'ld6ia do Estado ', e por
ipso a teoria da sua realidade efetiva tem a natureza do saber especulati-
vo, 6 'Ci6ncia do Estado'(SfaafsmfssenschaHf), homo diz o til;ulo da obra

A Id6ia do Estado se realiza efetivamente coma vontade universal

objetivada, 'substantial'($ 257-258), que, embora logics-ontologxcamente
anterior is vontades singulares no seu arbitrio particular, tem a sua rea-
lidade efetiva nessas vontades singulares autoconscientes, que Delle se
erguem a sua universalidade (a universalidade politica da cidadania) ($
258). A realidade efetiva dessa vontade universal substancial 6, a16m dis-
co, intrinsecamente racional ('o racfonaZ em sie por si ', ibid.) e, por ipso
concebida como tendo a forma pr6pria da sua realizagao efetiva: o Estado 6
vontade substancial "que se pensa e se gabe e realiza plenamente o que
gabe e na medida em que o gabe"($ 257). Etta tele, que aponta para o
dnico pressup( 3to global do sistema, o de que a razio tem em sio poder
da sua autorealizagao, e que a 'apresentagao'(Z)arsfeZZuzzg) enciclop6dica
visa justificar, 6 aqui aplicada a Id6ia do Estado ', e, ulteriormente a His.I

t6ria Mundial. Etta vontade universal objetivada (que represents a

: "0 Estado em sie para si6 o todd 6tico, a realizagao efetiva da liberdade. e o fim
absolute da raz2o 6 que a liberdade deja efetivamente real."(FD, $ 258 Z)
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lidade politica de cidadaos, e que 6 para Hegel a forma mats alta de co-
munidade utica, na qual os individuos estgo destinados a levar uma vida
universal: "A uniio como tal, ela pr6pria, 6 o verdadeiro conte6do e fim
[do Estado], e a destinagao dos individuos 6 levar uma vida universal: a
sua ulterior satisfagao particular, a sua atividade e as suas modalidades
de comportamento t6m esse [elemento] substancia]e universalmente vf-
lido por panto de partida e por resultado."($ 258 A 2)

Mas elsa correlagao estrita entre a emerg6ncia do Estado coma
esfera P6blico-politica de realizagao da vontade universal, concebida
homo a 'uniio enquanto tal', de um lado, e a constituigao da cidadania
homo qualidade politica universal das vontades singulares, que t6m na
coisa publica a realizagao dos deus pr6prios interesses, de outro. s6 deixa

ser circular porque o Estado, enquanto vontade substancial e auto-fim. se

imp6e como fim universal para today das, tornando a sociabilidade poli-
tica indisponivel para a vontade do arbitrio. O carfter de auto-fim da
vontade substantial universal rompe elsa circularidade, exigindo que a
vontade substantial deva ser pensada simultaneamente homo sujeito
capaz de impor o seu l:m is vontades singulares. f a concretizagao poli-
tica da tele programgtica de Hegel de que a substfncia deva ser pensa-
da igualmente como sujeito. Daf, tamb6m, a tele de que o Estado 6 o
sujeito principal da soberania, a qual pasha a constituir a personalidade
do Estado politico($ 278), tele que Hegel amalgama ggEgGulativamente

com a sua defesa da monarquia constitutional, mediante o argumento
de que a personalidade s6 exists na pessoa do monarca($ 279), embora
as dual nio precisem ser nQliiticane!!!e necessariamente id6nticas. ($ 279
kaput e A 9)

Daf a critica radical e persistente de Hegel ao contratualismo

jusnaturalista. "Se o Estado 6 confundido com a sociedade civil-burguesa
e se a sua determinagao 6 posta na seguranga e na protegao da proprie-

dade e da liberdade pessoal, entio d o fnferesse dos sfzzguZares enqzzanfo
fczis o fim derradeiro (de7 Zetzfe Zwec.k) em vista do qual des estio unidos
e dai segue-se, igualmente, que depende do bel-prazer ser membro do
Estado." ($ 258 A I)
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que Hegel deriva o principio especulativo do moderno Estado constitucio.
nal, no qual somente os singulares alcangam a sua 'liberdade substancial:
($ 257), a sua liberdade concreta' ($ 260): "0 princfpio dos Estados mo.
demos tem este rigor e etta profundidade prodigiosos de deixar. o princf-
pio da subjetividade plenificar-se at6 o extreme aut6nomo da particulari-
dade pessoal e, ao mesmo tempo, de reconduzi-lo a unidade substancial.

e, assim, de manger essa unidade substancial nesse princfpio da subjeti-
vidade."($ 260) Este principio nio 6 apenas normative, no sentido de um
crit6rio de avaliagao ideal dos Estados empiricos, mas ele 6 -concebido es-
peculativamente coma constituindo a realidade efetiva profunda dos Es-
tados existentes e como atuando enquanto razio objetiva no presente his-
t6rico, interpretado no horizonte dos direitos politicos conquistados pda
Revolugao Francesa. Ele estabelece um novo patamar da realizagao pol(-
rica universal da liberdade, mediante a construgao do Estado sobre o di-
reito e a suaincumb6ncia de realizar o direito. A obra (das Wbr&, o erRoR)
do Estado 6, de um lado, tornar o direito uma realidade efetiva necess6.ria
e imiversal, e, assim, conservar os indivfduos como pessoas e promover o
bem-proprio (WohZ) deltas, - garantindo o fim da sociedade civil-
burguesa, a satisfagao universal das necessidades, que ela, entregue a
sua pr6pria dinamica, nio assegura,(E, $ 533-534), -- de outro, recondu-
zir o direito e o bem-pr6prio dos indivfduos a sua vida universal como ci-
dadaos, e Hesse sentido, conservar as esferas autocentradas dos interes-
ses particulares em 'iman6ncia substantial'.(E, $ 537)

Por ipso o Estado este, ao mesmo tempo, numa lellacga de;ppQei:
CgQ a sociedade civil-burguesa, considerada coma a esfera legitima da ex
pansao dos interesses privados, e do antagonismo social, que o Estado su-

bordina a si pelo seu '29der.Sl4pelief (aqui trata-se do que Hegel denomi-
na o 'EstadaeZ£gdgd.($ 183, E, $ 534), que, se enraizando no 'Estado
substantial ', atua sabre ela coma uma 'necessidade exterior', mediante a
suA atividade administrativa e jurisdicional, para garantir a reahzagg,o
do fim primordial da sociedade civil-burguesa, a satisfagao universal das

necessidades, E, $ 533-534), e numa relacga d& abranggnfb, em que ele,
coma universal concrete, abarca o dodo social, atuando como o 'fim ima-
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dente, o Estado como Id6ia utica efetivamente real (ela se d6. realidade
efetiva pda sua determinagao completa), "se demonstra homo o verdadei-
ro fundamento" (ibid.) da sociedade civil-burguesa, no sentido de que ele
se p6e coma o pressuposto anterior da pr6pria diferenciagao, autonomia e

oposigao da sociedade a ele, atuando nela coma Him($$ 182 Z. 184, 256 A

3, 262). "A sociedade civil-burguesa 6 a diferenga que interv6m entre a
familia e o Estado, embora a sua formagao plena ocorra maid tarde do
que a do Estado, pois, coma diferenga, ela pressup6e o Estado, que ela,
para existir, tem de ter dianne de si como alba que subsiste por si. A cria-
gao da sociedade civil-burguesa pertence, de resto, ao mundo moderno.
que, pda primeira vez, faz justiga a Ladas as determinaQ6es da Id6ia."($

E etta tele da autopressuposigao do Estado a diferenciagao e a
autonomizagao da moderna sociedade civil-burguesa que permite com-
preender o sentido do $ 262, que cont6m a tese maid reveladora do idea-
lismo do Estado hegeliano, e, para Marx, revela a ess6ncia do seu
'misticismo 16gico ': o Estado, como Id6ia utica efetivamente real, se divide
a si pr6prio nas suas dual esferas 6initas, a famiOia e a sociedade civil.
burguesa, para, 'suprassumindo ' a idealidade deltas, retornar a partir
delay a si coma o infinite 6tico efetivamente real. Ele se p6e, assim, como
pressuposto da pr6pria diferenciagao moderna da sociedade civil-
burguesa em face dele e da sua oposigao a ele, porque ele atua nela coma
fim que, na perspectiva da dia16tica descendente, 6 'regressivamente ' o
fundamento da sociedade. Hegel retoma aqui, com as categorias do idea-
lismo absolute, a tele clfssica da anterioridade 16gico-onto16gica do todo
politico que 6 'tells' para o indivfduo, a familia e a sociedade civil-
burguesa, fundindo-a, ao mesmo tempo, idealistamente, com o teorema
moderno da soberania estatal, que serf concebida, entao, n5,o s6 coma a
idealidade e a fluidificagao dos seus poderes e fung6es numa vontade
substantial dotada de subjetividade (a soberania como personalidade do
Estado politico, concebida segundo a 16gica do conceito), mas, tamb6m,
coma a idealidade e a fluidificagao dos interesses sociais e privados do
individuo, da familia e da sociedade no interesse universal($$ 275-278,

182 Z)
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autores se reduza, evidentemente, is teses sucintamente elencadas a se-
guir): 1) a tele aristot61ica da anterioridade, 'segundo a natureza'. da co

munidade politica sabre o singular, pensada, por6m, especulativamente
no sentido de que 'a uniio enquanto tal ' alcangada na 'vontade universal

substantial ' 6 o auto-fim; 2) a tese plat6nica, mediada aristotelicamente.
da reallizagao imanente da Id6ia do bem na eticidade, que 6 ao mesmo

tempo a vida boa e a sua medida absoluta na Id6ia ('ld6ia utica '): quer
dizer, todos os cidadios participam, subjetivamente, pda sua disposigao
de inimo civica($ 268), nessa obra(ergon) comum, que 6 panto de partida
e resultado($ 258 A 2) do amir das vontades singulares, e cujo solo ftm-
damental 6 o 'bem viva ', que, coma antecipagao do espirito absoluto na
esfera do espirito objetivo, engloba o agar singular autoconsciente e o
mundo 6tico objetivo; 3) Etta tele classica, plat6nico-aristot61ica. 6 sobre-

determinada pelo modelo conceito de soberania (Bodin, Hobbes), e, nes-
sa sobrfedeterminagao, 'potenciada ' espinozistamente(o Spinoza de Jack

bie Schelling, sobretudo), no sentido de que Hegel interprets a anteriori-
dade da comunidade 6tico-politico sobre o indivfduo a luz da soberania
estatal moderna e de maneira analoga a anterioridade da substgncia in-

finita sobre as suas afecg6es, de modo que o 6mito em gerd, em sua nega-
tividade pr6pria, 6 concebido como uma determinagao ideal do infinito
como mostrou Riedel'; 4) a universalidade da esfera p6blico-politica de
realizagao da cidadania 6 pensada concretamente a parter da tele da von-

' Riedel, M., .Hbgefs Kr#& des .Nb/z//"rec#zs, In: Riedel, M., SZud7en }zl .13regeZs

J?ec#a$phi/osophie, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969. Riedel fda de uma
'potenciagao metafTsica ' dos principios da polftica classica, gragas a inclusio de
Spinoza coma recurse para a critica do jusnaturalismo modems. Mas Hegel ngo
conserva, no seu recurso a Espinoza, a sua teoria do Direito Natural e do Estado
mas s6 aquelas tests da metafisica espinoziana que podem ser correlacionadas is
tests plat6nicas e aristot61icas sabre a politico.(Id, pp. 49-50) O principal elements
espinoziano remanescente 6 o da idealidade da soberania($ 278) e o da alienagao da
exist6ncia pessoal em prol do Estado na guerra, que manifesto "a infinitude efetiva-
mente real do Estado enquanto idealidade de todd finito nell" e "graz ao ser-aie a

consci6ncia a nulidade" da vida, da propriedade e dos direitos do singular.($ 323)
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A divisio interna dessa Terceira Segal em tr6s Subseg6es (A. Di-
reito P6blico Inferno; B. Direito P$blico Extemo; C. Hist6ria Mundial, $
259) tem o seu principio, como as demais divis6es da Enciclop6dia, nos
tr6s momentos da estrutura 16gica do conceito, universalidade, particula-
ridade, singularidade. Mas na articulagao delta Segal, como, alias, na
exposigao dos tr6s poderes do Estado, Hegel segue a seqti6ncia inversa
dos momentos, singularidade, particularidade e universalidade. Este a-
rima apresenta a 16gica do desenvolvimento do conceito de vontade livre

no processo sua configuragao e de sua determinagao progressiva, e, nio a
16gica da diferenciagao interna do todd (organismo) ja, configurado nos
deus mementos, que segue a primeira seqti6ncia. O .Dlneffo PzZ6Zfco /nfer-

no a...) tem por objdto o Estado singular, considerado homo 'organismo '
que se constitui politicamente pda diferenciagao interna nos deus pode-
res e fung6es, e que tem soberania interna (I. A Consfffuffdo Inferno .para
s!) e externa (ll. A So6ercznicz Zxferna). O .Z)frelfo PzZ6Zfco Exferno (B.) tem
por objeto o Estado na sua particularidade, pois "a individualidade, en-
quanto ser-para-si excludente, aparece coma reZafdo a oufros Esfados
dada um dos quads 6 aut6nomo perante os outros"($ 322). A ]7£sf6rfa
MzzndfaZ 6C.,) tem por objeto o processo de constituigao do 'espaito uni-
versal' (em toda a abrang6ncia da sua realidade efetiva interna e externa

$ 341) homo 'tribunal do mundi ', que executa o juizo do espirito universal
(numa justiga ainda imperfeita, $ 345) sabre a seqti6ncia dos Estados he-
gem6nicos e sobre os indivilduos, quanto a sua contribuigao ao processo de
universalizagao da liberdade .

Poderia se dizer que o $io condutor profundo que perpassa essay
tr6s Subseg6es 6 o conceito especulativo de soberania, concebido como
dissolugao da idealidade das determinag6es finitas no infinite, considera-
do este no respectivo degrau da sua determinagao ulterior: a 'inversio '
($$ 199, 278 A 5) e 'conservagao ' dos interesses particulares dos indiHdu
os, da familia e da sociedade no 'interesse gerd ' e no 'bem proprio do
todd ', "na medida em que aqueles Hm a sua substincia nests"($ 270) e
em que a particularidade do arbitrio 6 suprimida na infinitude da vonta-
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este em que o organismo politico do Estado 6 pensado segundo a 16gica do
conceito e do silogismo especulativo, portanto homo um processo de auto-

diferenciagao interna do dodo politico nos tr6s poderes e em suas fung6es
concebidos segundo os tr6s momentos do conceito, que Ihes fornecem a
sua estrutura 16gica: o poder legislativo 6 o poder de 'determinar e esta-

belecer o universal ', o poder governamental (concebido conjuntamente
com o poder judiciario) 6 o poder de subsumir 'as esferas particulates e os
cason singulares' sob o universal, e o poder monarquico 6 a singularidade

da 'decisis 61tima da vontade ', concebida homo o 'spice e o comego do
Coda'.($ 273) Essas 'determinag6es s61idas' do todd(os poderes) nio sgo
propriamente panes, que teriam uma 'subsist6ncia por si'($ 278 A 3).
mas momentos totais, j6 que o todo do conceito (a Id6ia do Estado) este

neles inteiramente presence, e des estio entre si, por ipso, numa relagao
de encadeamento circular, em que cada uma deles exerce, alternativa-

mente, a fungao de terms-m6dio e de extremo (estrutura silogistica do
Estado politico). Nio 6 possfvel expor e discutir aquia complexa teoria da
estrutura silogistica do Estado nos sells eras nfveis. Estado exterior
(silogismo da qualidade), Estado em gerd (silogismo da reflexao) e Esta-
do pol(rico (silogismo da necessidade), cada um deles tendo uma estrutu-
ra silogfstica pr6pria, e compondo conjuntamente o silogismo global do
Estado '. A forma heurfstica e a plausibilidade fenomeno16gica desta cons-
trugao especulativa 6 surpreendente, mesmo para a16m dos limited do
sistema. f ela que permite compreender a autorefer6ncia do organisms($

259) come um processo de auto-organizagao, estruturado pelo o silogismo
especulativo: "a constituigao politica 6, ... a organizagao do Estado e o

processo da sua vida organica em relagao a si mesmo, organizagao na
qual ele diferencia os deus mementos no interior de si mesmo e os desdo-
bra conferindo-lines uma subsist6ncia."($ 271)

'Wq\tt, \J\tchae\, Rebels Staatslheoretischer Organlzkmus. Zum BegrjF und zur
AderAode der Mega/schell "Sua/swfssewchc#", In; Hegel-Studien, v. 19, 1984, pp
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efetivamente reals('poderes'), que t6m uma ob.jetividade institucional

mas nio uma subsist6ncia pr6pria por si(sio 's61idas', mas ngo 'Hgidas')
cada uma cont6m as dual outras determinag6es come momentos. em

relagao aos quaid.ela exerce uma fungao mediadora (cada um dos pode-
res cont6m os dais outros em si mesmo e os medeia), e a rotatiddade
dessa fungao respectivamente mediadora de cada momento (de dada

poder em relagao aos doin outros) constituio silogismo global do Estado,
como encadeamento das tr6s media96es. A soberania pensada como a
personalidade da Id6ia do Estado 6 a 'unidade substantial ' e 'o si mes-

mo dimples dos deus poderes e fung6es' ($ 276-278). Dai as eras proprie-
dades principais dense organismo pol:itico: a auto-organizagao
(mediante autodeterminagao e autodiferenciagao interna), a autocon-
servagao (mediante a recondugao das diferengas a unidade da sobera-
nia) e auto-desenvolvimento (a unidade se engendra continuamente na

dissolugao das suas diferengas). ]i nesta concepgao especulativa do orga-
nisms politico e da 'divisio ' dos poderes que reside para Hegela legitimi-

dade e a racionalidade intrinseca da constituigg.o politica, que, assim,
embora 'surgida no tempo ' 6 algada arima da esfera do razed politico como
aldo divine-terreno'($$ 273, 272 Z )

Nesta determinagao onto-teo-16gica da Id6ia do Estado, que ja
aparecera na concepgao da 'uniio coma tal ' dos cidadios enquanto 'auto-
fim imoto ', residem dual dificuldades fundamentais da teoria do Estado

de Hegel: 1) a tend6ncia de Hegel a interpretar tamb6m o Estado em ge-
rd, a esfera p6blico-politica da realidade efetiva da cidadania (o Estado
6tico), a partir da totalidade organica do Estado politico, e de assim
transportar para o ideal republicano atuante na sua teoria do Estado em

gerd (Estado 6tico) a concepgao modema da soberania; 2) o que 6, em
parte, uma conseqti6ncia dessa dificuldade, a de considerar que a liber-

dade subjetiva este somente resguardada na medida em que ela ja 6 con-
siderada na sua identidade dia16tica com a i'ealidade efetiva do 'vontade
substancial universal ' e do 'organisms politico '
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lecionados prov6m desses apontamentos dos discipulos, cuba confiabilida-
de, coma llting demonstra convincentemente, 6 muito grande, embora
deles nio se possa exigir, evidentemente, absoluta. autenticidade filo16gi-
ca, como quereria Hofllneister, e que, segundo, as interpolag6es e formu-

lag6es pr6prias de Cans raramente vio a16m da tentativa de recompor
sintaticalnente as ligag6es dos trechos desses dais curses(hqje editados
separadamente em sua versgo completa por lltiiig, v. 3 e 4), que ele sele-
cionou para o leitor contemporaneo. Por ipso cremos que, a16m da sua
ineggvel importancia na hist6ria da recepgao do pensamento 6tico-
politico de Hegel durante quake um s6culo e meir, os 'Adendos" ainda sio
uma selegao valiosa e arguta para a compreensao e a interpretagao de
Hegel, elaborada por um discipulo direto que, inclusive, ministrou v&ias
vezes o curio sobre 'Filosofia do Direito ' por indicagao de Hegel.

Os itglicos sio sempre de Hegel, bem como o texts que figura entre

par6nteses ( ) e os travess6es largos --. Os travess6es curios - e as ex-
press6es entre co]chetes [ ] sio do tradutor, que s6 recorreu a e]as quanto
julgou necessfrio. vigo a disposigao grgfica usual das edig6es Hoffmeister
e de Moldenhauer/Michel, com as 'Anotag6es' ao kaput em espago maid
recuado a esquerda, e com o texts dos 'Adendos' em tips menor, mats clara
que a da edigao llting, que peta aciimulo de signos grfficos, necessirios ao
estabelecimento de um texts critico, 6 todavia, de leitura menos c6moda

Agradego, tamb6m delta feita, ao amigo e colega Oswaldo Giacoia
Jr. a dedicagao e acribia com que releu etta tradugg.o e as sugest6es que

permitiram aperfeigo6.-la, bem coma aos estudantes dos meus curses pelo
seu interesse, que foi igualmente um fatter de aprimoramento.
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O Estado

$ 257 "A realidade efetiva da Id6ia utica coma Estada,,

""$giHih : n
rer do fim pensado sendo em sie por sl

$ 258 «O Estado coma fim-61timo absolute, imoto «
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homo este fim-tiltimo ' tem o direito supreme em face dos singulares, cujo
feuer sapremo 6 o de ser membro do Estado

1. A concepgao liberal de Estado,,

Se o Estado 6 confundido com a sociedade civil-burguesa e se a sua
determinag5,o 6 porta na seguranga e na protege.o da propriedade e
da liberdade pessoal, entio 6 o inferesse dos sfngzzZares enqucznfo luis

o fim derradeiro em vista do qual des estgo unidos, e daf segue-se
igualmente, que depende do bel-prazer ser membro do Estado
:2. O Estado como espirito objetivo,,

Mas o Estado tem uma relagao inteiramente diferente ao individuo:

como o Estado 6 espirito objetivo, o indivilduo s6 tem objetividade,
verdade e eticidade enquanto ele 6 membro do Estado. A unfdo como

tal, ela pr6pria, 6 o verdadeiro conteddo e Him, e a destinagao dos in-
divfduos 6 levar uma vida universal; a sua ulterior satisfagao parti-
cular, a sua atividade e as suas modalidades de comportamento t6m

esse [elemento] substancial e universalmente vflido por ponto de
partida e por resultado

.3. O Estado coma unidade da universalidade e da singularidade,,

Fim-Qltimo ' traduz o termo 'fa&weck ' (la utilizado anteriormente no $ 1 29 para determi-

nar o bem, enquanto Id6ia, coma "fim-61timo absolute do mundi"), que dove ser distinguido
do termo '/ee/er Zwec'k ', , que apiece em seguida na 'Anotagao ' (A 1) aplicado aos interesses
singulares na perspectiva contratualista, e que traduzo por 'fim-derradciro '. Esta distingao
termino16gica tem a sua origem no contexto da critica da I'aculdade dejulgar teleo16gica e da

sua teologia moral, onde Kant distingue entry o homem enquanto 'fim-derradeiro ' (/e/:/er
check) da natureza e o homem considerado na sua dimens8o numenal, suleito da legislagao

moral incondicional, e por isso dotado de uma liberdade inteligivel, que ele se prop6e coma o

sumo bem do mundo ', sends por isso o 'fim-61timo ' (fn&weck) da criagfio. (Kr/r/k de Ur.

/ei/skrc@, g$ 83 e 84, ed. W.Weischedel, v. 5. pp. 551-559. A tradugao brasileira de Va16rio

Rohden e Ant6nio Marques (Cr/rica da facie/dade de Ju/gar, Rio de Janeiro, Forense, 1 993)
traduz fn&weck por 'fim terminal ' e 'letztzer Zwick ' por '61timo fim ', mas devido ao car&ter
artificial e inusual da expressao 'terminal ' nests contexto e, principalmente, pda associagao ja

consagrada do tcrmo com. 'paciente tenninal ', prefbrimos evitar a tradugao literal, e contrapor
os termos 'dcrradciro ' e 'altimo ', mobilizando a nuance da linguagem natural, que considera
Qltimo ' maid 'Hind ' do que 'dcrradeiro
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Considerada abstratamente, a racionalidade consiste, em gerd, na
unidade em que se compenetram a universalidade e a singularidade
e aqui, concretamente, segundo o conteado, na unidade da liberdade
objetiva, into 6, da vontade substantial universal, e da liberdade
subjetiva como liberdade do saber individual e da vontade que busca
os deus fins particulares -- e, por ipso, segundo a forma, num agir que
se determina segundo leis e princfpios .pensados, into 6, zzniuersais.

.4. O Estado como realidade efetiva do espirito ',
Essa Id6ia 6 o ser em sie por si etenio e necessgrio do espirito

5. Perguntas pele surglmento hist6rico do Estado,,.
Ora, qual bela ou tenha side por6m a origem hist(5rfca do Estado em
gera] ou, antes, a de cada Estado particular, dos deus direitos e da
suas determinag6es, se ele primeiro proveio de relag6es patriarcan,
do meds ou da confianga, da corporaQao etc., .e coma, em seguida, foi

apreendido e consolidado na consci6ncia o fundamento de tats direi
tos. se coma direito divine, homo direito positiyo ou contrato, coma
costume e assim por diante, isso nio concerne a Id6ia do Estado,
mas, em relagao ao conhecimento cientifico do Estado, de que aqua
unicamente se fda, constitui, como fen6meno, uma questao hist6ri-

ca; em consideragao a autoridade de um Estado efetivamente real,
na medida em que ela se deixa concernir por raz6es, essas sio toma-
das das formal do direito neue vigente
6. A concepgao de Estado de Rousseau e a Revolugao Francesa"

A consideragao filos6fica s6 tem a ver com a face interna de tudo
ipso. com o conceito pensado. No que concerne ao perquirir dense

conceito. Rousseau teve o m6rito de ter estabelecido como principio

(io Estado xim principio que nio s6 segundo a sua forma (homo, por

exemplo, o impulse a fociabilidade, a autoridade divina),
iiias,

tamb6m segundo o seu conteddo 6 pensamento, e que, na verdade,
6o br6brio pensar, a saber, a uontade. S6 quq coma

ele tomou a

vontade somente na forma determinada da vontade singular (homo
posteriormente tamb6m Fichte), e apreendeu a vontade universal
ngo como o em sie por si nacional da vontade, mas somente como o
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comzznffdrfo, que prov6m delta vontade singular enquanto vontade
conscfenfe, a uniio dos singulares no Estado torna-se um confzafo,
que tem por base o arbitrio dos individuos singulares, por conseguin
te, a sua opiniao e o seu consentimento eivado de capricho, expresso:
donde seguem-se as conseqti6ncias ulteriores do mero entendimento,
destruidoras do divino sendo em sie por sie da sua autoridade e
majestade absolutas. Tendo prosperado e se tornado poder, essas
abstrag6es, por elsa razao, por um lado proporcionh'am, desde que
temps mem6ria do g6nero humana, o primeiro espetfculo prodigioso
de instaurar inteiramente a partir do principio e do .pensczmenfo a
constituigao de um grande Estado efetivamente real, subvertendo
tudo o que subsistia e estava dado, e de qtzerer dar-the homo base
apenas o .prefensamenfe racfonaZ; por outro lada, porque ngo eram
senio abstrag6es desproHdas de id6ia, alas converteram elsa tenta-
tiva no maid terrivel e chocante acontecimento.

:7. A unilateralidade do ponte de partida rousseauniano,,

Contra o principio da vontade singular 6 preciso lembrar o conceito
fundamental de que a vontade objetiva 6 o que 6 em si racional no
seu conceffo, deja ele reconhecido ou nao, querido ou nio pelo capri-
cho do singular,[e [embrar, tamb6m,] que o oposto, a subjetividade
da liberdade, o saber e o querer, que este unfcamenfe retido nesse
principio, s6 cont6m zzm dos mementos, por isso unilateral, da /adia
da uontade racfonaZ, vontade essa que s6 6 racional porque ela 6
igualmente em si aquilo que ela 6 .para si.
-8. Po16mica contra a "Restauragao da Ci6ncia do Estado" de v.

Halley,,

A outra consideragao do Estado, oposta ao pensamento que .o apre-
ende no conhecimento coma algo racional por si, 6 a de tomas a exfe-

rforfdade do fen6meno, da conting6ncia da peniiria, da car6ncia de
protegao, da forma, da riqueza etc., nio coma momentos do desenvol-
vimento hist6rico, mas pda subsf8ncfa do Estado. Aqui6 igualmente
a singularidade dos individuos que constituio principio do conheci-
mento, todavia, ngo 6 nem mesmo o .pensamenfo dessa singularida-
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para p6r-se a salvo degas, o Sr. v. baller langou-se num extreme oposto, que 6
o da completa malta de pensamento e a prop6sito da qual, por ipso, nio se
pode falar de conteiido, -- a saber, no mais acerbo 6dio a today as refs. a toda
,egisla&do, a togo direito determin,ado formal,m,en,te e t.egan.monte. 0 6di.o b. tei,
ao dfreffo determinado ZegaZmenfe 6 o 'Schiboleth '' que revela e dg a conhecer

infalivelmente o que sio o fanatismo, a debilidade mental, a hipocrisia das
boas inteng6es, quaisquer que sqjam as vestimentas com que se recobrem

Uma originalidade com a de v. Hauler constitui sempre um fen6meno digno
de nota e, para os meus leitores que ngo conhecem kinda o livro. citarei al-
gumas passagens a guise de amostra. Depots de ter estabe]ecido (vo]. 1, PP.
342 e ss.) a sua proposigao fundamental, ..que assim homo no mundi hani
nada o maier suplanta o menor, o forte3, o fraco etc., assim tamb6m entre os
animals e, em seguida, tamb6m entre os homens, reaparece a mesma lei sob
formal mats nobres (certamente com freqti6ncia, tamb6m, sob formal menos

nobres?)w e "que isso 6, .porfanfo, a fmzzfdueZ arden eferna de .Z)eus, que o
mats dnrre domine, que diva dominar e que dominara sempre". Dare do que
segue ja se v6 em que sentido se entende aquiajorfaP nio a forma do que 6
juste e 6tico, mas a vio16ncia contingente da natureza. Coma prove disco ele
alega, a16m do mais e entre outras raz6es, tamb6m (v. pp. 365 e ss.), que a
natureza ordenou judo com tgo admirfvel sabedoria, que precisamente o sen-
timents da superforfdade .pr6prfa irresistivelmente enobrece o car6ter e ravo-
rece o desenvolvimento justamente daquelas virtudes que sio as maid neces-

Schiboleth', palavra hebraica, tomada do Livro dos Juizes (l£,5), na Biblia, que significa

palavra de ordein ', 'lama '. Cf. Dudes, Z)ez/rxcAei C/niversa/wdr/e/"bz/c#, Bibliographisches
Institut Mannheim, Wien, Ziirich, Ed. Dudcn. 1 983

' Embora o termo usado sqa 'dai Adam/?/zke ', literalmente, o mats poderoso, o contexts te6ri-
co e o uso corrente da lingua -- por ex. na expressao 'direito do mats Hortc ' -- imp6em a sua
tradugao por 'o forte

" Aqui, tamb6m, ocorre o substantivo 'die Afar/z/', que normalmente seri traduzido por
poder ' (por ex. o 'poder dos costumes', $ 270 A {<3n>) is vezes, tamb6m, por 'potencia '

neste 61timo faso quando se auer remeter o poder na sua institucionalidade ou no seu exercf-

cio a sua fonts entendida no sentido da 'dynamic ' (por ex., ao sc ltllar das "pot6ncias 6ticas
('dfe s//I/fc/zen A/dcA/e ') que regem a vida dos individuos", $ 1 45); mas aqua, neste c.ontexto

jusnalumlista, conscrvadoramente reteologizado, traduz-se por 'forma ', at6 pda equivalencia
que llegel estabelecc, eln seguida, cntre casa 'norma ' e a vioiCncia

30



Lilthw.jimdamentais da$iow$w do direito... - Terceira parte - Terceira seiko- O tsSado

31



G. W.F. Hegel

cada um o teu semelhante (segundo o principio do tutor, ter-se-ia que enun-
cig-la assam: honra aquele que /zdo 6 teu semelhante, mas 6 o maid fore): nio
ofendas a. ningu6m qzze ndo fe oHenda; nio exijas de algu6m nada daquilo que
ele ngo te dead (mas de que 6 ele devedor?), sim, maid ainda: ama o teu pr6-
ximo e deja-the 6til onde puderes.,,

E a fznpZa/zfafdo dessa Jei que deveria tornar sup6rfluos legislagao e consti-
tuigao. Seria curioso ver como o Sr. v. baller torna compreensfvel que, a des-
peito dessa implantagao, as leglsla96es e constituig6es, contudo, vieram aomundi

No vol. 111, pp. 362 e ss., o autor aborda as ..assim chamadas liberdades
nacionais«, --into 6, as leis e constituig6es das nag6es, pris dodo direito deter.
minado legalmente chama-se, em sentido amplo, uma Zfberdade; -- deltas leis
ele diz, entre outras coisas, ..que o seu conteiido 6 habitualmente assadEnszg-
n!/icante, ainda que se atribua em /euros um grande valor a this liberdades

documenfadas.,, Quando se atenta em seguida a que as liberdades, de que o
autos fda, sgo as liberdade nacionais dos 'estados' alemaes, da nagao inglesa

a Carta Magna, ..qzze no entanfo d .pozzco Zfda e afnda memos 6 c07npreendf-
da, por causa das express6es antfquadas,,, o BIZ/ ofRfghfs etc. --, as ]iberdadea
da nagao hingara etc., espanta saber que tats conquistas tidal normalmente
homo tfo importantes sqjam argo insignificante e que nestas nag6es se atri-
bua meramenfe em Zfu/'os um valor a estes leis que concorreram e a cada dia
e a cada hora em tudo concorrem para a obtengao de coda pena de vestugrio
que os individuos usam, de coda pedago de pao, que comem

Para com o C6cZfgo Gertz Prussfano, para mencionar kinda into. o Sr. v
baller 6 particularmente maldizente (v. 1, pp. 185 e ss.), porque os errol a-
filos6ficos' (peso ments ngo ainda a filosofia anffana, contra a qual o Sr. v
baller maid se exaspera) exerceram uma influ6ncia fncrft;eZ sobre ele, que se
atesta, entre outras precipuamente, porque af se fda do .Estado, do patrim6-
nio do Estado, do fim do Estado, do chefe de Estado, dos deueres do chefe. dos
servidores do Estado etc. O que maid agasta o Sr. v. Heller 6 ..o direito de
gravar com iznposfos o patrim6nio privado das pessoas, a sua ind6stria. os
seus produtos ou o seu consumo para atender ds necessldades do .Esfado; por-
que com ipso o proprio rei, ja que o patrim6nio do Estado nio 6 propriedade

5 em llaller; <<neo-filos6ficos:
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somente mementos; 6 o andamento de Deus no mundi que faz com que o Estado
sega, seu fundamento 6 o poder da razio que se realiza efetivamente coma vonta-
de. Na consideragao da Id6ia do Estado ngo se deve ter dianne dos olhos os Esta-
dos particulates, [tamb6m] ngo instituig6es particulates, mas tem de se conside-

rar por si, antes, a Id6ia, este Deus real-efetivo. dodo Estado, mesmo que selma

declarado mau segundo os principios que se tenha e mesmo que se reconhega
neue etta ou aquela defici6ncia, possui sempre dentro de si, nomeadamente se ele

pertence aos Estados maid plenamente formados do nosso tempo, os momentos
essenciais da sua exist6ncia. Mas porque 6 maid facil descobiir defeitos do que con-
ceber o afirmativo, cai-se facilmente no erro de, ao considerar aspectos singulares
esquecer-se o organisms interns do Estado. O Estado ngo 6 uma obra de arte. ele
se encontra no mundo, por conseguinte, na esfera do arbitrio, do acaso e do ergo:
o mau comportamento pode desfigur6-1o em muitos aspectos. O homem maid fein.
o criminoso, um doente e um aleijado, sio sempre, ainda, homens vivos= o afir-
mativo, a vida, subsiste apesar da falha, e 6 esse afirmativo que imports aqui

$ 259 A articulagao da terceira segal,,

A Id6ia do Estado tem:

a) realidade efetiva fmedfafa e 6 o Estado individual coma organismo se
referindo a si, consfffuffdo ou dlreffo .pzZ6Zfco inzterno
b) ela pasha a reZafdo do Estado singular aos outros Estados,
p&bLico e3ctern,o\

c) ela 6 a Id6ia universal como ganero e como pot6ncia ' absoluta perante
os Estados individuais, o espirito que se df a sua realidade efetiva na hfs-
t6ricl mun,dial

direito

Adendo. O Estado enquanto efetivamente real 6 essencialmente um Estado indi-

lddual e a16m disco, tamb6m, um Estado particular. E preciso distinguir a indi-
vidualidade da particularidade: a individualidade 6 um memento da pr6pria

a sua maneira, ou come aqua, ao seu fundamcnto nacional no poder proprio e irresistivel da

lazio, que constituia essCncia a libcrdade e se i111p6e irresistivelmente atrav6s do Estado 6tico.

' Aqui6 mats pr6prio a tradugao de 'Mach/' por 'potencia ', por se re6erir a realizagao da Id6ia
coma 'espiiito universal ' na hist6ria mundia
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A. O direito pablico interno

Introdugao: A liberdade do singular e a organizagao do poder ' de
Estado: $$ 260-270,'

$ 260 "A realizagao efetiva da liberdade do singular no Estado ',

Gewa/f ', aqui, cf. nora 5

35



G. W.F. Hegel

gor e etta profundidade prodigiosos de deixar o principio da subjetividade
pleni6icar-se at6 o eicfremo auf(5nomo da particularidade pessoal e, ao
mesmo tempo, de recozzdzzzi-lo a unfdade substancla/,: e, assim, de master
elsa unidade substancial nesse principio da subjetividade.

.Adendo. A Id6ia do Estado tem, na 6poca moderna, a peculiaridade de ser ele a

realiza+ao efetiva da liberdade, nio segundo o capricho subjetivo, mas segundo o
conceito da vontade, into 6, segundo a sua universalidade e divindade. Os Este
dos imperfeitos sio aqueles nos quads a Id6ia de Estado ainda este encoberta e as
determinag6es particulares dessa Id6ia ainda nio chegaram a sua lime autono-
mic. Nos Estados da Antigtiidade Clfssica ja se encontra, certamente a univer-
salidade, mas a particularidade ngo estava ainda solta de deus vfnculos e libera-
da, e nem reconduzida a universalidade, into 6, ao Him universal do todo. A essen

cia do Estado moderno este em que o universal esteja ligado com a elena liber-
dade da particularidade e com a prosperidade dos indivfduos, em que, portanto, o
interesse da familia e da sociedade civil-burguesa tem de se concentrar e conver-

gir para o Estado, mas em que [,tamb6m,] a universalidade do Him ngo pode pro-
gredir sem o saber e o querer pr6prios da particularidade, que deve jeter o seu
direito. O universal, por conseguinte, tem de ser ativado, mas, por outro Indo. a
subjetividade tem de ser inteiramente e vivamente desenvolvida. Somentd peso
cato de que amboy momentos subsistem no seu vigor 6 que o Estado pode ser en-
carado homo um Estado articulado e verdadeiramente organizado

$ 2610 Estado homo poder externo e Elm imanente dos indivfduos,,

Em face das esferas do direito privado, da Camilla e da sociedade civil-
burguesa o Estado 6, por um lada, uma necessidade exterior e o poder su-
perior a das, a cuba natureza estio subordinados as leis e os interesses
dessas esferas e de puja natureza dependem; mas, por outro lado, o Esta-

do 6 o 6lm imanenfe dessas esferas, leis e interesses, e tem o seu vigor na
unidade do seu 6im-iiltimo universal e do interesse particular dos indivi.
duos, em que os individuos t6m deueres para com ele na medida em que,
ao mesmo tempo, t6m direitos em face dele($ 155)
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&r.ito estdam ""id" ""m" ' mesm« "ZaC ''.'

propostas por ltting, juntamente com a ua dMsgo temitica e respectio do prlos. o Hegel, mas
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dever e do direito, a liberdade pessoal do homem. Escravos nio t6m deve-

res por ipso que nio t6m direitos, e vice-versa -- (aqui nio se fda de deve-
res religiosos).
:4. Elucidagao da tele de A 3,,

Alias na Id6ia concreta, desenvolvendo-se em si mesma, os deus momentos

se diferenciam e a determinidade dos mesmos torna-se, ao mesmo tempo,
um conte6do diverse: na familia, o filho ngo tem direito de €guaZ confeddo

que os deus deveres para com o pai, e o cidadio nio tem direitos de igzzaZ
confezZdo que os deus deveres para com o principe e o governo
5. Elucidagao da tele de A 2,,

Aquele conceito da uniio do dever e do direito 6 uma das determinag6es
mats importantes do Estado e cont6m o vigor interns dos Estados
6. O individuo homo s6dito (A 3) e coma cidadgo (A 2),,

O dado abstrato do dever se atom a desconsiderar e proscrever o interesse

particular como um momento inessencial e, at6 mesmo, indigno. A consi-
deragao concrete da Id6ia mostra que o moments da particularidade 6
igualmente essential e, portanto, que a sua satisfagao 6 absolutamente

necessgria; o individuo tem de encontrar de alguma maneira no cumpri-
mento do seu dever, simultaneamente, o seu pr6prio interesse, a sua sa-
tisfagg.o e o seu proveito, e da sua situagao no Estado tem de Ihe resultar
um direito gragas ao.qual a coisa publica torna-se a suez .pr(iprfcz coisa
paN:czzZar. O interesse particular nio deve, verdadeiramente, ser porto
de lado ou, at6, reprimido, mas sim, pesto em concordfncia com o univer-
sal, gragas ao que amboy, ele e o universal, sio preservados. O individuo

Qdito por deus deveres, encontra, coma cidadao, no seu cumprimento, a

protegao da sua pessoa e da sua propriedade, a consideragao do seu bem-
pr6prio particular e a satisfagao da sua ess6ncia substancial, a consci6n-
cia e o sentimento do valor proprio de ser membro do todd, e nesta reali-
zagao plena dos deveres, enquanto prestag6es e tarefas em pool do Esta-

do, tem ele, como cidadao, a sua preservagao e a sua subsist6ncia. Segun-
do o lada abstrato, o interesse do universal estaria exclusivamente em
que as tarefas, as prestag6es que ele exide, SQjam plenamente realizadas
coho deveres
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$ 262 "A organizagao das massas no Estado,,

=

Rec/zfsphl/asap/zfe, ed. K.H.llting, v. 3, P. 7 19

39



G. W.F. Hehe!

$ 263 «As instituig6es sociais

Nessa esferas nas quais os deus momentos, a singularidade e a parti-
cularidade, t6m a sua realidade imediata e refletida, o espirito 6 homo a
universalidade objetiva qzze Z)rfZhcz adenfro degas, como o poder do raci-
onal na necessidade ($ 184), a saber, nas fnsfffuffdes consideradas an-
teriormente.

..4dendo. O Estado como espirito se diferencia nas determinag6es particulares do
seu conceito, da sua maneira de ser. Se quisermos aduzir um exemplo tirade da
natureza, o sistema nervoso 6 o sistema propriamente sensitive; ele 6 o memento

abstrato, o de estar junta a sie de ter nisso a sua identidade consign. A ang.life

da sensagao oferece doin lados que se distinguem, de modo que as diferengas apa-
regam homo sistemas completes. O primeiro 6 o sentir abstrato, o ficar junta de
si, o surdo movimento dentro de si, a reprodugao, o autonutrir-se, o produzir e o
alimentar-se internos. O segundo momento consiste em que esse estarjunto de si
tem, em race de si, o momento da diferenga, o movimento do it para fora. Este
movimento 6 a irritabilidade, o movimento para fora da sensagao. Etta constitui
um sistema proprio e hg esp6cies animais inferiores que s6 formaram em si este
sistema e nio a unidade animica da sensagao. Comparando, agora, estas relag6es
naturais com as do espirito pode-se correlacionar a famflia com a sensibilidade. a

sociedade civil-burguesa com a irritabilidade. O terceiro momento 6 o Estado. o
sistema nervoso para si, organizado dentro de si; mas ele s6 6 dotado de vida na
medida em que os doin mementos anteriores, aquia familia e a sociedade civil-
burguesa, estgo nele desenvolvidos. As leis que regem essen dais mementos sgo
as instituig6es do [elemento] raciona] que brilha adentro deles. O fundamento. a
verdade 61tima deltas instituig6es 6, entretanto, o espfrito, que 6 o seu fim uni-
versal e o seu objeto sabido. A familia 6 com efeito tamb6m utica, apenas o fim
nio 6 para ela um fim sabido; na sociedade civil, ao contrfrio, a separagao 6 o
[elemento] determinante.

$ 264 «A realizagao efetiva dos direitos dos individuos nas institui
goes socials"

Os individuos da multidao, - visio que des pr6prios sio naturezas espiri
tuais e cont6m, portanto, dentro de si, o duplo moments, a saber, o ex
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$ 266 . A transformagao das instituig6es sociais em instituig6es estatais.,

Mas o espfrito 6 objetivo e efetivamente real para si nio s(5 como elsa ne-
cessidade e coho um reino do aparecimento, mas tamb6m coma fdeczZ£da-

de de amboy,:: e coma o que Ices 6 inferno; assim, etta universalidade
substancial 6 para si mesma objeto e fim e aquela necessidade, por esse
meld, <e" para si" igualmente na/zgura da liberdade

$ 267 -A disposigao de fnimo civica e a constituigao do Estado nas
suas instituig6es estatais,,

A necessfdade na idealidade 6 o desenuolufmenfo da Id6ia no interior deja

mesma; ela 6 coma substancialidade suZl&ffua a dfsposffdo de dnfmo polf-
tica, coma substancialidade oZ!/eflua, a diferenga daquela, ela 6 o orga-
nlsmo do Estado, o Estado propriamente poZfffco e a suez consfffuffdo.

.Adendo. A unidade !ia liberdade que quer e gabe a si mesma 6 num primeiro
memento coma necebsidade. Ora, o substantial 6 aqui coma exist6ncia subjetiva
dos individuos; o outdo modo da necessidade, por6m, 6 o organismo, quer dizer. o
espirito 6 um processo dentro de si mesmo, se drticula dentro de si, p6e diferen-
gas dentro de si, atrav6s das quaid constituio seu circuito

$ 268 A disposigao de fnimo cfvica coma patriotismo ,

.A dfsposffdo de nino polftica, o .pafrfoffsmo em gerd, homo certeza que
este na uerdade (a mera certeza subjetiva nio prov6m da verdade e 6 tio
s6 opiniao) e como querer que se tornou hdbffo, 6 somente o resultado das
instituig6es que subsistem no Estado, enquanto nele a racionalidade este
e6effuamen/e presente, assim cano ela adquire a sua atuagao por meir do

' Esta virgula presents nas edigao de llting e Hoffhleister, n5o consta na edigao Suhrkamp.

..Nas tr6s vezes que ocorre o terms 'para si ' trata-se do mesmo pronome 'sIcA ' com regencia
de dativo; nas tr6s ocorrencias, todavia, para ma1lter a consonfncia da linguagem usual, intro-

duzimos a preposigao 'para ' antes do 'si ', cmbora nio se tratc da expressao t6cnica :/&r slb#' .
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mim e eu, nessa consci6ncia, sou livre

fao de inimo ou escusim se bjeava c raID base de uma verdadeira dis-

dade objetiva.

di6cil 6 compreender a verdade ai presente
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fnimo politica aparente daquilo que os homens verdadeiramente querem, pois o
que des querem, a bem dizer, interiormente, 6 a coisa, embora se apeguem aos
pormenores e se comprazam na presungao de sempre querer compreender me-

Ihor. Os homens t6m a confianga em que o Estado deve existir e em que somente
neue o interesse particular pode ser realizado, mas o h6bito torna invisivel aquilo
sobre o que repousa coda a nossa exist6ncia. Se algu6m anda a noite pdas mas
com seguranga, nio Ihe ocorre que ipso poderia ser diferente, pris este hfbito da
seguranga tornou-se uma segunda natureza, e justamente nihgu6m reHete sabre

coma ipso 6 o resultado de instituig6es especiais. A representagao tem a impres-
sao, freqtientemente, de que 6 a vio16ncia que assegura a coesio do Estado: mas o

que mant6m o Estado 6 unicamente o sentimento fundamental da ordem, que
todos partilham

$ 269 "A organizagao das instituig6es estatais: os poderes do Estado,,

A disposigao de gnimo toma o seu confeddo particularmente determinado
dos diversos lados do organismo do Estado. Esse or6aCZn£Smo 6 o desenvol-

vimento da Id6ip em diregao is suas diferengas e a efetividade objetiva
dessas diferengab. Eases diferentes lados sao, assim os dfuersos .poderes
com as suas tarefas e atividades, atrav6s dos quaid, por serem des de-
terminados pda nafureza do conceilo, o universal constantemente se
produz de maneira necessd/"fa e, por ser igualmente pressuposto a sua
pr6pria produgao, se manfdm; -- esse organismo 6 a consfffuffdo .poZfffca.

Adendo. O Estado 6 um organisms, quer dizer, um desenvolvimento da Id6ia em

diregao is subs diferengas. Essen diferentes ladas sao, assim, os diversos poderes,
com as suas tarefas e atividades, atrav6s dos quaid o universal se produz cons-

tantemente de maneira necessaria, e, por ser igualmente pressuposto a sua pro-
dugao, se mant6m. Esse organismo 6 a constituigao politica; ela prov6m, perpetu
amente, do Estado, assim como ele se mant6m gragas a ela. Se a constituigao e o
Estado se separam um do outED, se os diferentes ladas se tornam litres uns dos

outros, a unidade que os produz nio maid este pasta. A des ajusta-se bem a fZ-

bula do est6mago e dos membros restantes. ]i da natureza do organismo que so-
das as saas panes devam perecer, se n5o passam, today, a identidade, ou se uma

delay se p6e coco subsistente por si. Na apreciagao do que 6 o Estado, que tem
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dfHerenfas cohceituais da sua atividade, que sio igualmente, gragas a
elsa substancialidade, determinag6es real-efetivas s(iZfdas, poderes; 3)

ora elsa substancialidade 6, precisamente, o espirito que se gabe e quer
enquanto alrauessou pZenamenfe a forma da ctzZfura. O Estado sage, por-
tanto, o que ele quer e o sabe na sua unfuez"saZfdade, como argo pensado;
ele aqua e age, por elsa razao, segundo bins conscientes,

' " 'Q w JV w ' -vwwV)

principios sabi-
dos e segundo leis, que sio tats nio somente em si, mas tamb6m para a
consci6ncia; e, na medida em que as suas agnes. se referem a

'.
circunstfn-

das e situag6es existentes, ele atua e age igualmente segundo o conheci-
mento determinado das mesmas

«Excurso sobre a relagao entre Estado e religiao,,

Este 6 o lugar para abordar a reza do do .Esfado a z"eZ€gfdo, ja que em
tempos recentes repetiu-se tantas vezes que a religi5.o 6 a base do

Estado, e uma vez que este aHirmagao foi feith, tamb6m, com a pre-
tensio de que com ela a ci6ncia do Estado estaria homo que esgotada,
-- e nenhuma afirmagao 6 maid apropriada a produzir tanta Confusgo
e a engir a. pr6pria confusio em constituigao do Estado, em forma
que o conhecimento deveria ter.

1. Figuras da alienagao: a religi5.o e o Estado em oposigao um ao ou-
tro

torna efetivamente real na diferenciagao interna dos seus poderes e instituig6es, que se tor-
nam, entao, 'determinag6es real-eHetivas s61idas' ($ 270)

O 'dirimir-se ' ou a 'dirimCncia ' do concerto hegeliano (de Deus pai, do Estado) mobiliza em
seu movimento tr6s sentidos principals do 'd/r/nze/-e ' latino concebido especulativamente: I)
dividir, separar, parter, romper, quebrar o todd em suas panes; 2) desunir ou bipartir, dissol-
ved, desfazer a unidade imediata nas suas diferengas, puja 'determinidade s61ida e duradoura '

($ 270 Z) as toma bem definidas, dirimidas, resolutas (tanto no sentido latino originario de
soltas - diversas' ho sentido 16gico - coma no sentido atual de 'decididas'), de modo que

das aparecenz como totalldades completas; 3) suprimir, anular, extinguir a pretensa comple-
tudc e diversidade dos pr6prios diferentes .pda sua 'resolugao ', no sentido do seu fundar-se

no movimento de autodifbrenciagao do universal, pois a pr6pria determinidade do diferente, a

panicularidade, 'se engendra continuamentc na sua dissoluggo (Huddfzfng)' ($ 270 Z).
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ocupa de Deus, enquanto base e causa ilimitadas de que judo depen-
de, ela cont6m a exig6ncia de que tudo seja tamb6m apreendido nes-
sa relagao e alcance nela a sua con6lrmagao, a sua justi6icagao e a
sua certiHicagao. O Estado e as leis, bem como os deveres, adquirem
nessa relagao para a consci6ncia a corroboragao e a obrigatoriedade
supremas; pols mesmo o Estado, as leis e os deveres sao, na sua rea-
lidade efetiva, algo determinado, que paisa a16m de sia uma esfera

dais elevada coma a sua base (v. EncfcZop. das Cfgnclas Ff/.. $ 453")
Por isso a religiao cont6m tamb6m o lugar que, em meio a today as
mudangas e a perda dos bins, interesses e posses efetivamente reais

garante a consci6ncia do imutgvel e a da liberdade e da satis£ag5o
suprelnas.' Se a religiao constitui, portanto, a base que cont6m o
[elemento] 6tico em gerd e, mats dspeciHlcamente, a natureza do Es-
tado enquanto vontade divina, ela 6 ao mesmo tempo tio s6 a base. e
este 6 o ponto em que ambos divergem.. O Estado 6 a vontade divina

enquanto espirito atualmente presence se desdobrando em diregao a
Higura efetiva e a Or6aanfzafdo de um mundi
.b. A religiao da alienagao e o fanatismo religioso como sua conse-
quencla,'

Os que querem se deter na forma da religiao contraposta ao Estado
comportam-se como aqueles que sup6em ter razgo no conhecimento

quando somente e sempre se atom a ess8ncfa e nio avangam dente

3" Ed. (1830) 1 553 e ss.

A re/zk/do, assam homo o co/?bec//zzenfo e a c/g/?c/a, tem por seu principio uma forma pecu-
ar, diversa da do Estado. Blas cntram, por isso, no Estado, em parte como /7ze/oi rclaciona-

dos a formagao e a disposigao de inimo dos indivfduos, em parte, na medida em que s3o
az{/cans, polo lado em que das t6m um ser-ai exterior. Em ambos os aspectos os principios
do Estado estgo para com das numa re/aldo de ap//cafaa; num tratado plenamente concreto

do Estado, esferas tats como a da arte, a das rela96es puramente naturais etc., deveriam ser

consideradas igualmentc na sua relagao ao Estado e na posigao que das nell ocupam. Mas

aqua, nests tratado, em quc o que 6 exposto dctalhadamente 6 o princfpio do Estado segundo a
sua Id6ia e na sua csfera pecz{/lar, s6 se pode tatar incidentalmente dos principios dessas ou-
tras es6eras e da ap//cacao do direito do Estado a das
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.c. O Estado como razfo que impregna formativamente a realidade
efetiva e a superagao da alienagao religiosa,,

Mas o verdadeiro, em contraposigao a esse verdadeiro que se encerra
na subjetividade do sentir e do representar, 6 o prodigioso transpas-

samento(Uberschriff) do interns para o externo, da impregnagao
formativa da realidade pda razao, no que toda a hist6ria mundial

trabalhou, trabalho pele qual a humanidade cultivada conquistou a
realidade efetiva e a consci6ncia do ser-ai rational, das instituig6es
de Estado e das leis. Daqueles que buscam o Senhoz' e afiangam, em
sua opiniao inculta, possuir tudo fmedfafczmenfe, ao inv6s de se im-
por o trabalho de altar a sua subjetividade ao conhecimento da ver-

dade e ao saber do direito objetivo e do dever, deles s6 pode provir o
destrogamento de today as relag6es 6ticas, a insensatez e a abomina-

gao. Estas sio conseqti6ncias necessgrias da disposigao de fnimo re-

ligiosa que insiste em se ater exclusivamente a sua forma e que se
volta contra a realidade efetiva e contra a verdade existente na for-
ma do universal, into 6, das leis. Nio 6 necessfrio contudo que etta
disposiggo de fnimo passe dessa maneira a realizagao efetiva; ela

pode, com o seu panto de vista negative, restringir-se tamb6m a argo
puramente interns, conformar-se is instituig6es e leis, e dar-se por
satisfeita com a resignagao e com o suspirar ou com o desprezar e o
desejar. Nio 6 a forma, mas a fraqueza que fez da religiosidade em
nossos tempos uma forma .poZamfca de piedade, esteja ela ligada a
uma verdadeira car6ncia ou tamb6m, meramente, a uma vaidade
nio satisfeita. Em vez de submeter o seu opinar com o trabalho do
estudo e sujeitar o seu querer a disciplina e, por esse interm6dio. er-
gu6-1o a livre obedi6ncia, o menos custoso 6 renunciar ao conheci-

mento da verdade objetiva, guardar um sentimento de opressao e:
assam, conservar a presungao, e ter na devogao todos os requisitos
necessfrios para devassar a natureza das leis e das instituig6es de
Estado, para sentenciar de6initivamente sobre das e declarar como

das deveriam ou teriam de ser, e ipso I)orque judo prov6m de uma

maneira infalivel e irretorquivel de um coragao piedoso; pois, pelo
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terno da representagao. O Estado plenamente formado em sua orga-
nizagao e, por ipso, forte, pode neste ponto comportar-se de maneira
tanto mats liberal, descurar inteiramente pormenores que o afetam e
at6 suportar dentro de si comunidades que, por motivos religiosos,
nem mesmo reconhecem os direitos para com ele (dependendo, ipso,
6 clara, do seu namero), abandonando, assim, os membros dessas
comunidades a sociedade civil e is suas leis e dandy-se por satisfeito

com o cumprimento passivo dos deveres diretos para com ele, por
exemplo, mediante transformagao e troca dos deveres

<<Tolerfncia de seitas religiosas quc negam o Estado>>

Dos Quakers e anabatistas etc. pods-se dizer que sdo membros ativos somente da sociedade

civil-burguesa e, homo pessoas privadas, s6 estio em intercfmbio privado c6m os demais. e
que, mesmo nesta relagao, foram dispensados de prestar juramento; des cumprem os deveres

diretos para com o Estado de maneira passiva, e a prop6sito de um dos deveres mats impor-
tantes, o de defender o Estado contra os inimigos, que des diretamente recusam. admite-se

que o cumpram em troca de outra prestagao. Em lice de tats seitas, /o/erdnc/a 6 o que cabs ao
Estado exercer, no sentido pr6prio (1); pols, ja que os sous adeptos n5o reconhecem os sous

deveres para com ele, ngo podem pretender ao direito de ser membros do Estado. Quando,
uma vez, no Congresso norte-americano se defendia com major empenho a aboligao da escra-

vidio dos negros (2), um deputado do Sul replicou, certeiramente: "concedei-nos os negros:
que n6s vos concedercmos os quflkers
IContra o anti-semitismo>>

Somente gragas ao vigor que Ihe adv6m por outros melds, pods o Estado descurar e suportar
tats anomalias, e confiar, a esse prop6sito, precipuamente no poder dos costumes e da radio

nalidade interna das suas instituig6es, confiar em que, n5o fazendo valor rigorosamente os
sous direitos nesse ponto, possa ele atenuar e superar asta diferenciagao. Por mats que se ti-
vesse o direito formal de ser contra a concess5o de direitos avis aos./udezfs, visto que des
deviam encarar-sc ngo apenas coma um grupo religioso particular, mas coma pertencentes a

um povo estranngeiro, a Brita, que se elevou contra essa concess2o deste e doutros pontos de
vista, levou ainda menos em contaque des sao, antes de mais nada, homers e que esta nio 6

.uma qualidade trivial, abstrata ($ 209 Anot.), .mas que ela iinplica que, gragas a atribuigao dos
direitos avis 6, muito mats, a az/to-eaf/ma de valor romo pessoa de/enfora cle dare/roi na soci-
edade civil-bufguesa o que se torna real, e que desta raiz infinita, livre de tudo o mats. resulta

a equiparagao exigida do modo dc pensar e da disposigao de inimo. Nio fosse assam, a sepa-
rag2d de que sc acura osjudeus ter-se-ia, ao confraio, mantido e serra imputada com razgo ao

Estado excludente corrlo culpa e reprovagao. pols ele tcria com isso ddsconhecido o seu prin-
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mentor conexos, nos quaid o lado JurZldfco, pele ments, aparece em
seguida por si homo coisa do Estado (6 bem verdade que as igrejas
tomaram a sia iniciativa de eximir os deus servidores e a sua pro-
priedade do poder e da jurisdigao do Estado, at6 mesmo tomaram a

sio direito de jurisdig5.o sabre pessoas leigas em mat6rias nas quais
a religiao concorre com o Estado, tats como quest6es de div6rcio e de
juramento etc.)

O dado admfnfstraffuo'poZfcfaZ a respeito de tats agnes 6 certamente
maid indeterminado, mas into reside na natureza dente lado assim
homo, tamb6m, perante outras atividades inteiramente civil-
burguesas ( v. arima $ 234). Na medida em que a comunhio religiosa
de indiWduos se edge puma comunidade, numa corporagao, ela Sica
em gerRI sob a supervisao da poll.cia-administrative superior do Es-
tado

Mas a doufrfna, ela pr6pria, tem o seu dominio na consci6ncia moral.
ela reside no direito da liberdade subjetiva da autoconsci6ncia -- na
esfera da interioridade, que, como tal, nio constitui dominic do Es-
tado..

:PP. A zona de um possivel conflito,,

Entretanto, tamb6m o Estado tem uma doutrina, jf que as suas ins-
tituig6es e aquino que em principio tem vig6ncia para ele segundo o
direito, a constituigao etc., existe essencialmente na forma do .pen-
samenfo enquanto lei, e vista que ele nio 6 nenhum mecanismo. mas
a vida nacional da liberdade autoconsciente, o sistema do mundi 6ti-

co, segue-se que a dfsposffdo de dnfmo, logo a consci6ncia dessa dis-
posigao na forma de .pr'fncg2fos, 6 um momento essencial no Estado
efetivamente real. Em contrapartida, a doutrina da igreja nio 6 me-
ramente aldo inferno da esfera da consci6ncia moral, mas como dou-
trina ela 6, pele contrario, exferncz€do, e externagao de um conte6do
que este conectado da maneira mats intima com os principios 6ticos e
aos leis do Estado ou, mesmo, os concerne imediatamente. Portanto.
aqua, Estado e igrqja se encontram diretamente em acozdo ou dire-
tamente em coll/menlo.e
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88. A concepgao liberal de Estado coma a base dessas exig6ncias,,
Conv6m notar de inicio que elsa relagao assim compreendida este
vinculada a uma representagao do Estado segundo a qual ele tem
por determinagao somente a protegao e a seguranga da vida, da pro-
priedade e do arbitrio de dada um, na medida em que estas nio fe-
rem a vida, a propriedade e o arbitrio alheios, e segundo a qual ele 6
portanto, considerado somente homo uma organizagao da necessida-

de que conch'inge". O elemento do que 6 espiritual no sentido supe-
rior, do verdadeiro em sie por si, 6 colocado, dessa maneira, como

religiosidade subjetiva ou ci6ncia te6rica, a16m do Estado, o qual,
coma o Zafco em sie por si, s6 terra de respeitar [aquele], e assim o
[elemento] propriamente 6tico cai inteiramente fora deli.8

.88. A recusa dessa pressuposigao,,

O rata de historicamente ter havido tempos e situag6es de barbfrie
em que judo o que 6 espiritual no sentido superior estava sediado na

igreja, em que o Estado era apenas um regime temporal do exercicio
da vio16ncia, do arbitrio e da paixao, e em que elsa oposigao abstrata
era o principio capital da realidade efetiva(v. $ 359:'), pertence a
Hist6ria. Mas 6 um procedimento cego e superficial declarar elsa si-
tuagao como a verdadeiramente conforme a. Id6ia. O desenvolvimen-

to delta Id6ia demonstrou, ao contrfrio, como verdade, que o espiri-
to, enquanto litre e racional, 6 em si 6tico, que a verdadeira Id6ia 6 a
racionalidade eHeffuamente read e que etta 6 a que exists homo Esta-
do. Dessa Id6ia resultou igualmente, a16m disco, que a oerdade utica

nell contida 6 para a consci6ncia .pensanfe enquanto confezZdo elabo-

rado para alcangar a forma da unfuersaZfdade, enquanto Zef, -- que o

'' A tradugao de 'Aro/' por 'necessidade constringente ' me adveio por sugestao de Benedito
Nunes, que a emprega no contexts de uin estudo sobre Heidegger, e que me parece mats am-

pla e adequada do que 'estado de necessidade ' ou 'estado de emerg6ncia ', usualmente utiliza-
das, dotadas de um sentido mats estritamente jurfdico que, embora is vezes presente, ngo
abarca o significado mais ample dc '.Afa/

i7 Cf: K.H. llting, v. 11, p 720. As demais edig6es remetem ao $ 358.
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permanece-the o direito e a forma da racionalidade autoconsciente
objetiva, o direito de faze-la valet e de imp6-la em face das afirma.

gees que brotam da figura suZ!/effucz da verdade, deja qual for a ga
ranfla e a czuforfdade com a qual etta se cerca

Tlq. O Estado moderns homo abrigo da liberdade de esp:into,,
Porque o principio da sua forma, enquanto universal, 6 essencial-
mente o pensamento, aconteceu tamb6m que dcz .pczrfe do .Esfado
procedeu a Zfberdade do pensamenfo e da ci nclcz (e foi uma igreja, ao
contrfrio, que levou a fogueira Giordano .Bz'uno e obrigou GaZfZeu a
pedir perdao de joelhos por causa da Jlpresenfafdo do Sistema Solar
Copernfcano etc.' ). Por ipso 6 do dado do Estado tamb6m que a c£4n

' Laplace,.Z)a/x/e//ung dei We//sys/e zs V. Bush , 4. Kap. <cPublicando estas descobertas (para
as quads ele utilizou o auxilio do telesc6pio e das {'asks da lua, etc.) Galileu fez ver que das
provavam, incontestavelmente, o movimento da terra; mas o pensamento deste movimento foi

declarado her6tico por uma congregagao de cardeais; e Galileu, o seu mats ilustre deGensor.

foi citado perante o tribunal da inquisigao, e forgado a se nett'atar, para escapar de um prisao
severa. Uma das mats fortis paix6es 6 o amor da verdade no homem de genie. '

<..> Galileu, convencido por suas pr6prias observagaes do movimento da terra. me

d tou muito tempo sobre uma nova obra, na qual ele se propunha a desenvolver as provas
desse movimento. Mas para furtar-se a perseguigao, da qual quaseja tinha sido vitima. magi-
nou apresentar essas observagdes sob a forma de diflogos entry tics intelocutores, dentre os

quaid um de6endia o sistema de Copernico, combatido por um peripat6tico. dente-se que a
antagem ficava com o defensor desse sistema; mas Galilee, n5o decidindo entry des e fazen-

do vader tanto quanto era possivel as olge96es dos partidarios de Ptolomeu, devia esperar
poder fruit de uma tranqiiilidade que os sells trabalhos e sua avangada idade o fbziam mere-
cer. <<..)> Galileu, na idade de setenta ands, foi novamente citado dianne desse tribunal <{...>,

Galileu foi enclausurado numa prisZio e Ihe foi exigida uma segunda retratagao dos sous sen-
timentos, com a ameaga da pena prcvista para os que recaem na heresia, se ele continuasse a

ensinar o sistema de. Cop6rnico. Fez-se com que assinasse a seguinte formula de abjuragao
Eu, Galileu, ao septuag6simo ano de minha vida, intimado pessoalmente diante desse tribu.

nal, dejoelhos, e tendo diante dos olhos os santos evangelhos que togo com as minhas pr6prias
maas; com coragao e & sinceras, eu ahjuro, eu amaldig6o e eu execro a absurdidade. o ergo. a

heresia do movimento da terra, etc." Que espetaculo, esse,.de um anci8o veneravel, ilustre por
uma tonga vida consagrada inteiramente ao estudo da natureza, abjurando de joelhos, contra o

testemunho de sua pr6pria consciencia, a verdade que provara com evld6ncia! Um decrcto da
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formalismo da subjetividade incondicionada queira tomar o ponte de
partida cientffico por seu fundamento e algal as instituig6es de ensi-
no do proprio Estado a pretensao de uma lgrela e volta-las contra

ele, assim coma, inversamente, ele tem de fazer valer contra a lgrQja
que reclama uma au£07fdade irrestrita e incondicional o direito for-
mal da autoconsci6ncia ao seu proprio discernimento, a sua convic-
gao e, em gerd, o pensamento daquilo que deve valer homo verdade
objetiva

4. A separagao do Estado e da lgreja coma origem do Estado mo-
derno e homo condigao do progresso hist6rico,,

Pode-se ainda mencionar a unfdade do .Esfado e da Zgrq/a, uma de-
terminagao que tamb6m foi muito discutida e erigida como ideal su-
premo nos Tempos Modernos. Quando a unidade essential dos mes
mos 6 a verdade dos principios e da disposigao de ammo, entio 6
igualmente essencial que, junta com essa unidade, chegue a, eic£sf8n-
cza parfictt/ar tamb6m a dlHerenfa que des t6m na forma da sua
consci6ncia. No despotismo oriental elsa unidade tgo freqtientemen-
te desejada da lgreja e do Estado nio 6 a configuragao conscience de
si do espirito, a 6nica dele digna, na forma do direito, da eticidade li-
vre e do desenvolvimento organico -- mas, por isso, nio existe af Es.
dado. -- Para que a16m disso o Estado venha a exist6ncia coma a rea-
lidade efetiva utica do espirito, a qual se sctbe cz si mesmcz, 6 necessg-
ria a sua diferenciagao da forma da autoridade e da fe; elsa diferen-

ciagao s6 sobressai, por6m, na medida em que o lado eclesial chega
em si mesmo a separagao; somente panda-se acima das igrejas .pctrff-
cuZares o Estado adquiriu a universalidade do pensamento, o princi-
pio da sua forma e a leva a exist6ncia; para conhecer ipso tem de se
saber nfo o que a universalidade 6 em si, mas o que 6 a sua ex£sf8n

cia. f por ipso a tal panto inteiramente falco que a separagao da
lgrQja sqa ou tenha fido uma desventura para o Estado, que somen-

fe gragas a eZa p6de ele tornar se aquilo que 6 a sua determinagao, a

racionalidade e a eticidade conscientes de si mesmas. Elsa separagao
6 igualmente o que de maid afortunado poderia ter ocorrido a. lgrqja
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diferengas e finitudes. Deus, diz-se, 6 trinit6rio: nele ha, portanto, tr6s determi-

na96es, e tio s6 e primeiramente a unidade delay 6 espfrito. Se dai apreendemos
a natureza divina concretamente, ipso tainb6m s6 ocorre atrav6s de diferengas
No reins divine, portanto, apresentam-se finitudes, homo no fmbito mundanal e

o fate de que o espirito mundanal, into 6, o Estado sega somente um espirito 6nito
6 uma maneira de ver unilateral, pris a realidade efetiva n6o 6 nada de irracio-
nal. Um mau Estado 6 decerto somente mundanal e alnito, mas o Estado raciohal
6 em si mesmo infinito.e

O segundo panto 6 que se diz que o Estado tem de tirar a sua justificagao
da religiao. Enquanto ela este na religiao, a Id6ia 6 o espfrito no interior do ini-
mo, mas 6 a mesma Id6ia que, no Estado, se da uma mundanalidade e se propor-
ciona, no saber e querer, um ser-aie uma realidade efetiva. Agora, se dizemos
que o Estado tem de se fundar na religiao, ipso pode signinicar que o mesmo devs

basear-se na racionalidade e dela provir. Mas etta proposigao pode ser tamb6m
mal compreendida no sentido de que os homens, cujo espirito este tolhido por
uma religiao sem liberdade, s5o os maid dispostos a obedi6ncia. A religiao cristg
por6m, 6 a religiao da liberdade. Etta pode certamente son.er, de novo. uma in-
flexao, assim que ela pode inverter-se de uma religiao livre numa ngo-libre ao ser
afetada pda superstigao. Se entendemos entgo que os individuos t6m de ter uma
religiao para que o seu espfrito tolhido posse ser tanto maid oprimido no Estado.
esse 6 o mau sentido da pr6posigao; se entendemos que os homens devam ter
respeito diante do Estado, diante desse todo do qual sio membros, entio ipso
certamente se realize da mellor maneira pda visio filos6fica que penetra na
ess6ncia do mesmo; mas na malta dessa, a disposigao de gnimo pode, tamb6m,
lever at6 ai. Assim 6 que o Estado pode carecer da religiao e da f6. Essencialmen-

te, por6m, o Estado permanece distinto da religiao peso cato de que o que ele exi-

de tem a figura de um deverjuHdico e de que 6 indiferente em qual disposigao de
fnimo esse dever 6 executado. O campo da religiao, ao contrario, 6 a interiorida-

de, e assim como o Estado, se ele exigisse de maneira religiosa, porta em perino o
direito da interioridade, do mesmo modo a lgreja que age como Estado e imp6e
penal degenera numa religiao tiFfnica.e

IJma terceira diferenga, conexa com a precedente, este em que o conte6do

da religiao 6 e permanece um contetido veladb e que, por conseguinte, o ammo, o

sentimento e a representagao s5o o terreno no qual ele tem o seu lugar. Nesse
teneno tudo tem a forma da subjetividade, o Estado, ao contrgrio, realiza-se efe

62



Linlaasjiaidanlenlais da$!osclia do diKito... - Terceira pate ' Terceira seqao - O E:sxado

como tal nio deve ser aquino que governa.

% W$n ::;z
63



G. W.F. Hehe!

rengas subsistentes no interior de si mesmo na fdeaZfdade que Ices 6 pr6
pda

.Adendo. Assam homo a irritabilidade no organismo vivo 6, ela pr6pria, por um
lada algo interior, pertencente ao organismo como tal, assim tamb6m a relagao
para fora, aqua, 6 uma diregao voltada para a interioridade. O Estadointerior
coma tal 6 o poder civil, a diregao para fora 6 o poder militar, que no Estado, po-
r6m, 6 um lado determinado neue mesmo. Ora, o Cato de que se encontrem em

z A= - --w vvunv) lrv

equillbrio constitui um fatter capital na disposigao de fnimo do Estado. Por vezes.
o poder civil este inteiramente extinto e repousa somente sobre o poder militar.
coma no tempo dos imperadores romanos e dos pretorianos; por vezes, o poder
militar s6 existe enquanto provindo do poder civil, quando todos os cidadgos es-
tio sujeitos ao servigo militar, homo nos Tempos Modernos

1. A ConstituiQdo interns pctrct si

$ 272 0s poderes de Estado singulares coma unidade e coma totalidade,,

A constituigao 6 racional na medida em que o Estado dfHerencfa e deter-
mina dentro de sia sua atuaggo segundo a nafurezcz do conceffo. e ipso de

modo que carla um destes .pode7es sqja, ele proprio, em si mesmo a totali-
dade, pele rata de ele conter e ter atuantes dentro de si os outros momen-
tos e de des, porque exprimem a diferenga do conceito, absolutamente
permanecerem na sua idealidade e constituirem somente um dodo fndfuj-

:l. As discuss6es contemporaneas sobre a questao constitucional.
particularmente em Fries,,

Veio a pablico, em tempos recentes, um enorme e infind6ve] palavr6-
rio sobre constituigao bem como sobre a pr6pria razao, o maid insosso

particularmente na .Alemanha, gragas aqueles que se persuadiram
de compreender melhor e at6 mesmo com exclusgo de todos os outros

e, em primeiro lugar, dos governor, o que 6 uma constituigao, e que
acreditaram ter a irrecusfvel legitimagao para ipso no faso de que a

dual,
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fosse um mal, com a determinagao de se contrapor a ele e de efetuar
por meio destes contrapesos um equilibrio, nao, por6m, uma unidade
viva. Somente a aufodefermfnafdo do conceito em si mesmo. ngo
qualsquer outros fins e utilidades, 6 o que cont6m a origem absoluta
dos diferentes poderes e unicamente em virtude dessa autodetermi-
nagio a organizagao do Estado existe coma alba em si me$mo ratio-
nal e homo a imagem-c6pia da Fazio eterna

3. A doutrina especulativa do concerto homo base da doutrina da di-
visio dos poderes,,

[0 modo] como o conceifo e em seguida, de maneira concreta, a Id6ia
se determinam neles mesmos e com ipso poem abstratamente os deus

momentos, o da universalidade, da particularidade e da singularida-
de, precisa ser conhecido a partir da 16gica -- certamente nao, de res-
to, da 16gica comum

4. O preconceito liberal contra o poder,,

Tamar em gerd o negativo por panto de partida e, em contrapartida
transformar em primeiro o querer do mal e a desconHianga e, a partir
dessa pressuposigao, engenhar astuciosamente diques, ..conceber os

poderes do Estado come atividades,,,:* que como [tcondigao da sua]]
eficgcia necessitam somente de diques reciprocos, caracteriza, quan-
to ao pensamento, o enfendfmenfo negczffuo e, quanto a disposigao de
ammo, a maneira de ver da plebe (v. arima $ 244)
.5. ,As conseqti6ncias political da divisio radical de poderes,,

'* O que este entry aspas inglesas 6 intercalag:io de llting. Larson (191 ],1930) e Hoffmeister

(1935) dispensam-na, porque 16em di6erentemente no manuscrito o texts da relativa que se-
gue a intercalagao. Ao inv6s de "die als eine Wirksamkeit nur gegenseitiger Dtimme bediir

fen" ("que homo uma efic4cia necessitam somcnte de diques reciprocos"), prop6em: "die
Elnbf& als Cine Wirksamkeit nur gegenseitiger D£imme ZIL-bfglig!&n" ("fQBgeber a tlaidadf
como uma eficfcia somente de diques relatives"-- o sbblinhado indira as diferengas). A edi-
gao Suhrkamp introduz auxiliarmente na relativa a expressao 'condigao de ', assinalada polo
duplo colchete, a qual dispense a intercalagao de llting, sem ser incompativel com aexplicita-
gao que prop6e. Por isso, mantivemos abbas
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importa, por conseguinte, 6 que, por serem as determinagaes dos poderes em si o

dodo, das, tamb6m, today constituam na exist6ncia o conceito do todd. Quando se
fda habitualmente de tr6s poderes, do legislativo, do executivo e do judici6rio, o
primeiro corresponde a universalidade, o segundo, a particularidade, o judicifrio
por6m, n8o 6 o terceiro moments do conceito, pols a singularidade do judiciario
reside fora dessas esferas

$ 273 0s tr6s poderes,,

O Estado politico dirime-se, por conseguinte, nas diferengas substanciais:
a) o poder de determinar e estabelecer o universal, -- o poder ZeglsZaffuo,
b) a subsungao das esferas .parffcz/fares e dos castes singulares sob o uni.
verbal, -- o .porter gouernamenfaZ

c) a subjetividade coma a 61tima decisio da vontade, - o Bader do .prfhcf
pe, poder no qual os diferentes poderes estgo compreendidos numa uni.
dade individual, que, portanto, 6 o spice e o comego do todd, da monczr-
qu.ia, constitution.at,

1. A monarquia constitucional coma meta da hist6ria,,
A formagao plena do Estado em diregao a monarquia constitucional 6

a obra do mundo moderno, no qual a Id6ia substancial adquiriu a
forma in$inita. A hist(5rfa dense aprofundamento do espirito do mun-
di (a)dentro de si ou, o que 6 o mesmo, elsa livre formagao plena, na
qual a Id6ia libero a partir de si os deus mementos -- e sio somente
os deus momentos - como totalidades e, precisamente com ipso, os
cont6m na unidade ideal do conceito, enquanto nela consiste a racio.

nalidade do real, -- a hist6ria dessa verdadeira con6iguragao da vida
utica 6 o que este em causa na hist6ria universal do mundi.
;2. A antiga doutrina das formal de Estado,,

A antiga divisio das constituig6es em monczrqufa, arisfocraclcz e de.
mocracia tem por sua base a tznfdade subsfancfaZ afnda fnseparczda,
a qual ainda nio chegou a sua diHerencfafdo inlerna(a uma organi-
zagao desenvolvida dentro de si) e, com ipso, a pro/undfdade e a ra
cfonaZfdade concrefa. Dai que, para o ponto de vista do Mundi Anti-
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ser um contrapeso frente ao poder supremo)." -- Uma tal maneira de

ver (como tamb6m elsa invengao de um Eforado) prov6m da superfi-
cialidade do conceito de Estado, antes mencionada. Numa situagg.o
inteiramente siinples da sociedade essay diferengas t6m de certo
pouca ou nenhuma significagao, assim como, por exemplo, .i/ofsds em

sua legislagao nio acrescentou nenhuma mudanga das instituig6es
para o caste de que o povo exila um rei, mas, somente o mandamento
enderegado ao rei, de que a sua cavalaria, as suas mulheres e o seu

ouro e plata nio devam ser numerosos (Deuteron6mio, XVl1, 16). --
De resto, pode-se com efeito, em cerro sentido, dizer que tamb6m
para a Id6ia essay tr6s formal sio indiferentes (a mondrqufccz ai in
cluida, a saber, na significagg.o restrita em que ela 6 colocadajunfo d
forma czrlsfocrdffccz e democr6ffca), mas no sentido oposto, porque
das em conjunto nio sio conformed a Id6ia no seu desenvolvimento
nacional ($ 272) e etta em nenhuma dessas formal poderia alcanQar o
seu direito e a sua realidade efetiva. Por elsa razio tornou-se tam-

b6m uma questao inteiramente ociosa a de saber qual seria, dentre
das, a melhor; -- dessas formas s6 se pode falar da madeira hist6rica.
.5. A doutrina de Montesquieu sobre o espirito das formal de Estado,>

A16m do maid, todavia, 6 precise reconhecer tamb6m nesse ponto
coco em lantos outros, o olhar profundo de .ZUonfesqufeu na sua ex-
posigao jf famosa, que aponta os princfpios dessas formal de gover-
ns," no entanto, para reconhecer a sua exatidgo 6 preciso nio com-
preend6-la equivocadamente.e
a) A virtude como principio da democracia,,

11 sabido que ele apontou a virtude coma principio da democracia::.
pris etta constituigao se baseia, de cato, na dfsposffdo de dnfmo
coma forma somente substancial, na qual a racionalidade da vontade

sends em sie por si kinda nio existe. Quando por6m Montesquieu
acrescenta que a /zzgZaferra, no s6culo XVll, deu o belo exemplo de

2i Montesquieu, De I'esprit des lois, I, I. lll
22 Id., 111,3
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Hist6ria Romana) e de aniquilar-se
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.c. A honra como princfpio da monarquia feudal,,

O rata de que Montesquieu reconhega a honda como principio da mo-

nczzqufa resulta, ja por si, de ele entender por monarquia nio a pa-
triarcal ou a antiga em gerd, nem a que se formou at6 ser constitui-

gao objetiva, mas a monarqufa jeudaZ, e ipso na medida em que as
rela96es do seu direito estatal interns estgo consolidadas como pro-
priedade jud.dica privada e coma privi16gios de individuos e corpora-
g6es. Vista que nessa constituigao a vida do Estado repousa sobre
personalidades privilegiadas, em cujo beneplfcito este depositada
uma grande parte do que tem de ser feito para o subsistir do Estado.
o elements objetivo dessas presta96es [em vista desse subsistir] nio
este remetido a deueres, mas a represenfafdo e a opfnfdo, por conse-
guinte, ao inv6s do dever, 6 somente a honda o que mant6m coeso o
Estado

:6. A impossibilidade de "razer" uma constituigao«
Uma outra questao facilmente se apresenta: queen delle 6azer a cons
fffuffdo. Esta pergunta parece clara, mas mostra-se, a exame maid
acurado, em seguida sem sentido. Com efeito, ela pressup6e que nio
exista nenhuma constituigao, portanto, tio s6 uma mera muZffd&o

atomistica de individuos juntos. Como uma multidio chegaria a uma
constituigg,o, se gragas a si ou a outros, se gragas a bondade, ao pen-
samento ou a do16ncia, teria de ser deixado a ela mesma, uma vez
que o conceito nio tem nada a ver com uma multidio. -- Mas se elsa

questao ja pressup6e uma constituigao existente, entio o dnzer signi-
fica somente uma modi$1cagao, e o proprio pressuposto de uma cons-

tituigao implica imediatamente que a modificagao s6 possa ocorrer
por uma via conforme a constituigao. -- Em principio, por6m, 6 abso-
lutamente essencial que a constituigao, embora tendo surgido no
tempo, ndo sega encarada coma argo deffo, pois ela 6, ao contrgrio, o
que 6 absolutamente em sie por si, o qual 6 por ipso de se considerar

como o divino e o que perdura e coma acima da esfera daquilo que 6
feith
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gao, pris do contrgrio ela pode muito bem existir exteriormente, mas nio tem
significagao nenhuma e valor nenhum. Com certeza pode-se 6'eqtientemente en-

contrar em indivfduos singulares a car6ncia de uma constituigao melhor e a aspi
ragao por ela, mas que a massa todd de um povo estqa penetrada por uma tal
representagao 6 aldo inteiramente diferente e que s6 se segue maid tarde. O prin-
cipio da moralidade, da interioridade de Socrates, teve necessariamente a sua
origem nos deus dias, mas para que ele se tornasse consci6ncia universal era pre-
cise que transcorresse muito tempo

a. O poder do principe

$ 275 "0 poder do principe coma totalidade dos tr6s mementos,,

O poder do pHncipe cont6m ele proprio dentro de si os tr6s momentos da

totalidade($ 272), a unfuersaZfdade da constituigao e das leis, a delibera-
gao enquanto relagao do parffcuZar ao universal, e o momento da decfsdo

dltima enquanto aufodefermfnczG8o, a qual tudo o maid retorna e da qual
tudo toma o comego da sua realidade efetiva. Este absoluto autodetermi-
nar constituio principio distintivo do poder como tal do principe, que 6 o
primeiro a ser desenvolvido

Adendo. Comegamos com o poder do principe, quer dizer, com o memento da sin-
gularidade, pris etta cont6m dentro de si os tr6s mementos do Estado coma uma

totalidade. O eu 6 com efeito, ao mesmo tempo, o maid singular e o mats univer-
sal. Na natureza ha tamb6m, num primeiro memento, um singular, mas a realm.

dade, a nao-idealidade, a exterioridade reciproca nio consistem em estar.junto-
de-si, sengo que as diversas singularidades existem umas ao lado das outras. No

espirito, ao contrario, todo o diverse 6 somente como algo ideal e coma uma uni-

dade. O Estado 6 assim, enquanto espiritual, a exposigao de todos os deus mo-

mentos, mas a singularidade 6, simultaneamente, o que este pleno de alma e o
principio vivificante, a soberania, que cont6m today as diferengas dentro de si.
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..I. A soberania homo a personalidade do Estado: $$ 276-278,,

(SeZbsf) dimples desses poderes e tarefas

Adendo. A atividade efetiva do Estado este ligada aos individuos; mas des n&o
sao legitimados a se ocupar das tarefas pda sua madeira natural de ser, mas-

'potencilu, V' e rome 8-1os isua origem na
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sim, em virtude da sua qualidade objetiva. Capacidade, habilidade, car6ter per-
tencem a particularidade do individuo: ele tem de ser educado e formado para
uma tarefa particular. Por ipso, uma fungal oficial ngo pode ser nem vendida
nem transmitida por heranga. Na Franca os cargos parlamentares eram outrora
passiveis de venda, no ex6rcito ing16s os postos de ofidais ainda o sgo hqje, at6 um
certo grau, mas ipso estava associado, ou kinda este, com a constituigao medieval
de centos Estados, que, agora, este. paulatinamente em viag de desaparecer.

$ 278 0 Estado coho sujeito da soberania,*

Estas dual determinag6es, a de que as tarefas e os poderes do Estado ngo

.sao aut6nomos e nio t6m base s61ida nem por si, nem na vontade particu-
lu dos individuos [P], mas, sim, t6m a sua raiz Ullma na unidade do Etta
do coma seu si-mesmo simp]esEa], Constituem a soberarzfa do Esfado

1. Complemento: a soberania externa,,

lsso 6 a soberania inlerna; ela tem ainda um outdo ladd, a soberania
exlerna (v. abaixo [$ 321 ss.] )

2. A soberania como nora caracteristica do Estado moderns,,
Na morzarquia jeuaaZ de outrora o Estado era com certeza externa-
mente soberano, por6m, intemamente, por exemplo, nio s6 o monar-

ca ngo era soberano, como tamb6m o Estado nio o era. Em parte ( cf.
$ 273 Allot. A 5 c,,) as tarefas e os poderes particulates do Estado e da

sociedade Civil-burguesa estavam constituidos em corporag6es e comu-

nas independentes, sendo o todd, podanto, mats um agregado do que
um organismo, em parte das elam propriedade privada de india:iduos
e, por conseguinte, aquilo que por des mesmos devia ser feith em con-

sideragao ao dodo era deixado a sua opiniao e ao seu bel-prazer.
3. O idealismo da soberania,,

O fdeaZfsmo que constituia soberania 6 a mesma determinagao em
vii'tude da qual no organismo animal as assim chamadas panes do
mesmo nio sio panes, mas membros, mementos organicos, cujo
isolamento e subsistir-por-si6 a doenga (v. .Encfclopddfcz aces C£8ncf-

as /'fZos6Pcas, [1817] $ 293, [1830, $ 371]), e]e 6 o mesmo princlpio
que no conceito abstrato de vontade(v. pr6ximo $ Allot.) se apresen-

76



Lintlas.fiiltdamentais da$ioso$a do direito... - Terceira parte ' Terceira seiko - OE:gndn

77



G. W.F. beget

esse sustento; - em sffuczfdo de necessfdade consfrfzzgenfe, por6m
sega interna ou exterior, a soberania 6 aquino em cujo conceito sam-

ples o organismo conflui, organisms que if [na situagao de paz] 6
Subsistente nas suas particularidades, e a ela 6 confiada a salvagao
do Estado com o sacri6cio disco que de outta maneira 6 legitimo. E.
pols, nessa situagao que aquele idealismo [da soberania] chega a sua
realidade efetiva peculiar(v. abaixo $ 321).

$ 279 2. O principio mongrquico: a personalidade do Estado coma
pessoa,,

2. A soberania, que num primeiro momento 6 s6 o pensamento uniuersaZ
dessa idealidade, eicisfe somente como a suZ$effufdade certa de si mesma

e coma a czufodefermfnafdo abstrata da vontade, autodeterminagao nessa
medida desprovida de fundamento, na qual reside otelemento] Oltimo da

decisis. Este 6 oLelemento] individual do Estado como tal, que, ele pro-
prio, s6 nesse elemento 6 um. Mas a subjetividade este na sua verdade
somente como sz4&ffo, a personalidade, somente como .pessoa, e.na consti-
tuigao que amadureceu at6 a racionalidade real cada um dos tr6s momen-

tos do conceito tem a sua configurafao separada eHeffuamenfe real por si
Esse moments absolutamente decisivo do todo 6, Portanto.. ngo a indivi-
dualidade em gerd, mas um" indiv:iduo, o monarch. ' ---- -

«I. O monarca como a personalidade plenamente concreta do Estado,,

O desenvolvimento imanente de uma ci6ncia, a derfuafdo do seu con
fezZdo fnfegraZ a partir do conceiZo samples (pris senio uma ci6ncia

nio merece tal nome, peso menos ngo o nome de uma ci6ncia filos6fi-

ca) mostra into de peculiar, que um s6 e o mesmo conceito, aquio de
vontade, que inicialmente, porque se grata do comego, 6 abstrato. se
mant6m, mas condensa as suas determinag6es, e o faz tamb6m so-
mente por si mesmo, e dessa maneira adquire um conte6do concrete
Assim, 6 o momento fundamental da personalidade, primeiramente

;' A edigao de HoHmeister e a Werkausgabe da editora Suhrkamp p6e o 'ein ' ('um ') em itflico.
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efetiva.

efetiva segundo a sua verdade peculiar
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5. O cargter nio-deriv6vel do poder mongrquico: a legitimidade por
grata divina,,

O concerto de monarca 6, por essa razao, o conceito maid di8.cil para
o raciocinio, into 6, para a consideragao reflexionante do entendimen-

to, porque esse raciocinio se det6m nas determinag6es isoladas e, por
ipso, s6 conhece pontos de vista Hinitos e o derfuar a partir de raz6es

Ele apresenta entg,o, por ipso, a dignidade do monarca como alba de-
rivado nio s6 segundo a forma, mas segundo a sua determinagao
mas o seu concerto, ao contrario, nio 6 o de argo derivado, mas o con-

ceito do que .pure e sfznpZesmenfe inlcia .por si mesmo. Dai que, por
conseguinte, a representagao maid pr6xima da verdade 6 a que con-
sidera o direito do monarca homo fundado sabre a autoridade divine.
pols ai este contido o [elemento] incondicional do mesmo. Mas sio

conhecidos os mal-entendidos que se ligaram a essa representagao, e
a tarefa da consideragao filos6fica 6 precisamente apreender concei
tualmente esse divino

..6. A soberania popular como soberania externa e homo soberania do
Estado,,

De soberanfa .popzzZar pode-se falar no sentido de que um povo em
gerd deja exfernczmen/e um povo aut6nomo e constitui um Estado
como o povo da Gra-Bretanha, mas o.povo da Inglaterra ou da Esc6-
cia, da Irlanda, ou de Veneza, de G6nova, do Ceilgo etc., nio sio
maid povos soberanos, desde que cessaram de ter para si prfncipes
pr6prios e governor de suprema instfncia. -- Pode-se, assim. diner

tamb6m da sobercznfa inferno, que ela reside no .pollo, conquanto s6
se file em gerd do todd, exatamente coma foi mostrado anterior-
mente ($$ 277, 278) que a soberania gabe ao Esfado.e
:7. A "representagao ca6tica do povo"".

Mas soberania popular, tomada como estando em opos£g8o sobera-
nla exisfenZe no monczrca, 6 o sentido habitual em que se comegou a
falar de soberania nos Tempos Modernos, -- nessa oposigao a sobera-

nia este entre os pensamentos confusos, em cuja base este a repre-
sentagao ca6ffca do .pollo. Opovo, tomado sem o seu monarca e a czr-
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presentagao gerd, se chamapouode Estado historicamente ultrapas-
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sempre tem de, ou existir por si, homo nas monarquias que perten-
cem a essa 6poca, ou erigir-se em homens de Estado, em senhores da
guerra, segundo a conting6ncia e a car6ncia .parffcuZar das circzzns
f8ncfas, coma nas aristocracias, mas, precipuamente, nas democracias:

pols toda aWaD e coda realidade efetiva tem o seu initio e a sua reali-
zagao plena na unidade decidida de um condutor. Mas, inclusa na
uniio dos poderes que permanece compacta, uma tal subjetividade
do decidir tem de ser, em parte contingente, segundo o seu surgir e o
seu vir a tona, em parte, em gerd, subordinada; nenhures portanto,
senio a16m de tail spices condicionados, pode residir o decider puzo e
sem mistura, um jufum determinante a parbir do exterior. Coma
memento da Id6ia, esse decidir tinha de entrar na exist6ncia, por6m
enraizando-se fora da liberdade humana e do seu cfrculo que o Esta-
do compreende. -- Aqui radica a origem da car6ncia de ordcuZos. do

dem6nfo (em ,S6crafes), de auscultar a decfsdo dZffma sabre as gran-
der quest6es e para os momentos maid importantes do Estado a par-
tir das entranhas dos animais, do alimento e do v6o dos pg.ssaros
uma decisio que os homens, ainda nio apreendendo a profundidade
da autoconsci6ncia e ainda nio tendo chegado, sai.dos da compacida-
de da unidade substantial, a esse ser para si, nio tinham. ainda. o
vigor para v6-la no inferior do ser humano.

11. 0 in:ido da autoconsci6ncia da liberdade em Socrates,,

No dem8nlo de S6crafes(cf. acima $ 138 "Aunt.,-) podemos ver coma a

vontade, que anteriorniente s6 se transpunha para a16m de si mes-
ma, se transfere inicialmente adentro de sie se conhece no interior
de si -- o inicio da liberdade que se saba e, por ipso, da verdadeira li-

berdade. Elsa liberdade real da Id6ia, ja que. ela 6 essencialmente o
dar a cada momento da racionalidade a sua realidade efetiva pr6-
pria, presente, conscience de si, 6 a que, por conseguinte, atribui a
fungao de uma consci6ncia a 61tima certeza determinando-se ela
mesma, que constituio apace no conceito de f ontade. Elsa 61tima au-
todeterminag5.o s(i pode, no entanto, Gait na esfera da liberdade hu-

mana na medida em que ela tem a posigao do spice que este sepczrcz
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de lada parffczzZarldade e condifdo; pris so-
amente real segundo o seu conceito. .

3. O principio dingstico: $$ 280, 281,,

$ 280 "0 monarch come singularidade imediata,-
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este indivfduo 6 de maneira imediata, natural, em virtude do nascfmenfo
natural, determinado a dignidade de monarca

1. A inversio imediata do puzo conceito no ser coma modelo,,

asta passages do conceito da pura autodeterminagio a imediatez do
ser e, com ipso, a naturalidade, 6 de natureza puramente especulati-
va, o seu conhecimento pertence, portanto, a filosofia 16gica. A16m do
maid, 6 de todo a mesma passagem conhecida homo sendo a natureza
da vontade em gerd e que 6 o processo de traduzir" um conteddo da
subjetividade (coma fim representado) para o ser-af ($ 8). Mas a for
ma peculiar da Id6ia e da passagem, aqui considerada, 6 o inuerZer
fmedfafo da puja autodeterminagao da vontade (do proprio conceito
simpler) num este e num ser-ai natural, sem a mediagao atrav6s de
um conte6do .pczrffcuZar -- (de um fim no agar).
2. A prova onto16gica de Deus como modelo,>

Na assim chamada.proud onfoZ(5gfca da ex£s£8ncfa de .Z)eus 6 o mesmo
inverter do conceito absoluto no ser o que constituia profundidade
da Id6ia na 6poca moderna, inverter esse que, por6m, em 6poca maid
recente, foi apresentado homo o que 6 fnconcebfueZ. Em virtude disso
renuncia-se, portanto, ao conhecer da verdade, porque somente a
unidade do conceito e do ser-ai($ 23) 6 a uerdade. Mas visio que a
consci6ncia do entendimento nio tem em si mesma etta unidade e se

det6m na sepczra£6o de amboy os momentos da verdade, ela, a prop6-
sito dense objeto [a exist6ncia de Deus], at6 admite ainda, uma H#
nessa unidade.e

3. A incapacidade do entendimento raciocinador para o pensamento
especulativo e as conseqti6ncias abaladoras do Estado,,

Mas coma a representagao do monarca 6 considerada como caindo in-
teiramente na algada da consci6ncia comum, o entendimento se de-

t6m assim, aqua, tanto maid na separagao que Ihe 6 pr6pria e nos re-

:* O 'dberse en ', 6 um 'traduzir ' no sentido etimo16gico latino de 'trans ducere ', 'conduzir
a16m ', 'transferir ', 'transpor ' , 'transportar ' o conteQdo do fim subjetivo para a realidade ex-
terna, na qual o conteQdo se mant6in, mas na forma do fim executado, realizado
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monarch tem ainda
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$ 281A majestade do monarca coma garantia da unidade estatal,,

Amboy mementos na sua unidade inseparada, o si-mesmo 61timo. sem
ftmdamento, da vontade e a exist6ncia, por ipso igualmente sem fbnda-
mento, enquanto determinagao porta a discrigao da nafureza, -- etta Id6ia

do monarca ndo-moufdo pelo arbitrio, constituia mo!&sfade do monarca.

Nessa unidade reside a unfdade eHEfiuamenfe read do Estada, a qual s6
gragas a elsa sua fmedfafez interna e exZerncz este subtraida a possibili
dade de ser abaixada a esfera da .pczrf czzZarfdade, do seu arbftrio. dos
deus fins e maneiras de ver, e a luta das facg6es entre si pelo trono e ao
destrogamento do poder do Estado

1. A legitimidade homo principio de direito natural,,

O direito de nascimento e de sucessaQ hereditgria constituem o fun
damento da Zegfffmfdade, nio enquanto fundamento meramente de
direito positive, mas enquanto fundamento simultaneamente na
Id6ia

2 As conseqti6ncias perigosas para o Estado de uma ftm.davao utili-
tarista do princfpio dinfstico,,

O cato de que, por ocasiio da vacgncia do trono, se previna o surgi-
mento de facg6es mediante uma sucessio hereditfria ao trono sob
damente determinada, into 6, pda sucessio natural, 6 um dos lados
da questao, que, com razao, hg muito tempo, se fez valet. Esse lado
contudo, 6 somente uma conseqti6ncia e, constituido em/bndamenfo

ele degrada a majestade a esfera do raciocinio abstrato e Ihe da por
fundagao, a ela cujo cargter 6 elsa imediatez sem fundamento e esse
iiltimo ser-em-si-mesmo, nio a Id6ia de Estado que Ihe 6 imanente.
mas, algo fora delta, um pensamento diverse dela, algo coma o bem-

estar do .Esfado ozz do .pot;o. A partir dessa determinagao a sucessio
hereditgria pode, de cerro, ser inferida atrav6s. de medias fermfnos

mas ela adinite, tamb6m, outros medias ferminos e, portanto, tam-
b6m outras conseqti6ncias, -- e 6 mats do que sabido, quaid conse-
qti6ncias foram tiradas dense bem-esfaz do povo (saZzzt du peupZe)
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berania do Estado e, em conseqti6ncia
seu destrogamento externo.

a sua dissolugao interna e o

.Adendo. Se quisermos apreender a Id6ia do monarca, nio podemos nos dar por
satisfeitos em dizer que Deus instituiu os reid, pols Deus fez tudo, tamb6m o
que hf de pier. Tamb6m ngo se vai lange segundo o panto de vista da utilidade
e sempre se pode mostrar inconvenientes. Tampouco adianta considerar-se o
monarca coma de direito positivo. Que eu tenha propriedade 6 necessario, po
r6m este posse particular 6 contingente, e da mesma maneira tamb6m aparece
o direito de que uma pessoa tenha de estar a frente do Estado, se consideramos
esse direito coma abstrato e positive. Mas esse direito existe como car6ncia
sentida e coma car6ncia da coisa em sie por si. Os monarcas nio se distin.
guem, precisamente, pda forma ffsica ou pelo espirito, e, todavia, milh6es acei-
tam serem dominados por des. Ora, 6 um contra-sense dizer que os homens se
deixam governar contra os deus interesses, deus fins, subs inteng6es, pris tio
bobos des ngo sgo: 6 a sua car6ncia, 6 o poder interno da Id6ia o que os cons
tringe, mesmo contra a sua consci6ncia, e que os mant6m nessa relagao [de
sujeigao]. Se o monarch se apresenta como g.pace e parte da constituigao, 6 pre-

ciso dizer que um povo conquistado ngo 6 id6ntico na constituigao com o pHncipe
Se acontece uma rebeliio contra o principe numa provincia conquistada em guer-
ra, ipso 6 aldo diferente de uma insurreigao num Estado bem organizado. Os con-
quistados ngo estgo em rebeliio contra o seu principe, ngo cometem crime contra

o Estado, pols nio estio com o seu senhor num conexio da Id6ia, ngo estgo na
necessidade interna da constituigao, -- s6 existe um contrato, nenhum vinculo de

Estado. "Je ne suis pas votre prince, je suis votre maitre", replicou Napoleao aos
deputados de Erfurt

4. Os direitos de soberania: $$ 282-285

$ 282 .1. O direito de decisis sabre castes individuais. O direito de
indulto,,

Da soberania fluid dfreffo de fnduZfar os criminosos, pois somente a ela
compete a realizagg.o efetiva do poder do esph'ito, o de tornar o acontecido

nio-acontecido e de anular o crime no perdao e no esquecimento.
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competir aquela decisio sem fundamento

$ 283 "2. A atividade de governs do monarch"
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ticular, os cargos deliberativos maid alton e os deus ocupantes sio os que
trazem a, decisis diante do monarca o conte6do dos assuntos de Estado
que se apresentam, ou o das determinag6es legais que se tornam necess6-
rias a partir das car6ncias existentes, com os lados oZ!&ffuos dessas de-
terminag6es, as raz6es para a decisao, as leis que se referem a essas ra.
z6es, as circunstgncias etc.. A escolha dos fndfozlduos para essay tarefas.
assam como o seu afastamento, ja que elsa escolha e afastamento t6m a
ver com a pessoa do monarca, cabem a seu irrestrito arbitrio.

$ 284 "A nao-responsabilidade do monarca,>

Sio unicamente eases cargos deliberativos e os indivfduos que os ocupam
que estio submetidos a responsabilidade, na medida em que 6 o
feZemenfoJ oZ!&ffuo, [isto 6,] o conhecimento do conteUdo e das circunstfn-

cias, as raz6es legais e as outras raz6es de determinagao, o que unica
mente 6 suscetivel de zesponsczbfZldade, into 6, da prova da objetividade:
e, por ipso pode ele competir unicamente a uma deliberagao distinta da

vontade do monarca homo tal; a malestade pr6pria do monarca, enquanto
subjetividade que decide em 61tima instancia, este no entanto acima de
Lada responsabilidade pdas agnes do govemo

$ 285 "3. O monarca coho protetor da constituigao,*

O fercelro momento do poder do principe concerne ao universal em si e
por si, o qual consiste, subjetivamente, na consc£8ncfa moral do monarch.

objetivamente, no todd da consflfuffdo e nas refs; o poder do principe
pressup6e, nessa medida, os outros momentos, assim homo cada um des-
tes pressup6e aquele

$ 286 "A relativa autonomia dos Eras poderes em face uns dos outros
como garantia objetiva da monarquiaw

A garanffa obDeffua do poder do prhicipe, da sucessgo legftima ao trono
segundo a hereditariedade etc., reside em que,. da mesma forma come
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dada um a conservagao dos ozzfros membros 6 igualmente Hlm subs-
tancial da.pr6prla autoconservagao e produto deja. e

<3. A garantia constitutional mediante instituig6es,,
As garantias reclamadas, sqja para a solidez da sucessio ao trono. do

odder do principe em gera],[sqja] para ajustiga, a liberdade publica
etc., sio dispositivos de seguranga mediante ins#fu££6es. homo ga-
rantias suZ!&ffuas podem ser consideradas o amor do povo, o cargter

o Juramento, o poder etc., mas tgo logo se fda de consfffuffdo, o que
este em questao sio somente garantias oZ$efluczs, instituig6es, into 6.

os mementos organicamente entrecruzados e condicionando-se mu-
tuamente..

..4. A depend6ncia reciproca de liberdade publica e princil)io ding.stico,,
Assim, a liberdade publica em gerd e a hereditariedade do trono sio
garantias reciprocal e estgo em conexio absoluta, porque a liberdade
publica 6 a constituigao racional, e a heredity'iedade do poder do
principe 6, coma mostrou-se [$$ 279 e 281 Anon.], o memento que re-
side no seu conceito

:Esbogo ao $ 286 A 4, A 3, A 1, da FD,,;'

A {hereditariedade e} sucessio 'hereditfria ' solidamente determina-
da ao trono {6 um dose principios {que} 'como conseqti6ncia' 6 {um
que) 'uma das' instituig6es {que sfo de imediata} que estio em cone-

xio iihediata inseparavel com a instituigao da liberdade publica; {e
aqueles que a tem com respeito a elam 'sio uma para a outta ' garantia
recfproca, e a hereditariedade do trono 'solidamente determinada

{0 que se chama} '0 sentido da ' garanffa -- {seguranga} 'como ' segu.
range exterior

': O que,este entry craves {} foi riscado no manuscrito; o que este entry aspas dimples
adendo da c6pia escrita. O que este em petra manor, 6 uma explicitagao do tradutor.

6 um
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Busca-se garantias, -- 'nio exteriormente ' segurangas numa conexao
em institutos 6 uma dastinstituig6es de} importancia infinita 'para a
liberdade publica '

Ter elaborado aquela instituigao que {efeito} da hist6ria para ela 'a
constituigao monarquica -

bica e a constituigao nacional

b. O poder governamental

1. 0 governs: $$ 287-290

1 287 "As tarefas do governs"

I l;lU l; ;::':.=::*::
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governs« bordinagao dos assuntos das corporag6es a atividade de

to com o monarca

<.1. Conflito entre administragao aut6noma e governo,,

Assim como a sociedade Civil-burguesa 6 o campo de lula do interes:

a sua cede o conflito do interesse privado com os assuntos comunitf.

rios particulates, e o destes junta com aquele contra os pontos de da-
ta e ordenamentos do Estado..

2. A administragao aut6noma como meio para a formagao de uma
disposigao de fnimo civica,, ' '

O espirito de corporagao, que se engendra na legitimagao das esferas
particulates, inverte-se simultaneamente, em si mesmo, no espfrito
do Estado, visto que tem no Estado o meio aa conservagao dos 6ns
particulates. lsto 6 o segredo do patriotismo dos cidadgos b.o sentido

de que des sabem o Estado coco a sua substancia, porque ele con-
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auto-estima que brotam messes assuntos

$ 290 "0 problems da organizagao das repartig6es pablicas: os depar-
tamentos ministerials,,
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tos, cuba atividade voltada para baixo, bem como aquela atuante no poder
supremo de governo, convergem numa supervisao concreta

Adendo. O ponte capital, o que mats importa no poder de governs, 6 a divisio de

tarefas: este poder tem a ver com a passagem do universal ao particular e ao sin-
gular, e as subs tarefas t6m de se dividir segundo os diversos ramos. O dificil
por6m 6 que, voltadas para ama, umas, e para baixo, outras, das venham nova-

mente a convergir. Pols o poder de pol(cia-administrativa e o poderjudiciario, por
ex., agem de maneira divergente, mas convergem em alguma tarefa qualquer. O
expediente que se empregarpara alcangar elsa convergencia] consiste 6eqOen-
temente em nomear um chanceler, um primeiro-ministry, conselhos ministeriais
a fim de unificar a diregao pelo typo. Mas por esse meio, tamb6m, tudo pode no-
vamente parter de ama e do poder ministerial, e as tarefas, coma se diz, podem
ser centralizadas. A ipso se vincula a maier facilidade, rapidez e e$1cgcia para
tudo aquilo que dove acontecer em prol do interesse universal do Estado. Este

regime foi introduzido pda Revolugao Francesa, aperfeigoado por Napoleao e
subsiste ainda hoje na Franca. Em contrapartida, a Franca carece de corporag6es
e comunas, quer dizer, de circulos, onde. os interesses particulares e universais
possum convergir. Na Idade Media, esse circulos adquiriram de cerro uma auto-
nomia demasiada, eram Estados no Estado e se poztavam de maneira dura como

corporag6es subsistentes por si; por6m, kinda que nio deja ipso o que tenha de
ocorrer, 6 1icito, contudo, dizer que reside nas comunas o verdadeiro vigor dos
Estados. Nelas o governs se depara com interesses legltimos, que t6m de ser res-
peitados por ele, e na medida em que a administragao s6 pode ser favor6vel a tats
interesses, kinda que tenha tamb6m de controls-los, o individuo encontra nelas a
protegao para o exercicio dos deus direitos e, assam, o seu interesse particular
vincula-se a conservagao do todd. De algum tempo para c6 sempre se organizou a
partir de ama, e o esforgo principal tem fido esse modo de organizar; no entanto
o que este em baixo, a grande massa do todd 6 facilmente deixada num estado

mais ou menos inorganico; e 6 todavia da maior importancia que ela se tome
organica, pris s6 assim ela 6 pot6ncia, 6 poder autorizado ';, em casa contr6rio ela

6 somente um banda, uma multidgo de ftomos dispersos. O poder legitimo s6
existe num estado de relag6es organicas entre as diferentes esferas

3' A massa enquanto organica 6 potencia (itZachr) e poder autorizado (Gewa/r) e, por isso:
Hegel qualifica na fuse seguinte este 'coder autorizado ' de 'legitimo ' (be/"ec#/zkre Gewa/r)
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:2. Os funcionarios pablicos: $$ 291-297

$ 291"0 litre acesso ao funcionalismo pablico,,

tamento universal.

$ 292 "A nomeagao dos funcionarios pele monarca"

$ 293 "A relativa autonomic do governs em face do monarca coma um

I nn
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de um dever, assim tamb6m a sua tarefa 6 um direito subtrafdo a conlin.
g6ncia

$ 294 "Os direitos dos funciongrios p6blicos,,

O individuo que pda ato soberano($ 292) 6 vinculado ao um emprego pa-
blico esb submetido ao cumprimento do seu dever, aoFe]emento] subs-
tancial da sua relagao de emprego enquanto condigao desse vinculo, no
qual ele encontra, coho conseq&4ncfa dessa relagao substancial, os [seus]
rendimentos e a satisfagao assegurada da sua padicularidade ($ 264) e
[tamb6m] a ]iberagao da sua situagao externa e a da atividade funcional
de todd ulterior influ6ncia e depend6ncia subjetiva

1. 0 ethos do servidor pablico,,

O Estado nio conga com prestag6es arbitrgrias e caprichosas (coma.
por ex., uma administragao da justiga que seria exercida por cavalei-
ros andantes), precisamente por que das sio caprichosas e arbitrg-
rlas, e reservam para sia sua pr6pria execugao segundo maneiras de

ver subjetivas bem como, igualmente, a sua nao-realizagao por capri-
cho e a execugao de fins [meramente] subjetivos. O outro extremo do

cavaleiro andante, no que diz respeito ao servigo do Estado, seria o
do serufdor .pzZbZfco que estaria vinculado a sua prestagao de servigo
meramente por necessidade constringente, sem verdadeiro dever e
igualmente, sem direito. - O servigo do Estado exige, ao contr£ri6, o

sacrif.cio da satisfagao aut6noma e caprichosa de fins subjetivos e,
precisamente por ipso, df o direito de encontrf-los nas prestag6es
onforme ao dever, mas somente nelas. Nisso reside, por esse lada, o

vinculo do interesse universal e do interesse particular, o qual cons-
tituio conceito e a solidez interna do Estado($ 260)

:2. A relag5.o funcional publica n£o 6 uma relagao contratual,,
A relagao funcional publica, do mesmo modo, nio 6 uma relagao de
contrato ($ 75), embora exista um duplo assentimento e uma presta-
gao de amboy os ladas. O servidor nio 6 chamado a uma prestagao de
servigo singular, acidental, como o mandatario, sengo que coloca o
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na realidade efetiva. Esse 6 o ponte do qual dependem a satisfagao
dos cidadios com o governo e a sua confianga pele, assim homo a
execugao ou o enfraquecimento e o malogro dos intentos do governo
dependem, no sentido de que a espdcfe e o modo da execugao sio fa-
cilmente avaliados pele sentimento e pda disposigao de gnimo como

tgo importante quando o proprio confezZdo a ser executado, que ja por
si pode canter um anus [para os governados] . Na imediatez e na pes-
soalidade dense contato reside que o controle a partir do alto, por
este ladd, alcanga maid incompletamente o seu nlm, que pode encon-
trar obstgculos tamb6m no interesse comum dos ftmcion6rios pabli-
cos enquanto des se unem estreitamente em estamento contra os

subordinados e os superiores, obstgculos cuba eliminagao, especial-
mente em instituig6es de pesto talvez ainda maid imperfeitas, exige e
legitima a intervengao mats alta da soberania (coma, por ex, Frederf-
co 27 no cano, tornado famoso, do moleiro Arnold)

g 296 ' A formagao do funcionfrio e o tamanho do Estado coma corre-
tivo do arbitrio privado,,

O rata de a aus6ncia de paixao, a retidgo e a polidez do comportamento
tornarem-se costume, esb em parte conexo com a direta jormafao dffca e
do pensamenfo que serve de contrapeso espiritual aquilo que o aprendi-
zado das assim chamadas ci6ncias dos objetos dessas esferas, a pratica
exigida das tarefas, o trabalho efetivo etc., t6m de mecAnico e de anflogo
ao mecfnico dentro de si; por outro lado, o famanho do Estado 6 um mo-
ments capital, gragas ao qual tanto o peso dos lagos familiares e de outros
lagos privados 6 enfraquecido, quanto tamb6m a vinganga, o adia e outras
paix6es que tats tornam-se mats impotentes e com isso maid obtusas: na
ocupagao com os grandes interesses existentes num grande Estado essen
ladas subjetivos desaparecem por sie engendra-se o hfbito de interesses.
de maneiras de ver e de tarefas universals.
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$ 297 "Os perigos de um isolamento do f\l
nc]onalismo pliblico>,

OPosigao, qu
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c. O poder legislativo

1. As tarefas e os membros: $$ 298-300

$ 298 As tarefas do legislative

O porter /egfsZafluo concerne is leis coma this, na medida em que das
precisam de continua determinagao ulterior, e aos assuntos internos in

teiramente universais por seu conte6do. Este poder 6, ele pr6prio, parte
da constituigao, que Ihe 6 pressuposta e, nessa medida, ela este em si e
por si inteiramente fora da determinagao direta dente poder, mas ela ad-
quire na determinagao continua das leis e no carfter progressivo dos as-
suntos universais do governs o seu desenvolvimento ulterior

Adendo. A constituigao tem de ser em sie por sio terreno s61ido sobre o qual este
o poder legislative e ela ngo precisa, por ipso, ser primeiro Kinda feith A consti-

tuigao portanto d, mas tamb6m, essencialmente, uem-a-ser, quer diner, ela pro
glide em sua formagao. Este progredir 6 uma alteragao que 6 inaparente e n5o
tem a forma da alteragao. Se, por ex., na Alemanha, o patrim6nio dos principes e
das suas famflias foi num primeiro memento propriedade privada, depots, por6m,

se transformou sem lute e resist6ncia em dominic da Gorda, quer dizer em patti
mania do Estado, ipso proveio de que os principes, porque sentiram precisar man-
ter a indiHsibilidade dos bens, exigiram que o Estado regional e estamentos re-

gionals" garantissem esse indivisibilidade e entrelagaram elsa garantia com a
esp6cie e o modo da subsist6ncia do patrim6nio, sabre o qual, agora, ngo maid

tinham a disposigao exclusiva. De maneira semelhante, anteriormente, o impe-
rador era juiz e percorria o seu reins exercendo a juridisgao. Gragas ao nero
avango aparente da cultura tornou-se exteriormente necessfrio que o imperador
cedesse, coda vez maid, [a outros] esse oficio de juiz, e assim se fez a passagem do

.[a/zd ' e o p]ura] 'Zander ' designam, desde ha muito tempo, regimes politicamente delimi-

tadas, os diveisos 'rhinos', ducados, marquesados, tamb6m cidades aut6nomas, provfncias, e
.lands/dlzde ' os deus respcctivos estamentos

102



LirMasj\aidatteyltais da$!osclia do direito... - Terceira pa'te ' Terceira seiko - O B;dado

I B:l I HX:B :ilHIH11
tado inteiramente distinto do anterior

$ 299 "As mat6rias da legislagao e a aprovagao dos impostos"

do a alterag6es, o que prejudicaria

103



G. W.F. Hehe!

unidade organica dos poderes do Estado implica que 6 Um" o espfri
to que axa o universal e o que lava a sua realizagao efetiva determi-
nada e o executa

..2. Os impostor coma a 6nica prestagao dos individuos ao Estado,,

Pode a primeira vista chamar a atengao no Estado que das muitas
habilidades, posses, atividades, talentos e das rfquezas divas infini-
tamente variadas que ai se encontram, que simultaneamente estgo

unidas com a disposigao de animoEcivica], o Estado nio exide ne
nhuma prestagao direta, mas s6 reclame este uma forma de riqueza
que aparece no dinheiro. -- As prestag6es que se referem a. defesa do

Estado contra inimigos entram em questao pda primeira vez na
pr6xima segao. De rata, o dinheiro nio 6 uma riqueza .pczrffcuZar ao
lada das restantes, mas ele 6 oEelemento] universal das mesmas. na

medida em que das se produzem na exterioridade do ser-ai, na qual
podem ser apreendidas coma uma coisa [cf. $$ 42 e ss.]. Somente
nesta extrema exterioridade 6 poss£vel a determinidade qucznfffaffucz
e, com ela, ajustiga e a igualdade das prestag6es.
3. A tributagao coma principio do Estado moderno,,

No Estado de PZafdo os governantes repartem os individuos entre os

estamentos particulares e imp6em a des as suas prestag6es .pczrffcu
lures(cf. $ 185 Anon); na monarquia feudal os vassalos tinham. do
mesmo modo, de prestar servigos indeterminados, mas tamb6m na
sua .pa#fcuZarfdade, como, por ex., o o6cio de juiz etc.; no Oriente.
no Egito, as prestag6es para as imensas construg6es arquitet6nicas
etc., sio igualmente de qualidade .parffcuZaz etc. Nessas situag6es
fblta o principio da Zfbezdade suZIPflua, o principio de que o agar
substancial do indivfduo, agar que em tats prestag6es 6 de coda ma-
deira algo particular em seu conteado, sega mediado pda sua uonfa-
de .parffcuZczr, -- um direito que s6 6 possivel pda exig6ncia das pres-
tag6es na forma do valor universal, e que 6 o fundamento que provo-
cou elsa transformagao

'> As edig6es anteriores trazem 'z{//z ' em it41ico e minasculo, ao inv6s de 'Um
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$ 300 "A composigao do legislativo,'

estamentos

de tudo.
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$ 3010 papel do elementoEformado] pelts estamentos..

O elements [formado] pelos esfamenfos tem a determinagao de trazer os
assuntos universals a exist6ncia nio s6 em si, mas tamb6m pczra si, into 6.

de ai trazer iexist6ncia o memento da /fberdade jormaZ subletiva, a
consci6ncia publica como unfuersaZfdade e/nphfca das maneiras de ver e
dos pensamentos dos mzzifos.

:l. O povo como "os muitos"w

A expressao "bs mzlilos" (oi polloi) indica a universalidade empfrica
mats corretamente do que a expressao corrente: "fodor". Pois, se qui-
sermos dizer que 6 por si evidence que neste "fodor", primeiramente
pele menos, nio sio visadas as criangas, as mulheres etc., ent5.o. com

ipso, 6 ainda maid evidence que nio se deve usar a expressao intei-
ramente determinada "fodor", olde ainda se trata de argo de todo
indeterminado

«2. A sese de que o povo gabe da melhor maneira o que Ihe conv6m,,
Entraram, em gerd, na chculagg.o de opini6es indizivelmente qantas

representag6es e maneiras de falar deformadas e salsas sobre povo
constituigao e estamentos, que seria um esforgo vio querer cite.-las.
discuti-las ou corrigi-las. A representagao que a consci6ncia comum
costuma antes de tudo ter sabre a necessidade e a utilidade da con-

corr6ncia dos estamentos 6 nomeadamente, de maneira aproximada
a de que os deputados do povo ou, at6 mesmo, o povo fen.hcz de com-
.preender da meZhor madeira o que melhor Ihe conv6m, e a de que ele

tenha indubitavelmente a melhor vontade para este melhor. No que
concerne ao primeiro, ocorre, ao contrario, que o povo, enquanto com
esta palavra se designa uma parte dos membros de um Estado. ex-
prime a parte que ndo saba o que guez '. Saber o que se quer e, mats
ainda, o que a vontade sendo em sie por si, a razao, quer, 6 auto de
conhecimento e discernimento profundos, que nio sio precisamente
coisa pr6pria do povo

A garantia que os estamentos oferecem para o bem universal e para

a liberdade publica, se refletirmos um pouco, nio se encontra no par-
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da liberdade raciona], e ha entre das instituig6es tail como a sobe-
rania do monarca, a hereditariedade da sucessio ao trono, a organs
zagao jurfdica etc., nas qtiais elsa garantia se encontra em grau ain
da mats forte.e

«5..A assemb16ia estamental coma uma passagem da sociedade civil-
burguesa ao Estado,,

E de se buscar, por ipso, a determinagao conceitual peculiar do esta-
mentos em que, neles, o memento subjetivo da liberdade universal. o
discernimento pr6prio e a vontade pr6pria da esfera que foi chamada
nesta exposigao de sociedade Civil-burguesa, v6m a exist ncaa em re

Za€do ao .Esfado. O cato de que este momento deja uma determinagao
da Id6ia desenvolvida at6 a totalidade, elsa necessidade interna, que
nio 6 para confundir com necessfdades e uffZfdczdes eicfernas, segue-
se, como em coda parte, do ponte de vista fllos66ico

Adendo. A posigao do governo perante os estamentos nio deve ser essencialmen-

te uma posigao hostil, e a crenga na necessidade dessa relagao hostil 6 um triste
ergo. O governs hia 6 nenhum partido que estqja em face de um outro. de modo
que um tenha de obter vantagem ou extorquir aldo do outro, e se um Estado che-

ga a elsa situagao ipso 6 uma calamidade e nio 6 um sinai de sa6de. Os impostor
que os estamentos aprovam nio devem ser. considerados coma uma dfdiva ao

Estado, sengo que sio aprovados para o bem daqueles mesmos que o$ aprovam.
O que constituia significagao dos estamentos 6 que, atrav6s deles, o Estado entry
na consci6ncia subjetiva do povo, e que este comega a participar daquele.

$ 302 0s estamentos coma 6rgao mediador entre o governs e o povo,
respectivamente, entre o monarch e o povo"

Considerados homo 6rgao medfador, os estamentos estio entre o governo
em gerd, por um lada, e o povo dissolvido nos indidduos e nas esferas

particulates, por outro. A determinagao desses estamentos exide deles
tanto o senffdo do .Esfado e do gouerno, quanto o dos infezesses dos chczz-

Zos.PQrffcu/ares e des si7zguZanes, e a dfsposffdo de dnfmo correspondente

iquele e a este sentida. Ao mesma tempo, etta posigao tem a significagaa

1 08



Liy&as.fiiyidamentais dalilosq$m do direito... - Terceira arte - Terceira segal - Q Eftado

ganico. . . . ....ID-'

vids de sogobrar

Adendo. A constituigao 6 essencialmente um gist
ema de mediagao Nos Estados

aqua, quando atua, meramente
d£sn6ticos, onde s6 h6. pHncipes e povo, o
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homo massa destruidora contra a organizagao. Mas, intervindo organicamente. a

multidio imp6e os deus interesses de modo conforme a leia a arden. Se, pelo
contrfrio, esse meir ngo 6 disponivel, entio o exprimir-se da massa sera sempre
argo selvagem. f por ipso que nos Estados desp6ticos o d6spota poupa o poco e

que a sua furia s6 atinge os que o circundam. Pda mesma razao, tamb6m, o povo
nesse Estado s6 paga poucos impostor, os quaid, num Estado constitucional. au-

mentam gragas a pr6pria consci6ncia do povo. Em nenhum pals pagan-se tantos
impostor quando na Inglaterra

$ 303 "Os membros das assemb16ias estamentais,*

O estamento unfuersaZ, que maid de perth se dedica ao seroiCO do gouerno
tem de ter imediatamente na sua determinagao o universal homo fim da
sua atividade essencial; no elemento esfamenfa/ do poder legislative o
estamento privado adquire uma szgnf/icagdo e uma atuagao poZfffcas.
Ora, este estamento privado nio pode aparecer ai [no e]emento estamen
tal do poder legislativo] nem coma uma massa indivisa, nem homo uma

multidio dissolvida nos deus atomos, mas, sim, coma czqufZo que eZejd d, a
saber, diferenciado no esfamenfo que se funda na relagao substancial e
naquele que se funda nas car6ncias particulares e no trabalho que as me-
deia ($$ 201 e s$.). Somente assam, com respeito a elsa diferenciagao, o
.parflcuZar real-efetivo no Estado se riga verdadeiramente ao universal

1. A exig6ncia de eleig6es universais,,

lsso vai contra uma outra representagao corrente segundo a qual,
por ser o estamento privado algado no poder legislativo a participa-
gao da coisa universal, ele terra de ail aparecer na forma de sfzzgula-
res, sega que des escolham representantes para elsa fungal, ou at6
que coda um deva exercer ele proprio o seu veto no poder legislativo
Elsa maneira de ver atomistica, abstrata, desaparece ja na familia
bem como na sociedade civil-burguesa, onde o singular s6 vem a apa-
recer como membro de um universal. Mas o Estado 6 essencialmente
uma organizagao de dais membros que sio cfrcuZos por si, e nele ne-

nhum moments devs mostrar-se coma uma multidgo inorganica. Os
muilos, enquanto singulares, o que se entende sem Haig por povo.
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.3. A cimara alta coma segunda cimara: $$ 304-307

$ 304 "Necessidade de uma segundo cgmara mediadora"
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cf. Anot. ao $ 302), pelo Cato de que a sua mediafdo vem a exist6ncia. As-
sam como o poder de govemo jf tem elsa determinagao da parte do poder
do principe($ 300), assim tamb6m, da parte dos estamentog. um memen-

to dos mesmos tem de estar voltado para a determinagao de existir essen-
cialmente coma o momento do termo-m6dio

$ 305 <Os membros da segunda cfmara: a nobreza,,

Um dos estamentos da sociedade civil-burguesa cont6m o princfpio que
por si6 capaz de tornar-se constitutive dessa relagao politica, a saber. o
estamento da eticidade natural, o qual tem por sua base a vida familiar e.
no que diz respeito a subsist6ncia, a propriedade fundi&ia, portanto, com
respeito a sua particularidade, tem em comum com o elemento formado

pele prhicipe um querer que repousa sobre sie a determinagao natural
que esse elemento encerra em si mesmo

$ 306 «A independ6ncia e a ligagao social da nobreza,,

Esse estamento 6 especinicamente constituido para [ocupar] uma posigao
e uma significagao political na medida em que o seu patrim6nio 6 inde-
pendence tanto do patrim6nio do Estado quanto da inseguranga da ind6s-

tria, da busca compulsiva do ganho e da mutabilidade da posse em gerd,
tanto do favor do poder do governo quanto do favor da multidgo. e

mesmo assegurado contra o .Pr(iPrfo arbZfrfo, pelo cato de que os membros
dense estamento chamados a etta determinagao estio privados do direito

que os outros cidadios t6m, em parte de dispor livremente da sua propri-
edade inteira, em parte de saba-la transmitindo-se aos filhos segundo a
igualdade do amor; -- o patrim6nio lorna-se, assim, um Z)em heredffcfrfo
fnczZ£en6ueJ, gravado pelo morgadfo.

Adendo. Esse estamento tem um querer maid subsistente por si. No seu conjunto
o estamento dos proprietgrios fundifrios se diferencia numa parte cultivada e no
estamento campon6s. Entrementes, a essay dubs esp6cies $e de6ontam o etta
mehta da ind6stria, coma aquele que 6 dependente da car6ncia e a ela remetida
e o estamento universal, enquanto essencialme=te dependeilte do Estado. A se.
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$ 307 "A nobreza coho sustentaculo do trono e da sociedade,

sustent6.eula do trono e da sociedade

.4. A cfmara dos deputados: $$ 308-311

$ 308 "Os membros da primeira cimara: os deputados das associa-
g6es cooperativas, comunas e corparag6es"
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tidgo dos deus membros, essencialmente, por6m, por causa da natureza
da sua determinagao e das suas ocupag6es, s6 pode intervir atrav6s de
depufados. Na medida em que estes sio delegados pda sociedade civil-

burguesa, 6 de se supor imediatamente que etta delega coho aqufZo que
eZa d, - por conseguinte, nio enquanto dissolvida atomisticamente nos

singulares e enquanto se reunindo somente por um instante sem duragao
ulterior, para um ato singular e temporgrio, mas enquanto articulada nas
suas associag6es cooperatives, comunas e corporag6es jf previamente
constituidas, que dessa maneira adquirem uma conexio politica. A exis-
t6ncia dos estamentos e a da sua assemb16ia encontram uma garantia
constitutional que Ihe 6 pr6pria na legitimagao desses estamentos para
uma tal deputagao convocada pelo poder do principe, assim homo na legi-
timagao do primeiro estamento a aparecer ]na esfera po]itica]($ 307)

1. A cidadania universal como abstragao,,

O rata de que fodor, singularmente, devem participar na deliberagao
e na decisio sabre os assuntos universais do Estado, porque essen
todos sio membros do Estado e os deus assuntos s5.o os assuntos de
fodor, aos quais des t6m o direito de estar presented com o seu saber
e querer -- esse representagao, que quereria introduzir o elemento
democrdffco sem quaZquer Burma racfanaZ no organisms do Estado.

que s6 6 tal mediante tal forma, vem tio facilmente a mente, porque
se det6m na determinagao czbsfrafa de ser membro do Estado. e o
pensamento superficial se atom a abstrag6es.e
:2. A consideragao nacional e o sentido pratico,,

A consideragao nacional, a consci6ncia da Id6ia, 6 concrefa e. nessa

medida, ela vem ao encontro do verdadeiro sentido .prdflco, que ele
proprio nada maid 6 do que o sentido racional, o sentido da Id6ia
que nio ha que confundir com a mera rotina das tarefas e com o ho-
rizonte de uma esfera restrita
3. O Estado concreto,,

O Estado concreto 6 o todd arffc dado nos seas chou/os .parficuZares;
o membro do Estado 6 membro de um tal esfamenfo; somente nessa

sua determinagao objetiva ele pode ser tomado em consideragao no

14
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seu opinar subjetivo sobre o universal

$ 309 "0 mandate politico litre e universal dos deputados'-

camente
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..Adendo. A intmdugao da representagao [polftica] implica que o assentimento nio

deve ser dado por todos imediatamente, mas somente por mandatgrios, pris o
singular concorde nio maid coma pessoa infinite. A representagao se f\mda na
confianga: mas a confianga 6 algo diferente de eu dar o meu voto cano se fosse

este [indivfduo]. O vote majoritfrio 6 igualmente contr6rio ao principio que eu
devo estar presente enquanto este [indivfduo] naqui]o que deve me obrigar. Tem-
pe confianga num homed quando se toga o seu discernimento peso de algu6m
que tratarg a minha causa coma sua causa, segundo o seu melhor saber e a sua
melhor consci6ncia moral. O principio da vontade subjetiva singular desaparece
portanto, pris a confianga se dirige a uma coisa, aos pHncipios de um homem. do

seu comportamento, do seu amir, em sumo, ao seu sentido concrete. Importa, por
ipso, que aquele que entra num elemento [formado] pele estamento tenha um
carater, um discernimento e uma vontade que correspondam a sua tarefa de ser

chamado a se ocupar de assuntos universals. Nio se grata pris de que o individuo

venha a tomar a palavra enquanto abstratamente singular, mas de que os deus
interesses se fagam valer numa assemb16ia onde se trata do universal. Os eleito-
res precisam da garantia de que os deputados cumpram e promovam ipso.

$ 310 «As condig6es da deputagao,-

A garantia de que os deputados tenham as propriedades e a disposigao de
fnimo correspondentes a esse fim -- uma vez que o patrim6nio indepen-
dente jf reclama o seu direito no primeiro segmento dos estamentos -
mostra-se, no segundo segmento, que prov6m do elemento m6vel e mutf-

vel da sociedade civil-burguesa, precipuamente na disposigao de ammo,
na habilidade e no conhecimento das instituig6es e dos interesses do Es-
tado e da sociedade civil-burguesa, adquiridas atrav6s da condugao eHuff
pa dos neg6cios no exercicio dos carlos o/iciais de auforfdade ou do Esfa
do e corroboradas palo jaffa, e no sentfdo da auforidade e no senffdo do
.Esfado formado e porto a prova por esse exercicio.

1. A necessidade de condig6es restritivas,,

A auto-estima subjetiva acha facilmente sup6rflua e, at6 mesmo tal-
vez, ofensiva, a exig6ncia de tail garantias, se ela 6 feita em conside-

ragao ao chamado povo. Mas o Estado tem por sua determinagao o
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o direito de se espraiar.

$ 311«A superfluidade de uma eleigao«

do arbitrio
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,I. Os deputados como representantes,,

f manifesto o interesse em que enlre os deputados se encontrem, para
dada grande ramo particular da sociedade, p. ex. para o com6rcio, para
as fhbricas etc., individuos que conhegam a funds esse ramo e que per-
tengam a ele; -- na representagaolque o entendimento tem da eleigao
como] de um.eleger indeterminado, avulso, elsa circunstfncia impor
tante este somente entregue ao acaso. Cada um desses ramos tem, po-
r6m, perante os outros, o mesmo db'eito de ser representado. Se os de-
putados devem ser considerados como represenfanfes, ipso tem um
sentido organicamente racional somente quando nio o sqjam coma ne.
presenfanfes de sfnguZa7es, de uma multidao, mas z'epresenfanfes de
uma das esHeras essenciais da sociedade, representantes dos grander
interesses delta. O representar, por conseguinte, nio tem tamb6m
mats a significagao de que um estela no Zzzgar do oufro, mas, antes, de
que o proprio interesse esteja eHetfuamenfe presence no seu represen
taste, assim homo o representante estqja afEpresente] em prol do seu
proprio elements objetivo.

:2. Desvantagens do direito universal de eleger,,
A prop6sito da eleigao pe]os muitosEenquanto] singulares pode ser
ainda assinalado que, nos grander Estados em particular, necessaria-
mente hterv6m a indfHerenga em face do dar o seu veto, enquanto ele,
na multidao, tem uma influ6ncia inlsignificante e os que t6m direito a
vote, por mats elevada que a autorizagao desse direito se Ices apresente
e apregoe, precisamente nio comparecem a. votagao; --. de forte que de
uma tal instituigao resulta antes o contrgrio da sua destinagao, e a elei-
gao cai sob o poder de poucos, de um partido, por conseguinte, do inte-
resse particular, acidental, que exatamente deveria ser neue'alizado.

:5. As fung6es political de um sistema bicameral: $$ 312-315

$ 312 0 sistema bicameral

dada um dos doin ladas contidos no e]emento [farmado] pelos estamentos

($$ 305, 308) graz para a deliberagao uma modiHlcagao particular, e por-
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tanto, em aaas c8maras

$ 313 .' O sentido politico do sistema bicameral,,

maid imparcialmente e a sua oposigao 6 neutralizada

$ 314 A publicidade dos debates das assemb16ias estamentais,,

bZfcfdade dos debates das assemb16ias estamentais
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$ 315 0s debates piblicos das assemb16ias estamentais como meir
da formagao politica,,

A abertura dessa oportunidade de]obter] conhecimentos tem o aspects
mats gerd de que, assam, a oplnfdo .pdbZfca chega, pda primeira vez, a
pensamenfos oerdadefros e ao dfscernfmenfo da situagao e do conceito do
Estado e dos seus assuntos e, com ipso, pda primeira vez tamb6m. a uma
capacfdczde delz4Zgd-Zos mats racionaZmenfe; a seguir tamb6m ela conhe-
ce e aprende a respeitar as tarefas, os talentos, as virtudes e as habilida-
des das repartig6es do Estado e dos funcionfrios. Assim como estes talen-
tos conseguem nessa publicidade uma poderosa opodunidade de desen-
volvimento e um palco de eminence dignidade, assim ela 6 por sua vez o
rem6dio contra a presungao dos singulares e da multidio e um meir de
formagao para estes, e, na verdade, um dos maiores

Adendo. A publicidade dos debates das assemb16ias estamentais 6 um grande
espetfculo, eminentemente formador dos cidadaos, e o povo aprende neles a co

nhecer da mellor maneira o [elemento] verdadeiro dos deus interesses. Em regra
gerd domino a representagao£do entendimento], que todos jf sabem o que 6 bom
para o Estado e que na assemb16ia dos estamentos ipso apenas acede a palavra
mas de cato ocorre exatamente o contrario; primeiramente aqui desenvolvem-se
virtudes, talentos, habilidades, que tergo de servir de modelo. Tail assemb16ias

sgo de cerro penosas para os ministros, que t6m de estar dotados de engenho e
eloqti6ncia para aparar aos ataques af dirigidos contra des; mas, nio obstante. a
publicidade 6 o mellor meio de formagao [dos cidadaos] nos interesses do Estado

em gerd. Num povo em que hg espago pablico mostra-se maior vivacidade em
relagao ao Estado do que num povo em que fbltam. as assemb16ias estamentais
ou onde das nio sio pablicas. S6 e primeiramente mediante este tornar conheci.

do cada um dos deus passes 6 que as cfmaras se comunicam com o resto da opf-

nfdo .ptZbZfca, e mostra-se que uma coisa 6 o que coda um se p6e na cabega, em
casa, junto a sua mulher e aos deus amigos, e outta coisa 6 o que acontece numa
grande assemb16ia, onde uma sagacidade devora a outta.
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:6. A opiniao publica,'

$ 316 "0 substanciale o arbitrario da opiniao publica"
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fisa apreciagao. Vista que ai se tem a ver com a consci6ncia da .pecuZfarf-
da(Ze da maneira de ver e do conhecimento, uma opiniao 6 tanto mats pe-
culiar quanto pier 6 o seu conteado; pris o nxim 6 aqwlo que 6 inteiramente
particular e peculiar no seu conteado, o nacional, ao contr6rio, 6 o universal
em sle por si, e o.pecuZfar 6 aquino com que o opinar se ent;ai(!ece

1. A ambiva16ncia da opiniao publica,,

Nio 6 portanto de se considerar uma [mera] diversidade de manei-
ras de ver subjetivas, se ora se diz:

Vox populi, vox dei,
ora (em Ariosto," por ex.):

Che'l Volgare ignorance ogn'un riprenda
E parli pia di quel che mend intenda

Ambas resided, de vez, na opiniao publica. -- Vista que Bela verdade
e ergo sem fim estio imediatamente unidos, nio se leva verdadeira-
mente a sdrfo nem uma nem outdo. Pode parecer dificil discriminar o
que 6 de se levar a s6ri6; ipso de cato serf tamb6m dificil se nos ati-
vermos a exfeznczfdo fmedfafa da opiniao publica. Visto que, no en-
tanto, o substancia16 o seuFe]emento] inferno, somente esse 6 de se
levar a s6rio; esse nio pode por6m ser conhecido a parter dela, mas.
precisamente porque ele 6 o substancial, o pode somente a partir de
sl mesmo e por si mesmo. Sqja qual for a paixao colocada tamb6m na

opiniao, e a seriedade com que se afirme ou ataque e dispute, ipso
nio 6 crit6rio para decidir do que 6 que de faso se trata

<2. Resposta a pergunta para concurso proposta por Frederico, o
Grande,,

Um grande espirito propos para resposta publica a pergunta, se d
permfffdo fZudfr um pollo?:7A resposta tinha de ser, que um povo nio

36 Ou em Goethe [Sprichw6rt]iches]=

Golpear a massa pods

Nisso ela 6 respeitavel

juZgar {Jze caimiseraveimente. (Trad. M.LM)

Orca/zdo .Fb'faso, canto XXVlll, estrofe l: "que o vulgo ignorante censura todo mundi e
mais fda daquilo de que menos entende." (Trad. MLM)
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segue maid facilmente o seu andamento

$ 318 'A independ6ncia em face da opiniao publica,*

concerto

Adelzdo. Na apiniao publica esb judo o que 6 false e buda o que 6 verdadeiro, mas

cube ao grande homem encontrar nela o verdadeim. Aquele que diz ao seu tempo

, -. ,=£L:=.=:::
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e consuma o que esse tempo quer e exprime 6 o seu grande homem. Ele raz
aquilo que 6 o [elemento] interno e a ess6ncia do [seu] tempo, rea]iza-os efetiva-

mente, -- e aquele que nio 6 capaz de deprezar a opiniao piib]ica ta] como ela a
ouve aquie ali nunca tara nada de grande

$ 319 'Restrigao da liberdade de opiniao e a inocuidade da externa-
gao de opini6es political numa comunidade,,

A liberdade da comunicagao publica -- (um de cujos memos, a fznprenscz, se
avant4ja ao outta, ao discurso oral, pele maior alcance do seu contato.

mas em contrapartida, ]he flea atrgs em vivacidade), -- a satisfagao da
quele impulso que comicha de dizer e ter ditz a sua opiniao, tem a sua

garantia direta nas leis e disposig6es de direito e nas de policia, que em
parte impeded, em parte punem as suas extravagancias, a sua garantia
indireta, por6m, na inocuidade fundada precipuamente na racionalidade
da constituigao, na solidez do governo e, tamb6m, na publicidade das as-
semb16ias estamentais, -- nessa arima, na medida em que nessas assem-
b16ias se exprime a visio perspicaz s61ida e cultivada dos interesses do
Estado e, [esta] deixa aos outros pouca coisa significativa a dizer, especi-
almente na medida em que shes 6 tirada a opiniao que, supostamente, tal
dizer Bela de particular importancia e eficacia; -- [inocuidade fundada]
a16m disco, todavia, na indiferenga e no desprezo peso discurso superficial
e odioso, indiferenga e desprezo aos quads esse discurso necessariamente
cedo se degradou

:l. Superficialidade da exig6ncia de uma irrestrita liberdade de im-
prensa"

Definir a liberdade de imprensa como a liberdade de dizer e escrever o

que se guar 6 equivalence a declarar que a liberdade em gerald a li-
berdade de/Zzzer o que se qzzer. -- Tal madeira de char 6 pr6pria da ru
deza e da superficialidade ainda inteiramente inculta do representar. .

.2. Dificuldade de uma regulagao normativa de direito penal«
De tesco, segundo a natureza da coisa, em parte alguma o formalis
mo se aferra tio obstinadamente a algo e chega tgo pouco a um en-
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4. Limited da liberdade de external a sua opini5.ow

Mas o substancial 6 e permanece sendo que a lesio da honra de indi-

vfduos em gerd, a caliinia, a inj6ria, o desacato do govemo, das subs
autoridades e dos deus funcionarios, particularmente da pessoa do
principe, o esc6rnio das leis, o incitamento a revolta etc., sgo crimes

transgress6es de multiples gradag6es. A major indeterminidade que
tail agnes adquirem gragas ao elemento no qual t6m a sua externa-
gao nio suprime esse seu carfter substantial e ela tem, por ipso, so-

mente a conseqti6ncia que o terreno suZ!&ffuo no qual das foram co-

metidas tamb6m determina a pzafureza e a/zgura da reafdo; esse
terreno da transgressao, ele pr6prio, 6 aquele que, na reagao, sega ela
entio determinada como coibigao dos crimes pda polfcia, deja como
pena propriamente dina, transforma a subjetividade da maneira de
ver, a conting6ncia e semelhantes em necessidade. O formalismo se

empenha aqui, coco sempre, partindo de aspectos fsoZados que per-
tencem ao aparecimento exterior e de abstrag6es que ele bra dense
aparecimento, em afastar por meir de arrazoados a natureza subs-
tancial e concreta da coisa

5. A inaplicabilidade dessas restrig6es a publicag6es e externa96es
cientificas,,

As c£8ncfas, no entanto, contanto que sejam ci6ncias, ja que das em
prlnciplo nio se encontram no terreno da opiniao e das maneiras de
ver subjetivas, nem tamb6m a sua apresentagao consiste na arte dos
torneamentos verbais, das alus6es, das meias-palavras e dos enco-
brimentos, mas, na expressao inequivoca, determinada e aberta da
significagao e do sentido, nio caem na categoria do que constitui a
opiniao publica ($ 316)

6. Ressalva: a periculosidade, condicionada Bela situagao, da exter-
nagao de opini6es,,

De rests, visto que, coma assinalado anteriormente, a intelig6ncia, os
principios, as opini6es dos oufros sio o elemento no qual as maneiras
de ver e as suas externag6es como tats tornam-se uma aldo Zeuc&da a
terms e alcangam a sua exist6ncia efetivamente real, esse lado das
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to id6ntica com a vontade substancial, subjetividade que constituio con-
ceito do poder do principe e que, enquanto fdeczZfdade do todo, nio adveio
ainda, no que at6 aqui foi apresentado, ao seu direito e ao seu ser-ai

Adendo. Ja consideramos uma vez a subjetividade no monarca como o alice da
Estado. O outdo lada 6 o modo como ela se mostra arbitrariamente na opiniao
publica enquanto aparecimento o mats exterior. A subjetividade do monarca 6 em

si abstrata, mas ela deve ser alba concrete e, coma tal,. a idealidade que se es-
praia sabre o todo. O Estado na paz 6 aquele no qual subsistem todos os ramos

da vida burguesa, os quaid por6m t6m esse subsistir justaposto e mutuamente
extr£nseco enquanto provindo da Id6ia do todo. Esse provir tem de. tamb6m. vir
ao aparecfmenfo como a idealidade do todd.

11. A soberania e2cternct

:l. A unidade do Estado atrav6s da possibilidade da guerra: $$ 321-324

$ 321..A unidade interna e externa do Estado,,

A sobercznfa !nfez"na ($ 278) 6 elsa idealidade, na medida em que os me-
mentos do espirito e da sua realidade efetiva, do Estado, estio desdoZ)ra
dos na sua necessfdade e su6sfsfem homo membros do mesmo. Mas o espf-
rito, enquanto relagao fn#nffamenfe negaffua a s! na liberdade, 6, do
mesmo modo, essencialmente ser'Farce-s!, que assumiu denfro de si a di-
ferenga subsistence e 6 com ipso excludente. O Estado tem fndfofdzzaZfda.
de nessa determinagao, individualidade que 6 essencialmente coma indi-
viduo e, no soberano, coho individuo efetivamente real, imediato($ 279).

$ 322 «A soberania nacional coma a honra suprema de um povo '-

A individualidade, enquanto ser-para-si excludente, aparece cano reZafdo
a oufros .Esfczdos, dada um dos quaid 6 aut6nomo perante os outros. Vista
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que o ser'para-sf do espirito efetivamente real tem ness
a autonomic o seu

indivfduo esteja a sua ftente, patriarca, cacique etc

$ 323 «A individualidade do Estado como condiQao de possibilidade da
guerraw

traz ao ser-aie a consci6ncia a nulidade dos mesmos
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$ 324 *0 servigo militar obrigat6rio no casa de um guerra nacional,-

Etta determinagao com a qual o interesse e o direito dos singulares 6 por-
to coma um momento evanescente 6 simultaneamente o posffft;o, into 6, o
positive nio da individualidade contingente e mutfvel desses singulares
mas da sua indivualidade sends em si e .poz ' si. Elsa situagao e o ieconhe-
cimento da mesma 6, portanto, o dever substantial desses singulares o
dever de conservar elsa individualidade substantial, a independ6ncia e a
soberania do Estado, com perigo e sacri6cio da sua propriedade e da sua
vida, outrossim, do seu opinar e de judo aquilo que de si mesmo este.
compreendido no fmbito da vida

:l. A concepgao utilitarista do servigo militar obrigat6rio,,

Hg. um cglculo muito distorcido quando, ao exigir esse sacrificio, o
Estado 6 considerado somente como sociedade civil-burguesa e o fim-
Qltimo somente homo o asseguzaz' a usda e. a .proprfedade dos indid-

duos; pols elsa seguranga ngo 6 alcangada pda sacriflcio daquilo que
deve ser assegurado; pelo contrhrio

.2. O momento 6tico da guerra,,

No que foi indicadoEno caputo reside o momenfo 6tico da gzferra, a
qual nio 6 de se considerar homo um mal absoluto e uma conting6n-
cla meramente exterior, conting6ncia etta qhe teria o seu fundamen-
to, ele mesmo, portanto, contingente, no que quer que deja, nas pai-
x6es dos detentores do poder ou nas dos povos, em injustigas etc., em
gerd naquilo que nio deve ser. O contingente vem de encontro
aquilo que 6 de natureza contingente, e este destino 6, por conse-
guinte, precisamente a necessidade, -- da mesma maneira homo em

principio o conceito e a filoso6ia fazem desaparecer o ponto de vista
da mera conting6ncia e conhecem nela, enquanto afar ncaa, a sua
ess6ncia, a necessidade. E necessdrfo que o finito, a posse e a vida
sejam .pastas coma contingentes, porque este 6 o conceito do finite.
Elsa necessidade tem, por um lada, a figura de uma forma natural
violenta, e todd finito 6 mortal e passageiro. Na ess6ncia utica, po-
r6m, no Estado, elsa forge violenta 6 subs'ai,da a natureza e a neces-

130



Lil&as.@ndamenlais da.$!osigia do direito... - Terceira parte ' Terceira segal - O Esudo

tra jusdficagao, se

d/ungsarfe/z des Nafurrechfs, Ed. Suhrkamp, vo1 2

P. 482.
131



G. W.F. Flege!

sua independ6ncia com tanto menos sucesso e honda, quanto menos

era possfvel chegar internamente a uma primeira instituigao do po-
der de Estado (a sua liberdade morreu no tenor de morrer); Estados.
que nio tendo a garantia da sua autonomia na sua forma armada.
mas em outros aspectos(coho por ex., Estados desproporcionalmen
te pequenos em comparagao com deus vizinhos), podem subsistir com

uma constituigao interna que, por si, nio garantiria nem a tranqtii-
lidade interna nem a externa etc. ' '"' "'"''

corps, e quando as panes em si mesmas endurecem a morte este ar.'Paz perp6-
tua foi fteqiientemente exigida como um ideal, do qual a humanidade deveria se
aproximar. .Kant propos, assim, uma coligagao de principes, que deveria arbitrar

os conflitos dos Estados, e a Santa Alianga tinha a intengao de ser aproximada-
mente um tal instituto. $6 que o Estado 6 um indivfduo e, na individualidade. a
negagao este essencialmente contida. Ainda que, portanto, um cerro n6mero de

Estados se constitua numa faminia, etta associagao, enquanto individualidade.
tem de criar uma oposigao e engendrar um inimigo. Nio s6 os povos $aem revigo-
rados das Buena, mas ® nag6es, que estio em disc6rdia dentED de si, alcangam
com a guerra extema a tranqtiilidade interns. Certamente, pda guerra adv6m

mseguranga na propriedade, mas essa inseguranga real nada mats 6 do que o
movimento, o qual 6 necessgrio. Ouve-se dos palpitos falar tanto da inseguranga,
da vaidade e da inconstfncia das coisas temporais, mas coda um pensa a respei
to, por maid tocado que estqja, eu vou, contudo, reter o que 6 meu. Mas se elsa
inseguranga vem efetivamente a baila, na forma de hussardos com sabres relu-
zentes, e 6 coisa syria, elsa comovida edi6lcagao que judo predisse valve-se. en
tao, a proferir maldig6es sobre os conquistadores. Apesar disco, as guerras ocor-
rem quando estgo na natureza da coisa; de novo as sementes germinam rapids
mente, e o palavr6rio emudece dianne das s6rias repetig6es da hist6ria
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2. As Forgas Armadas: $$ 325-328

$ 325 "As Forgas Armadas coma estamento"

$ 326 "Guerra defensiva e guerra de conquista"
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Vil-burguesa como estando arima do necessgrio em sie por si, que:
dessa maneira, s6 vale como um meio para aqueles

$ 327 «A bravura militar homo virtude formal,,

A bravura militar 6 por si uma virtude 6ormaZ, porque ela 6 a absbagaa
suprema da liberdade, abstragao de todos os Sins particulates, das posses,
da fruigao e da vida, mas ela 6 elsa negagao de uma madeira exferfor-
menfe-eHeffua, e 'porque w a alienagao [dos fins particulares], como reaZf-

zafdo pZenaEda bravura mi]itar], nio 6 bela mesma de natureza espiritu-
al, ..e porque a16m dissow o estado de fnimo interns pode ser este ou
aquele motive e o seu resultado efetivamente real pode, tamb6m, nio ser
pczra sie somente para os outros.

Adendo. O estamento militar 6 o estamento da universalidade, ao qual compete a
defesa do Estado e que tem o dever de frazer a pr6pria idealidade em sii exis-
Bncia, quer dizer, sacrificar-se. A coragem 6 certamente diversa. A coragem do
animal, do bandido, a bravura em vista da honra, a bravura dos cavaleiros. n5o
sio ainda as verdadeiras formal. A verdadeira bravura militar de povos cultiva
dos 6 o ester-pronto para o sacrificio a servigo do Estada, de forte que o individuo

s6 constitui um dentre muitos. Nio a bravura pessoal, mas a insergao no univer-
sal 6, aqui, o que ha de maid importance. Na India quinhentos venceram a vinte

mil, que ngo eram covardes, mas que somente nio tinham etta disposigao de
fnimo de atuarem cerrados em uniio com os demais

g 328 "As oposig6es que residem na bravura militar,,

O teor da bravura militar homo estado de gnimo reside no verdadeiro fim-
Qltimo absolute, na sobercznfa do Estado; - a realidade efetiva dense fim-

Qltimo como okra da bravura militar tem por sua mediagao o entregar a
realidade efetiva pessoal. Etta figura cont6m, por ipso, a dureza das opo-
sig6es supremes: aJlenafdo" mesma, mas como ex£sf2ncfa da liberdade.

fn/dzziserung ' significa, aqui, primeiranlente 'alienagao ' , implicando tamb6m o sentido
de 'renancia ', 'abandons' ,'despojamento ', no faso, da vida e da liberdade pessoal ('homo

0
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nio 6 a invengao acidental dessa alma o que transformou a figure
meramente pessoal da bravura numa figura maid abstrata.

$ 329 Transigao a pr6xima subsegao
de soberania do monarca,,

a politico externa homo direito

Por ser o Estado um sujeito individual, ele tem um lada dirigido para
fora. A sua relagao a outros cai na algada do .porter do .prflzczpe, ao qual
por ipso, compete imediata e unicamente comandar as Forgas Armadas
entreter relag6es com os outros Estados por keio de embaixadores etc.
declarar guerra e concluir paz e outros tratados

Adendo. Em quake todos os parses europeus o spice individual 6 o poder do prin-

cipe, que tem de se encarregar das relag6es external. Onde existem constituig6es
estamentais pode surgir a questao, se a guerra ou a paz nio devem ser decididas

pelos estamentos, e, em todd cano, se estes conservargo a sua influ6ncia, parti-
cularmente com respeito aos meios financeiros. Na Inglaterra, por ex., nio se
pode empreender uma guerra impopular. Se por6m se acredita que o principe e o

gabinete estejam maid sujeitos is paix6es do que as camaras, e que, por este ra-
zao, se busch jogar is mios das &ltimas a decisis sabre guerra e paz, 6 preciso
dizer que, freqiientemente, nag6es inteiras se entusiasmam maid e podem mats
ser levadas pdas paix6es do que os seus pHncipes. Na Inglaterra vgrias vezes o

povo todd premiu pda guerra e coagiu os ministros a empreend6-la. A populari
dade de Pitt proveio de que ele labia it ao encontro daquilo que a nagao entio
queria. S6 mats tarde, o arrefecimento [das paix6es] produziu a consci6ncia de
que a guerra era instil e desnecess6ria e, que fora iniciada sem o cglculo dos
meios necess6rios. O Estado, a16m disco, este em relagao nio s6 com zzm outta.
mas com vfrios outros e os entrelagamentos das relag6es tornam-se tio delica-
dos, que s6 desde o apace se pode lidar com des.
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B. O direito p6blico externo

1. 0 estatuto juHdico do direito internacional: $$ 330-333

$ 330 "A base do direito internacional,,

rana$ dlHerentes.

$ 331 'Condig6es do reconhecimento coma Estado soberano"
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da sua situagao, e o reconhecimento, enquanto contendo uma identidade
de amboy Estados, repousa igualmente sobre a maneira de ver e a vonta-
de do outro

<l. A soberania estatal e a pretensao de intervenga,o legitimista,,

O singular 6 tio pouch uma pessoa real-efeti\ a sem relagao a outras
pessoas($ 71e alhures), quanto o Estad0 6 um individuo real-efetivo
sem relacionamento a outros Estados($ 332). A legitimidade de um
Estado e, mats precisamente, na medida em que ele este voltado
para fora, a do poder do seu principe, 6 por um lado um relaciona-
mento que se volta inteiramente .pczra denfro (um Estado nio deve se

lmlsculr nos assuntos internos de um outro), - por outdo lado. ela
tem de ser tamb6m compZefczda pelo reconhecimento dos outros Es-

tados. Mas esse reconhecimento exige a garantia de que ele, igual-
mente, reconhega os outros que devem reconhece-lo, into 6, de que os
respeitarg na sua autonomia. e, por donseguinte, de que a estes nio
pode ser indiferente o que se paisa no seu interior

2. O problema de um reconhecimento international fora do Jus Pu.
bLicum Europaeum"

No que concerne a um povo n6made, por ex., em gerd a um povo que
st6 num degrau inferior de civilizagao, apresenta-se em seguida a

quest5o de saber em que medida ele pode ser considerado coma um
Estado. O ponto de vista religioso (outrora o do povo judeu, dos povos
maometanos) pods center uma oposigao ainda maiorlentre um Es-

tado e os outros], que nio permite a identidade universal requerida
pele reconhecimento

Adendo. Quando, antes da paz de Campoformio, Napoleao dizia que "a Rep6blica

ftancesa ngo carecia de reconhecimento algum, como tampouco o sol precisa ser
reconhecido", o que reside nestas palavras nio 6 nada maid do que precisamente
o vigor da exist6ncia, que ja graz consigo a garantia do reconhecimento, sem que
ele tenha fido explicitado

138



Litthas.fiitldamentais dajUw$m do direito... - Terceira parte ' Terceira segal - C)'ESEaAo

$ 332 «Os contratos coma materia do direito internacional,,

zem em si mesmos.

$ 333 "A validade dos contratos internacionais,,

Lada
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quads forem, em suma, sempre sobre a vontade soberana particular e
que, por elsa Fazio, permaneceria afetado de conting6ncia

"2 0 questionamento do direito internacional pda razio de
Estado: $$ 334-337>>

1 334 A guerra coma instituto do direito international: a violagao dos
contratos ou do reconhecimento homo motivo de guerraw

A disputa dos Estados entre si, na medida em que as vontades paaicula-
res nio chegam a um acordo, s6 pode, por elsa Fazio, ser decidida pda
guerra. Quaid das les6es por6m, dentre as que podem ocorrer facilmente e
em grande n6mero no gmbito muito abrangente dos Estados e nas [suas]
relag6es multilaterais atrav6s dos deus s6ditos, tenham de ser considera-
das coma um rompimento determinado dos tratados ou coma uma lesio
do reconhecimento e da honra, permanece em si indetermingvel. visto
que um Estado pode colocar a sua in6initude e a sua honra em cada um
dos aspectos singulares que o concerned e ele este tanto mats inclinado a

este irritabilidade, quanto maid uma individualidade forte 6 impelida:
por um longs perl.odo de tranqtiilidade interna, a procurar-se e a crier-se
afora uma materia de atividade

$ 335 <A interpretagao de uma situagao coma causa de conflitos,*

A16m disco, o Estado, homo [ser] espiritua] em gera], nio pode se ater a
querer dar atengao meramente a reaZfdade eHeffua da lesao, mas a etta se
acrescenta, como causa das contendas, a represenfczfdo de uma tal lesfo
coma a de um .perfgo ameagador da parte de um outta Estado, junto com
[a ava]iagao dJo aumento e a diminuigao de probabilidades maiores ou
menores, com suposig6es de inteng6es]hostis] etc.

$ 336 A raz5o de Estado cano crit6rio da politica externa,,

Vista que os Estados na sua relagao de autonomia sfo como vontades par
ffcuZares umps perante as outras e que a pr6pria validade dos tratados
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a
todos concrefos

$ 337 "A orientagao pele bem-proprio coma obrigagao do soberano '-

dado na sua particuZaridade determinadar"

Estado e as suas relag6es ao ponte de vista moral
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.3. As bases supra-estatais do direito internacional: $$ 338-339

$ 338 A validez do direito na guerra>>

No faso de que os Estados se reconhecem reciprocamente como tats per-
manece, afnda na guerra, situagao de aus6ncia de direito, de vio16ncia e
conting6ncia, um Zczfo no qual des valem uns para os outros sendo em si
e por si, de forte que, mesmo em plena guerra, a guerra 6 determinada

coma alba que deve ser transit6rio. Ela cont6m, por conseguinte, a deter-
minagao de direito internacional, consistindo em que, nessa, este conser-
vada a possibilidade da paz, e, portanto, por ex., os embaixadores sio

respeitados e, em gerd, em que ela nio 6 conduzida contra as instituig6es
internal e a pacifica vida familiar e privada, contra as pessoas privadas.

Adendo. As guerras maid recentes sio por ipso conduzidas mats humanamente: e
as pessoas ngo se de6ontam com 6dio entre si. No mfximo interv6m inimizades

pessoais nos pastas avangados, mas, no ex6rcito enquanto ex6rcito, a inimizade 6
argo indeterminado, que cede em face do dever que coda um respeita no outta.

$ 339 0s costumes coma base do direito internacional,,

De resto, o comportamento reciproco na guerra (por ex., que se fagam pri-
sioneiros) e os direitos para o intercimbio privado etc., que um Estado em
tempo de paz concede aos s6ditos de um outro, repousam precipuamente
sabre os costumes das nag6es, enquanto universalidade interna da condu-
ta, universalidade que se mant6m em today as relag6es.

Adendo. As nag6es europ6ias formam uma famflia segundo o principio universal
da sua legislagao, dos deus costumes, da sua formagao, e assim, em conformidade

com ipso, a conduta international modifica-se numa situagao [de guerra], na qua]
o dominante nio seria senio o infligir-se m6tuo de males. A relagao de Estados a
Estados 6 instfvel; nio ha nenhum pretor que arbitre ai; o pretor superior 6 uni-
camente o espi.rico universal sendo em sie por si, o espirito do mundo.
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$ 340 "Passagem a pr6ldma subsegao: a dia16tica dos espfritos do
novo como hist6ria,,

enquanto trfbunaZ do mundi.

4tA fuse "A hist6ria do mundi 6 o tribunal do mundi", "Die Weltgeschichte ist das Weltge-
richte", que Hegel ngo ata expressamente, prov6m de um poems tardio de Schilller, Resigna-

:l==T::.:'=::=yl::l=E'=:g£H:3::1: U E; l:U:
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C. A Hist6ria Mundial

1. A id6ia de hist6ria mundial: $$ 341-343

$ 341 «A hist6ria mundial homo tribunal do mundi,,

O eZemenfo do ser-ai do espfrlfo anfue/"saZ, elements que na arte 6 intui-

gao e imagem, na religiao sentimento e representagao, na 6ilosofia o pen-
samento puro, livre, 6 na /zfsf(irda do munro a realidade efetiva espiritual
em toda a abrang6ncia da interioridade e da exterioridade.asta hist6ria
6 um tribunal, porque na sua zznfuersaZfdade sendo em sie por sio .Raff!-
cuZar, -- os penates, a sociedade civil-burguesa e os espfritos dos polos, na
sua coloHda realidade efetiva, - 6 somente coma argo idea/, e o movimen
to do espirito nesse elemento 6 apresentar ipso.

$ 342 A racionalidade da hist6ria,,

A hist6ria mundial 6 a16m disco nio o mero tribunal do poder do espirito

into 6, a necessidade abstrata e desprovida-de-razio de um destiny cego
mas, porque o espirito 6 em sie por si rczzdo, e o ser-para-si da Fazio 6 no

esp=irito saber, ela 6 o desenvolvimento necessfrio, a partir somente do
conceifo da liberdade do espirito, dos momenfos da raze.o e, com ipso. da

autoconsci6ncia e da ]iberdade do espirito, -- a exposigao e a reczZfza€do
efeti-a do esp{,ito u,«i-e.sat.

$ 343 A hist6ria mundial coma processo de conscientizagao,,

A hist6ria do esp(rita 6 o seu Heffo, pris ele 6 somente o que ele faz. e o

seu feith 6 o de razed-se, e aqui probriamente enquanto espi.rita, obje-
to da sua consci6ncia, de apreender-se, expondo-se para si mesmo

Esse apreender 6 o seu ser e o seu principio, e o czcc&bamenfo de um
jestagio do] apreender 6 simultaneamente a sua exteriorizagao que a
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ele se encontrava nesse prineiro apreender.

por argo incognoscivel e incompreensivel.

2. Os portadores do desenvolvimento hist6rico-mundial: $$ 344-348,,

$ 344 "Os encarregados da tarefa do esplrito do mundi,,

:;B: :l:lB=';a=Ha=:£=

ch/.ch/s (1780).
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Estados, povos e indivfduos a sua exposigao" e a sua realidade efetiva,
das quaid des estio 6onscientes e em cujos interesses estio imersos,. ao
mesmo tempo que sio instrumentos inconscientes e membros dessa tare-

fa intema na qual essas figuras perecem, na qual, por6m, o espirito em si
e para si prepara e elabora para sia passagem para o seu pr6ximo est6-
glo superior.

$ 345 "0 direito absolute do respective encanegado do desenvolvi
menlo hist6rico-mundial,,

Ajustiga e a virtude, o ili.ciao juridico, a vio16ncia e o vjcio, os talentos e os

deus feitos, as pequenas e grander paix6es, a culpa e a inoc6ncia, a mag-
nific6ncia da vida individuale da vida do povo, a autonomia, a felicidade
e o infort6nio dos Estados e dos singulares t6m na esfera da realidade
efetiva consciente o seu significado e o seu valor determinados e encon-
tram aio seu juizo e a sua justiga, todavia imperfeita. A hist6ria mundial
queda fora desses pontos de vista; nela aquele memento necessfrio da
Id6ia do espirito do mundo, memento que 6 presentemente o seu estagio,
obt6m o seu dfreffo a6soZufo e o povo que vive nesse estagio e os deus fei-
tos adquirem aia sua realizagao plena, a sua felicidade e a sua g16ria.

44 A 'exposigao ' ('Hus/egu/zg ') 6 explicitamente distinguida da 'apresentagao ' ('Z)arsre//zing ')

na Cigna/a da .[6gfca (L6gica da Ess6ncia, 3' Segal, ]' cap., ed. Lasson, v. 2, p. 156 ss.).
Aquela 6 a 'apresentagao ' pr6pria do 'absoluto ', o qual n8o se distingue dos atributos e mo-
des (Hegel discute e critica nesta passagem a concepgao espinozista de absolute) por uma

reflex5o externa, mas que se auto-exp6e e mostra plenamente atrav6s daqueles, no mesmo

movimento peta qual os reconduz a si enquanto identidade de 'forma absoluta ' e 'conteQdo
absoluto ', de sorte que o 'modo ' 6 o pr6prio movimento reflexionante do absoluto e a auto-
determinagao plenamente manifesto a si mesma daquilo que o absoluto ja 6 em si mesmo (v.
2, p. 1 63). Aqui, no terreno da hist6ria mundial, o espirito universal exp6e nela a sua realida-
de efetiva 'em toda a abrangencia da sua interioridade e exterioridade ' ($ 341), assim como 'o

determinado principio particular ' se exp6e plenamente e adquire a sua realidade efetiva na
constituigao de um Estado, no ethos determinante do amir dos individuos e grupos a ele per.

tencentes, na consci6ncia que estes dole tem e na pr6pria 'tarefa intema ' desse princfpio de
que os individuos e os sous interesses sio instrumentos ($ 344).
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$ 346 "Os espiritos dos povos coma principios naturais,,

$ 347 'Os povos hist6rico-mundiais,,

hist6ria do mundi. desenvolvimento de um espirito do poco e a passagem
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de a sua autonomia, talvez, tamb6m, se prolonga ou se arrasta coma
Estado particular ou homo um c(rculo de Estados e se debate em
m61tiplos experimeiitos internos e combates externos .

$ 348 0s individuos hist6rico-mundiais,-

No spice de ladas as agnes, portanto tamb6m das agnes hist6rico
mundiais, estio !ndfuZduos como subjetividades efetivadoras do substan-

tial($ 279 Anot.). A estas farmas divas do frito substantial do espirito do
mundo como tail e, assim, a das enquanto imediatamente id6nticas com
esse feith, ele este oculto e n8o 6 objeto e fim para essen indivfduos($
344); des tamb6m nfo recebem dense feito a honrcz e a gratidao entre os
deus contemporaneos(ibid.), nem junto a opiniao publica da posteridade,
mas recebem sim, como subjetividades formais, junto dessa opiniao so-
mente, a sua parte coma dana fmorfaZ

:3. O comego e a meta da hist6ria: $$ 349-352

$ 349 A situagao pr6-estatal de um povo"

Um povo inicialmente nio 6 ainda um Estado, e a passagem de uma fa-
milia, korda, tribo, multidg,o etc., a condigao de Estado constituia reali-
zagao Hormuz da Id6ia em gerd pele. Sem etta forma falta ao povo, homo

substfncia utica que ele 6 em si, a objetividade, a de ter nas leis, enquan-
to determinag6es pensadas, um ser-ai universal e universalmente vflido

para sie para os outros, e por ipso ele nio 6 reconhecido; a sua autono-
mia, que sem legalidade objetiva e sem racionalidade por si estfvel 6 so-
mente formal, nio 6 soberania

"A pr6-hist6ria,,

Tamb6m na representagao habitual nio se denomina constituigao
uma situagao patriarcal, nem Estado a um povo nessa situagao, nem
soberania a sua independ6ncia. Dai que pertence ao que vem antes
da hist6ria efetivamente real, por ur: lada a inoc6ncia desinteressa-
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da. calada, por outro, a bravura da luta formal pelo reconhecimento
e a da vinganga (cf. $ 331 "A 2,, e $ 57 Anot.)

$ 350 "0 comego do ser-ai hist6rico,,

$ 351 "Os estaglos do desenvolvimento hist6rico coma estagios de de-
sigual direito,,

formal

H$1#g#lBl$hB :
6.cado para a hist6ria mundial.

$ 352 "Os espiritos dos polos e o espirito do mundo,-
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espirito, 6 somente o movimento da sua atividade de saber-se absoluto.
portanto, de liberal a sua consci6ncia da forma da imediatez natural e de

chegar a si mesmo, os prfncfpfos das configurag6es dessa autoconsci6ncia
no andamento da sua liberagao, os princfpios dos imp6rios hist6rico-
mundiais, sio quafro.

:4. O andamento da hist6ria: $$ 353-360

$ 353 "0 andamento do desenvolvimento hist6rico-mundial

Na pzfmefra revelagao, enquanto fmedfafa, o espi.rito do mundo tem por
principio a figura do espirito subsfancfaZ, como identidade na qual a sin-
gularidade este imersa na sua ess6ncia e permanece desprovida para si
de legitimidade.

O segundo principio 6 o saber dense esph'ito substancial, de forte que este
espirito 6 o conte6do positivo[,] e o preenchimento e o ser'para-sf enquan-
to Burma viva dense conteddo, a reza individualidade utica

O fercefro principio 6 o aprofundamento (a)dentro de si do ser-para-si d-
ente em diregao a unit;ersaZfdczde absfrafa e, com ipso, em diregao a opo
sffdo inHmita em face da objetividade, por conseguinte igualmente aban-
donada pelo espirito.

O principio da qzzarfa configuragao 6 o inverter dessa oposigao do espirito,
que resulta em acolher em sua interioridade a sua verdade e a sua ess6n-

cia concreta e em estar-em-casa e reconciliado na objetividade e, porque
este espirito retornado a, primeira substancialidade 6 o espirito que re-
gressou da oposffdo inPnlZa, em engendrar e saber essa sua verdade
como pensamento e coma mundo da realidade efetiva posts.

$ 354 0s quatro imp6rios hist6rico-mundiais

Segundo estes quatro principios existem quatro imp6rios hist6rico.
mundiais: 1. o orient aZ, 2. o gregg, 3. o romano, 4. o germanfco.
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$ 355 1.0 imp6rio oriental . . .

'xT:rare:'g£:;:: Hl:£E::
Niebuhr's Rdm
v. 4, P. 813)
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tamb6m somente levada at6 onde esse princfpio aparece, em parte
homo mobilidade inquieta, arbftrio humano e corrupgao, em parte na
sua figura particular como anfmo, e at6 olde ele nio se desenvolveu

at6 a objetividade da substancialidade auzoconscfenfe, a ZegczZldade
organica. '

$ 356 2. O imp6rio gregg

Este tem aquela unidade substancial do 6inito e do infmito por base, mas
somente por base misteriosa, reprimida em surda lembranga, em caver-
nas e em imagens da tradigao, base que, nascida para a espiritualidade
individuale para a luz do saber a parter do espfrito que se diferencia. 6
moderada e transfigurada em beleza e eticidade livre e serena. Nesta de-
terminagao, por conseguinte, desponta para sio principio da individuah-
dade pessoa], enquanto ele nio este ainda absorvido em si mesmo, mas
postado na sua unidade ideal; -- por ipso que, em parte o todo se desinte-

gra num circulo de espa'itos dos povos particulates, em parte, por um
lada, a decisg.o iiltima da vontade nio este ainda colocada na subjetivida-
de da autoconsci6ncia sendo para si, mas numa pot6ncia que 6 maid alta e
este tara da autoconsciencia(cf. $ 279 knot. -A 10«), e, por outro lada. a
particularidade pertencente a car6ncia nio foi ainda acolhida na liberda-
de, mas excluida e rejeitada a um estamento de escravos.

$ 357 3. O imp6rio romano

Neste mundo a diferenciagao 6 consumada em diregao a dilasceragao in-
6mita da vontade utica nos extremos da autoconsci6ncia privada .pessoa/ e
da unfuersaZfdade absfrafa. A contraposigao, provinda da intuigao subs-
tancial de uma aristocracia contrfria ao princfpio da livre personalidade
em forma democritica, desenvolve-se, daquele ladoEda aristocracia], em
diregao a superstigao e a afirmagao da vio16ncia #ia, gvida, deste ]adolda
democracia], em diregao a corrupgao da plebe, e a dissolugao do todo ter-
ming na infelicidade gerd e na morte da vida utica, na qual as indivi-
dualidades dos povos fenecem na unidade de um panteao, todos os sin-
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gulares decaem a pessoas privadas e a fguais, dotados de direito formal,
os quaid, por conseguinte, somente um arbftrio abstrato que se expands
colossalmente mant6m coesos.

4. O imp6rio germanico

$ 358 <0 povo israelita e os povos germanicos,'

pot;os germanfcos .

$ 359 qA alienagao do aqu6m e do a16m ',

uma terHvel vio16ncia nio-livre
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$ 360 «A supJ'essay da alienagao,,

Vista que na dura lula destes [dois] reinos, que estio na diferenga que
alcangou aquia sua oposigao absoluta, e que estio simultaneamente en-

raizados em uma unidade e em tzma Id6ia, o [elemento] espiritua] degra-
da, na realidade efetiva e na representagao, a exist6ncia do seu c6u ao
aqu6m terreno e a mundaneidade ordinfria, o [elemento] mundano. ao
contrgrio, forma e eleva o seu ser-para-si abstrato ao pensamento e ao
principio do ser e do saber racionais, a racionalidade do direito e da lei:

[por esse dup]o movimento] a oposigao em si desvaneceu se numa figura
sem medula; o presente se desfez da.sua barbs.rie e do seu arbitrio sem

lei, e a verdade, do seu a16m e da sua vio16ncia acidental, de forte que
tornou-se objetiva a verdadeira reconciliagg,o que desdobra o .Esfado em
imagem e em realidade efetiva da razao, no qual a autoconsci6ncia en-
contra a realidade efetiva do seu saber e querer substanciais num desen-
volvimento organico, assim coma ela encontra na reZfgfdo o sentimento e
a representagao dessa sua verdade coma essencialidade ideal. na c£8ncfa.
por6m, o livre conhecimento conceitual dessa verdade homo uma e a
mesma nas suas manifestag6es, que se complementam no .Esfado, na na.
fu7ezcz e no mundi fdeczZ
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