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APRESENTAGAO

MlarcosLutzM&1ler

A teoria da sociedade civil de Hegel, cuja tradugao 6 aqui apresentada,
constituia segao intermediaria, situada entre as se96es sobre .4 faml77b (1'.) e O
Estado qSa b, da Texc€Ka. ?aKe \A Eticidade5 da Filosofia do Espirito Objetivo,
cujo desenvolvimento sistemftico e detalhado 6 exposto nas .[/h,bas fundzmen-
tais da Filosofia do Direito ou Direito Naturale Ci&ncia do Estado em Com-

p4nab (1820).
No interior do conhonto que Hegel instaura, em sua F/7oso/i) do .22&aro,

entre o conteQdo e o campo te6rico da Filoso6ia Prftica tradicional, na sua clis-

sica sua tripartigao aristot61ica (utica, Politica, Economia), e as disciplinas te6-
ricas privilegiadas dos Tempos Modernos, tail como o Jusnaturalismo, a peoria
politica do Estado moderno, a moral esclarecida da autonomia e a Economia
Politica, a sua teoria da sociedade civil representa o cadinho e o nQcleo das
transformag6es mais profundas a que a sua concepgao especulativa da liberdade
submete essay disciplinas e os seus conteados, na busca de um diagn6stico e de
uma apreensao conceitual adequada do seu presente hist6rico, interpretado no
horizonte do idefrio da Revolugao Francesa.

A sociedade civil incorpora, na estrutura dia16tico-especulativa da etici-

dade, a esfera da diferenga e da mediagao, que 6, do panto de vista hist6rico, a
esfera do trabalho emancipado e da atividade econ6mica e social despolitizada,
da particularidade aut6noma face a universalidade formal da mediagao social e
juridica dos interesses privados, por contraposigao hist6rica e conceitual a soci-
edade c7p:zlrpoZf2}cz, que exprimia numa estrutura de dominagao homog&nea a
unidade clfssica entre a sociedade civil (socybfzs c7r7773) e o Estado (c7r7hs), a

qual unidade se opunha a esfera econ6mica da sociedade dom6stica (Olkoi),
baseada no trabalho dom6stico, servil e escravo.
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Do ponto de vista da construgao sistemftica e da critica nela contida is
duas es6eras abstratas de O .Z))Ire7fo Na rz/(I '. Parte) e de .A Morzildade(ll '.
Parte), a sociedade civil constituio solo hist6rico da realizagao concreta da pes-
soa, enquanto sujeito de direitos iguais, e da subjetividade, enquanto consci&n-
cia moral aut6noma, as duas condig6es fundamentais da modernidade, apresen-
tadas nas duas primeiras panes da obra, e que se tornaram efetividade hist6rica
na sociedade civil. O direito natural 6 criticado nos seus pressupostos atomistas
e em sua pretensao politica de fundamentar o Estado no contrato. Ele 6 conce-
bido nos seus principios e conceitos fundamentais como direito abstrato, reduzido
em sua validade a dkeito privado, enquanto regulador da esiera de mercado e da
"ordem extema" que rege a sociedade civil. A Moralidade, enquanto exemplifica-
da paradigmaticamente pda moral kantiana e fichteana da autonomia, 6 criticada
pelo formalismo e pda impot&ncia de um imperativo que nio intega em si as
condi96es objetivas da e6etivagao da agro moral, mas 6 resgatada na sua raiz, en-
quanto autodeterminagao incondicionada da vontade livre, a qual, em sua reflexi-
vidade, 6 promovida a principio de dissolugao, mas, tamb6m, de legitimagao e
e6etivagao(FD $ 138) das leis, dos costumes e das 6omias de vida que organizam
uma eticidade, denominadas de "poderes 6ticos" (FD $ 145).

A teoria hegeliana da sociedade civil 6 tamb6m uma resposta ao grande
desa6io porto pda Revolugao Francesa aos contemporaneos, o da efetivagao e
da institucionalizagao politica da liberdade. Se na Revolugao Francesa, a "subs-
tincia indivisa da liberdade absoluta se eleva ao trono do mundo, sem que ne-
nhum poder Ihe possa opor resist&ncia" ' , destruindo os privi16gios do Feudalis-
mo e do Absolutismo, 6 porque ela 6ez dos direitos do homem e do cidadio o
fundamento de coda constituifao politica futura e do Estado constitucional mo-
derno. Mas o Direito 6 para Hegel a liberdade enquanto Id6ia (FD $ 29), toma-
da esta nio s6 na sua estrutura 16gica como 'Forma in6inita ' e 'ld6ia absoluta ',
determinagao conclusiva da C}2ncvb dz f(iB/cz, mas como expressao especula-
tiva da universalizagao hist6rico-mundial da liberdade, elevada a determinagao
essencial de dodo homem:, e, tornado, por ipso, no conftonto com o ideirio re-
volucionario, em 'Qnico conteddo ' da 6iloso6ia.

' Hegel, PZahomeno7ZB7b des Ge/k/es, In: Werke, eds. E. Moldenhauer e K.M. Michel.
Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1970, v. 3, pg. 433. .Z%nomena/bg7b do .Elpfzro, Vozes, Pe-
tr6polis, RJ, 2002, trad. Paulo Meneses, ed. revista, pg. 403, $ 585.

'Se o saber da Id&ia, isto 6, [se o saber] do saber que os homens t&m de que a sua ess6n-
cia, o seu 6im e o seu objeto 6 a liberdade, 6 especulativo, entio essa Id6ia, enquanto tal,

6
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E este diagn6stico do presente que perpassa a Filosofia de Hegel e a sua
teoria da sociedade civil. Ele o leva a reconhecer na multiplicagao inHinita das
car6ncias e no aumento da divisio e da produtividade do trabalho emancipado
a base material das rela96es sociais, mediadas pda 'forma da universalidade

(FD $ 182), bem homo do dinamismo econ6mico e social 'sem medida ' (FD $
185 Ad.) da modema sociedade civil (.4. O f/bzema dzs Cb/ezzcvbs). Etta base
material da "relagao reciproca entre as car&ncias e o trabalho" 6 tamb6m a esfe-
ra em que o Direito adquire vig&ncia e efetividade gragas ao seu reconhecimen-
to universal (FD $ 209), e que, assim, libera os individuos dos vinculos politicos
pr6vios dos tempos passados e os obriga a se fazerem valer enquanto ''pessoa
universal" (FD, ibid.), na qual todos sio iguais enquanto homens. Esta base
material e o reconhecimento universal dos individuos como sujeitos de direitos

iguais constitui, portanto, a efetividade da sociedade civil (o seu 'conceito ' no
sentido especulativo), que 6 o lugar hist6rico positive da realizagao da "auto-
nomia da particu[aridade" ("o [seu] direito de desenvo]ver-se e difundir-se para
todos os lados", FD $ 183) e da universalizagao da liberdade negativa, mas
tamb6m, da universalizagao do antagonismo social deja decorrente. Se etta li-
berdade negativa, fundada na "autonomia da particularidade", por um lado.
dissolve sodas as formal pr6-modernas de eticidade e solidariedade, esvaziando

o pr6prio sentido da categoria 'eticidade ', por outro lado, ela constitui, tamb6m,
uma condigao essencial da realizagao da pr6pria liberdade positiva (a "liberda-
de substancial", FD $ 149), no sentido da liberdade do cidadio que se concreti-
za na esfera p6blico-politica do Estado.

Do ponto de vista da sua "regulafao" ($ 236), as agnes estrat6gicas dos
individuos proprietarios na es6era do mercado sio mediadas pda universalidade
formal do Direito Privado, que garante a "ordem externa" e a seguranga da
exist&ncia e da propriedade, ao mesmo tempo que 6 nessa trama de rela96es.
tecidas pda divisio do trabalho em vista da satisfagao das car&ncias, que o Di-
reito adquire a sua validade e a sua realidade efetividade mediante o seu reco-
nhecimento universal pelos agentes (FD $ 209). Mas embora a .4dhlhfszzzj:go

6 a efetividade dos homers, nlo a Id6ia que des /am, mas a Id&ia que des sgo." G.W.F.
Hegel, Enzyklopadie derphilosophischen Wissenschahen im GrundHsse (\ Saab. Eds. O
P699eler e F. Nicolin, F. Weiner, Hamburg, 1959, $ 482 A. .Ebc7t=/opddyb dzs C7Zac7bs

F7Zosd#czs em Cb/77pda(]lb (7X30P, Loyola, Sio Paulo, 1995, trad. Paulo Meneses, v. lll
$ 482 A. Tradugao modi6lcada.

7
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do (})}a2o (.B.) signi6ique um primeiro degrau de superagao da ''perda da etici-
dade nos seus extremos" (FD $$ 181, 185 Z), pr6pria da sociedade civil, portan-

to, um primeiro estagio de reuninicagao utica do universal objetivo com a parti-
cularidade subjetiva (FD $ 229), ela nio 6, por si s6, capaz de assegurar o bem-

pr6prio ( mead de cada um e o bem comum enquanto direito, e, assim, torni-
los efetivos (FD $ 230), pris ambos estio ainda entregues a conting&ncia e ao
arbitrio que regem a esfera de mercado, "o sistema de car&ncias".

Hegel percebe claramente que a estrutur& juridica da sociedade civil este
intrinsecamente ligada a esfera de mercado, ao dizer que 'universalidade da
liberdade ' este ai presence 's6 a&sfrzfzmenfe, portanto como direito da .p/opnb-

dacXP (FD $ 208); mas esta institucionalizagao da liberdade abstrata dos proprie-
tirios 6, simultaneamente, o reconhecimento da sua igualdade perante a lei, de
modo que, para a16m de today as suas diferengas e particularidades de crenga,
cultura, formas de vida, de posigao e origem social ou econ6mica, enquanto
'pessoa universal ' 'sio zodos id&nticos': "o .homed zane. .po/zznfo, torque d
.homcm, e nio porque seja judeu, cat61ico, protestante, alemao, italiano etc."
(FD $ 209). A sociedade civil moderna se instaura e urde por este institucionali-

zagao dos direitos universais do homem e pda simultinea universalizagao da
liberdade abstrata, negativa e igual, que 6, tamb6m, a institucionalizagao da
conting&ncia e do antagonismo social. Juntos des marcam a ambigUidade mo-
ral dessa sociedade e dio origem a expansao "sem medida" da "acumulagao
das riquezas" ($ 243), mas, tamb6m, do "isolamento e resuigao do trabalho par-
ticular e, com isso, [dja depend&ncia e penaria da clause atada a esse trabalho"
(FD $ 243), que a caracterizam como uma sociedade de classes (FD $$ 243-
245). E uma sociedade que "no excesso dz]szza] riqueza nio d .rzcz o &asfznfe
[...] para obviar ao excesso de pobreza e a geragao da plebe" (FD $ 245) e que,
puma "dia16tica" permanente de auto-superagao, "6 impelida para lora e para
a16m de si mesma" (FD $ 246), historicamente, em direfao a colonizagao e a
universalizagao dos mercados, conceitualmente, em diregao a sua "suspensao '
(.4u#eZ)unE) e reintegragao utica no Estado.

Para atuar contra esse "eticidade perdida nos deus extremes'' ($ 184).
pr6pria da sociedade civil, devida ao rata de que o universal bela apenas "apa-
rece" e permanece formal (FD $ 181), Hegel constr6i duas 6ormas de presenga
embrionfria do Estado 6tico na sociedade civil, que, langando bela raizes, pre-

param, teleologicamente, a necessidade imanente do surgimento do Estado, e

8
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cuba tare£a 6 restituir, no interior da sociedade civil, a unidade &tica entre o uni-
versal e o particular, bela perdida (C: .4 .1;kzl)b7> e a Clalporafgo). A Policia tem
por tarefa, no imbito total da sociedade, a16m de garantir a 'ordem externa ' por
meio de medidas punitivas (FD $$ 23 1-233), exercer fung6es gerais de "regula-

gao" do mercado (controle da qualidade das mercadorias, dos pregos), de inspe-
q:ao da escola publica e de assist&ncia social. A corporagao (KoWorzr7bn), por
usa vez, distinta da corporal:ao de oficios medieval (.ZbnJ2), - distingao termi-
no16gica (FD $ 255 Z) que parcialmente revela o canter construido e biftonte,
sem reference hist6rico, da corporal:ao hegeliana, - visa reunir em "associagoes

cooperativas" (Genossenscaa.#en, $ 251) os individuos que ex.ercem um certo
trabalho comum nos diversos ramos da sociedade. Sua fungao 6 prevenir e pro-
ver ao seu bem-pr6prio em face das conting&ncias do mercado e zelar pda sua

formafao pro6issional, de modo a tornf-los membros de um todd 6tico particu-
lar, no qual recebem o seu reconhecimento social pro6issional, e que funciona
como um elo intermedifrio entre o atomismo da esfera de mercado e o Estado.

Por meio da policia e da corporagao o Estado penetra, assim, do ponto de
vista da fundagao regressiva da Id6ia utica, na estrutura jusnaturalista da socie-
dade civil, a 6im de regular e suspender a conting6ncia do mercado e o seu anta-
gonismo social, transformando a racionalidade estrat6gica do "sistema das ca-
r6ncias" e do direito privado em simples apar&ncia, aparencia que e, porem,
necessfria. da racionalidade utica fundada no Estado. (FD $ 189). Para Marx,
essa apar6ncia necessiria serf nio mais apenas o canter atomista das rela96es
sociais estruturadas pda igualdade da troca equivalence, mas a pr6pria troca

equivalence e a dinimica de acumulagao da riqueza abstrata, que se tomam a
matriz ideo16gica das id6ias de liberdade, igualdade e propriedade, cuja univer-
salizafao implica e revela a inversio da lei da troca equivalente em lei da apro-

priagao capitalista, bem como a conseqtiente oposigao de classes, em face das
quaid, entao, o Estado 6tico hegeliano se lorna mera aparencla, e n&o mats o
fundamento da suspensao utica dos antagonismos.

Se, como dispositivo de uma hndamentagao contratualista do Estado, a
concepgao jusnaturalista de um estado de natureza 6 uma ficq:ao, e uma 6lcgao
equivocada, na medida em que pretende explicar o Estado por um acordo de
vontades particulates de individuos pr6-politicos, no seu conteido social ela
exprime uma estrutura capital da sociedade civil, que 6 o inter-relacionamento
dos proprietarios de mercadorias que se reconhecem homo juridicamente iguais

9
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no mercado, alias, o verdadeiro substrato hist6rico dessa concepgao. Uma das
teses centrais da peoria hegeliana da sociedade civil 6 a de que a sua explicagao
nos termos da racionalidade econ6mica e do atomismo social da concepgao

jusnaturalista (que constituio cerne ideo16gico dessa racionalidade) pressup6e
nio s6 que os individuos proprietarios se reconhegam, na pr6pria esfera de mer-
cado, como juridicamente livres e iguais (como pesto.zs) e moralmente respon-
sfveis (como sz{/lev2os), mas, igualmente, que esse pr6prio reconhecimento, por
sua vez, pressup6e a exist&ncia de instituig6es sociais, juridicas e political, que
nio podem ser adequadamente explicadas por aquela racionalidade econ6mica
e estrat6gica, resultante da estrutura jusnamralista da sociedade civil, implican-
do, assim, a esfera publica do Estado.

Por ipso, embora o Estado sulja e apa.rleFZ, na apresentagao categorial pro-

gressiva, coma .reszzlfzdo das mediag6es da sociedade civil, ele "se .produz e
mosfrz '' 6u2:a crg7br9, na pressuposigao daquelas instituig6es, na verdade, como
o .fbndzmen/o e o que 6 pnhefro (FD $ 256 A), portanto, como o que possibilita
conceitualmente a esfera da diferenga da sociedade civil, a autonomia da parti-
cularidade, a liberdade negativa e a mediagao social antag6nica. Ao mesmo
tempo, esta liberdade negativa do particular que 6 6im para si mesmo, que busca
a expansao omnilateral da satisfagao das suas car&ncias' (FD $ 185) e a realiza-
gao da sua 6elicidade privada, 6 a condigao necessfria de uma eticidade moder-

na, reflexiva, e da pr6pria realizagao comum da liberdade enquanto liberdade
politica.3

' "0 principio dos Estados modernos tem esta forma e esta profundidade prodigiosos de
deixar o principio da subjetividade desenvolver-se plenamente, at6 o exiremo sz/&s&lenfe-
por-s7 da particularidade pessoal, e, ao mesmo tempo, de /econduzvLlolo principio da
subjetividade] a unJtZade su6srzncv:g e assim, de conservar etta nele mesmo.(FD $ 260).

10
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NOTA PRELIMINAR A TERCEIRA EDIGAO
DESTA TRADUGAO

Marcos Lutz Muller

O texto base para etta tradugao da .2' Sefgo da ZZ7'fa/ze das "fJln&as Fun-
damentais da Filosofia do direito ou Direito Naturale Ci6ncia do Estado em
CoJnpdnc216"(citada abreviadamente como B7oso,8b do -Z2zlrle/}oD 6 o da edigao
de Eva Moldenhauer e Karl Markus Michel, v. 7 das }}/bz:ke, Suhrkamp,
Frankfurt a. M., 1970. Ela inclui os .Adendos (.Zbsiize), que nos apresentam
uma seleq:ao dos aponfzmenros(Mfscan#en), tomados por alunos, das virias
.Z;lkdes( }'bz%sunken) ministradas por Hegel sobre o fema "Direito Namral e
Ci&ncia do Estado", que consta do segundo titulo da obra. Estes .4dendos fo-
ram compilados e compostos por Eduard Gang (encanegado pda "Associaq:ao

dos Amigos do Finado" da edigao p6stuma das "Linhas Fundamentais da Filo-
sofia do Direito" nas 11/2zke, v. Vl11, 1833), a partir dos apontamentos diretos

por H.G. Hotho das .[/bales de 1822/23, e de uma c6pia a limpo de.apontamen-
tos tomados por K.G. von Griesheim das fJbdes de 1824/25. As duas s6rie de
.[ltdes estio hoje editadas separadamente em sua versio completa nos volumes
3 e 4 da edigao critica de Karl Heinz llting, l}/blgesu/7Ben d&a d7b .RecaZspaJIZso-

Jaa/b 678/8-.r8J79, Stuttgart-Bad Cannstatt, Fromman-Holzboog, 1973-1974.

Apesar das severas critical de JI Hofftneister ao que ele avalia como a
composigao arbitrfria e a nio autenticidade de algumas passagens dos
dos, compilados por Galls(Gmnc2ylhJbn der P7zJ7osop&Je des .Recaps. Ed.

J. Ho-

fftneister. I)'brwo# zur v7brien .4ul?:zge, pp. Vll-XVll, Hamburg, Meiner, 1955),
6 indiscutivel, primeiro, que os textos selecionados prov6m inteiramente desses

grande, como llting demonstra convincentemente, pois a sua utilizagao pelos
ouvintes contava com o beneplacito de Hegel, embora nio gozem, evidente-

mente, da mesma autenticidade 6ilo16gica que o texts de Hegel, e segundo, que

11
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as interpola96es e formula96es pr6prias de Galls pouco e raramente vio a16m
da tentativa de recompor sintaticamente as liga96es dos trechos desses doin cur-
sor e de Ihes conferir uma maier flu&ncia e concisio. Por isso cremos que, a16m
da sua inegavel importancia na hist6ria da recepgao do pensamento 6tico-
politico de Hegel durante quake um s6culo e meio, os .4dendos representam
lima selegao notivel das prele96es de Hegel, levando em conta os crit6rios her-
men&utico-editoriais da 6poca e a preocupagao dos discipulos imediatos em
mostrarem a completude e a abrang6ncia do sistema hegeliano. Ela 6, sem da-
vida, tamb6m, uma selegao de trechos das preleg6es de Hegel ainda valiosa para

o leitor contemporaneo, uma selegao arguta e politicamente arejada, elaborada
por um discipulo direto que, inclusive, ministrou vfrias vezes, por indicagao de
Hegel, o curso de B7oso.6b do -Dfnev2o. Ela ainda pode auxiliar muito a compre-

ensio e a interpretagao de um texto que foi redigido expressamente com extra-
ordiniria concisio e densidade, para fornecer uma sinopse e um roteiro da ex-
posigao oral.

A diferenga das duas edig6es anteriores de .4 Socvbdade CJvzZ na coles:ao

Textos Didgticos, suprimimos nesta os titulos, da lavra de llting, antepostos por
ele ao caput dos paragrafos e is novas alineas das respectivas .4nozzf8es
tAnmerkungenb em sua et31\qho cdfxca. da Filoso6la do Direito edie "Rechtsphi-
losophie" von 1820mitHegels Vorlesungensnotizen 1821-1825, \&. , v. 2b. }-ce-
sar do canter didftico que dais titulos pudessem ter para o leitor, des cont&m
uma intervengao considerivel do editor no texts original, a qual, mesmo su-
pondo o seu acerto descritivo, termina por pr6-orientar a compreensao do texto,
ora estreitando-a, ora inserindo-a previamente num horizonte cujos apriori
hermen&uticos sio des mesmos ftutos de lima leitura, isso quando des nio se
revelam claramente estranhos a terminologia e/ou ao enfoque de abordagem
pr6prio e especiHico ao texts, como no caso do $ 67, intitulado "a mercadoria
forma de trabalho" e do $ 244, intitulado "proletarios e capitalistas", para citar
doin exemplos de intervengao exagerada.

Esta terceira edigao de .4 Soc7bdzde Cy}.#apresenta uma versio apedeigoada

da tradufao anteriormente publicada, enriquecida, como a segunda edigao, por
uma selegao pr6pria de trechos dos referidos Hponfzmenzos de Hotho (v. 3) e
de Griesheim(v. 4) das series de f/bales( ll'bzJeszznyen), respectivamente, de
1822/1823 e de 1824/1825. Esta selefao, todavia, foi deslocada para um Ap6n-
dice final, ao inv6s de ser diretamente aposta ao texts original dos respectivos
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paragra6os, como na edigao anterior. A sua foote 6 indicada antes da tradugao
do texto da respectiva selegao, citando o autor dos .4ponza/77enros e o nUmero
do respectivo volume da edigao llting, seguido da pagina. A intenfao principal
dense deslocamento 6 marcar claramente a hierarquia filo16gica dos respectivos
texton e evitar as armadilhas de uma pretensa interpretaS:ao aut6ntica 'ad men-
tem auctoris

Os itflicos sio sempre de Hegel, bem como o texto que 6igura entre par&nte-

ses ( ) e os travess6es largos --. Os travess6es curios - e as express6es entre col-
chetes [ ] sio do tradutor, que s6 recorreu a das quando julgou necessfrio. Sigo
a disposigao grafica usual das edie:6es HoKmeister e de Moldenhauer/Michel,
com as .4nozzfdes ao caput do paragrafo em espago mais recuado a esquerda, e
com o texto dos .4dendos em tips mellor, maid clara que a da edie:ao llting, a

qual, pelo ac&mulo de signos gra6icos necessirios ao estabelecimento de um
texto critico, &, todavia, de leitura menos c6moda.
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Segundo Segao

A SOCIEDADE CIVIL

A pessoa concreta, que como .pa/7zcuJh 6 6im para si, enquanto ela 6 um
todo de car&ncias e uma mistura de necessidade natural e de arbitrio, 6 um
pnbc4nb da sociedade civil, - mas a pessoa particular, enquanto ela este
essencialmente em .re/zj=go a outra tal particularidade, assim que cada uma
se raga valet e se satisfaga med7bda pda outra e, ao mesmo tempo, pura e
simplesmente s6 enquanto med7bda pda forma da unJ}'e7szJ}2Zzde, 6 o outro
pnnciPlo.

..4dendo. A sociedade civil & a diferenga que interv6m entre a familia e o Estado.
embora a sua formagao plena ocorra maid garde do que a do Estado, pois! homo dife-
renga, ela pressup6e o Estado, que ela, para.eHlistir, tem de ter dianne de si coma algo
subsistente por si. A criagao da sociedade civil pertence, de resto, !o,mugdo moder-
ns, que, pda primeira vez, faz justiga.a todas as determina96es da IdCia. se o Estaao
6 representado coma um& unidade de pessoas diversas, .como.uma unidade: que 6
somente ser-em-comumi, entio s6 se visa com isso a determinagao da sociedade
civil. Muitos te6ricos modernos do Estado nio puderam alcangar .nenhuma outra
maneira de ver o Estado. Na sociedade civil cada um 6 fim para si, e tudo o maid
nada 6 para ele. Mas sem relagao aos outros ele nio pode atingir a amplitude dos
seus 6ms; essen outros sao, por lsso, meios para o Hm do. particular. Por6m, pfla sua
relagao aos outros o Him particular se da a'forma da universalidade, e se satisfaz en.
quanto, ao mesmo tempo, .san.sfaz conjuntamente .o bem-pr6prio.de outrem Vista
que a parucularidade esb ligada a condigao da universalidade! o terreno da media-
q:ao e o todd, no qual todas as singularidadesj. todas as disposig6es, today as contin.
gencias' ' do nascimento e da felicidade se dio livre curso, no qual JorTam:asAondas de
today as paixoes, que s6 sio regidas pda razao.que brilha.adentro delay ' A particu-
laridade restringida pda universalidade & a medina exclusiva pda qual cada particu-
laridade fomenta o seu bem-pr6prio.'
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G. W. F. Hegel

Na sua efetuagao, o 6im egoista, assim condicionado pda universalidade,
funda um sistema de depend&ncia omnilateral, tal que a subsist&ncia e o
bem-pr6prio do singular, bem como o seu ser-ai juridico, estio entrelagados
com a subsist&ncia, o bem-pr6prio e o direito de todos, estio fundados
nestes e s6 nesta conexio sio efetivos e assegurados. Pods-se encarar esse
sistema, num primeiro momento, como o fszzdo ex/emo, -- o fsrzdo de
necessidade constringente e da entendimento.

A Id6ia nesta sua cisco confere aos momenros um sc7'a/' gue /Zes dJ=zl'4or7b,

- a .pa.r7zczzZz.rzZlzde, o direito de desenvolver-se e difundir-se para todos os
ladas, e a universalidade, o direito de demonstrar-se coma o fundamento e a
fomia necessfria da particularidade e, tamb6m, como o poder sobre ela e
como o seu fim Qltimo. - E o sistema da eticidade perdida nos seus
extremos, o que constituio momento abstrato da /ea/72dade da Id&ia, a qual,
aqui, & somente como fo£z/72iade .rleZaduz e neces=s=r2Zade lh/ema neste
aparecimento Qxtetno .

.4den(/o. O [elemento] 6tico esb aqui perdido nos deus extrcmos e a unidade imedia-
ta da familia desagregou-se numa multiplicidade. A realidade 6, aqui, exterioridade,
dissolugao do conceito, subsist&ncia pr6pria dos momentos sendo-ai tornados livres.
Ao mesmo tempo que a particularidade e a universalidade na sociedade civil se dis-
sociaram, estio ambas, contudo, reciprocamente ligadas e condicionadas. Enquanto
um memento parece fazer o que 6 oposto ao outro e julga poder ser somente man-
tendo o outro a distincia de si, cada um, no entanto, tem o outro por sua condigao.
Assim, a maior parte dos individuos encara o pagamento de impostor coma uma
lesio da sua particularidade, coma algo que Ihes 6 hostil, que atrofia o seu Hlm; mas,
por maid verdadeiro que isso .pa.rleFn, a particularidade do fim nio pode, todavia, ser
satisfeita sem o universal, e um pals no qual nio se pagassem impostor, nio se dis-
tinguiria, certamente, pelo fortalecimento da particularidade. Poderia parecer,
igualmente, que a universalidade se sairia mellor se ela absorvesse em si as forgas da
particularidade, como, por ex., esb exposto no Estado plat6nico; mas tamb6m isso
6, novamente, tio s6 uma apar&ncia, visto que ambos s6 sio um pele outro e um
para o outro e se convertem um no outro. Fomentando o meu fim, fomento o uni-
versal e este, por sua vez, fomenta a meu 6im.'
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$ 185

A particularidade para si, enquanto ela 6, por um lado, a satisfagao, se
expandindo para todos os ladas, das suas car6ncias, do arbitrio contingente
e do capricho subjetivo, destr6i nas suas huig6es a si mesma e o seu
conceito substancial; por outro lido, enquanto in6initamente excitada e em
completa depend&ncia da conting6ncia extema e do arbitrio, assim como
restringida pelo poder da universalidade, a satisfagao da car&ncia, deja ela
necessaria, seja ela contingente, & [ela pr6pria] contingente. A sociedade
civil oferece, nestas oposig6es e no seu emaranhamento, o espetaculo
simultineo da extravagancia, da mis6ria e da corrupgao Hlsica e moral
comum a ambas.

O desenvolvimento subsistente por si da particularidade (cf. $ 124
Anot.) mostra-se, nos Estado antigos, coma o momento em que
irrompe a corrupgao dos costumes e como o fundamento iltimo do
declinio destes. Essen Estados, construidos seja sobre o principio
patriarcal e religioso, seja sobre o principio de uma eticidade maid
espiritual, por&m mais simples, -- em gerd sobre uma intuigao natural
allkzhgl:&, -- nio podiam suportar dentro de sia cisco dessa intuigao e a
reHexio in6inita da autoconsci&ncia dentro de si, e [assim,] sucumbiram

a esse reflexio quando ela comegou a se salientar, primeiro na
disposigao de inimo e, depois, na realidade efetiva, porque faltava ao

incipio ainda dimples desses Estados a forma verdadeiramente
in6mita, que reside unicamente naquela unidade que dey)KZ a oposlk:go
da razio d7'},eroaT? em road o Jazz p:@or e que a dominou, unidade que,
portanto, se mant&m nessa oposigao e a man/dm coesa denso de szl -
Pyargo em seu Estado apresenta a eticidade substancial em sua &egeza e
verdade ideais; mas ele nio p6de dar conta do principio da
particularidade subsistente por si, que em seu tempo mompera na
eticidade gregg, a nio ser contrapondo-the o seu Estado somente
substancial e excluindo inteiramente o mesmo principio, atc mesmo
nos comegos que ele tem na J:zi'z;l/n7edade .pr7Kzda($ 46 Anon.) e na
fzmJ77b, e, depois na sua formagao maid madura, enquanto arbitrio
pr6prio e escolha do estamento, etc. E essa falha que leva
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G. VV. F. siegel

desconhecer a grande verdade su&sZzncvb/ do seu Estado e a encarar
este, habitualmente, como uma fantasia visioniria do pensamento
abstrato, como o que se costuma chamar de /deu/ O principio da
personalidade in6inita dentro de si, subsistente por si. do aKWNax, a
principio da liberdade subjetiva, que despontou interiormente na
religiao c:r7kfil e exteriormente, ligado por conseguinte a universalidade
abstrata, no mundo zom.ano, nio acede ao seu direito nessa forma

somente substancial do espirito real efetivo. Esse principio 6
historicamente posterior ao mundo grego, e a reflexio Hilos6Hica, que
deuce at& esta profundidade, 6 igualmente posterior a id6ia substancial
da filosoHia grega.

,4dendo. A particularidade para si6 o extravagante e o sem-medida, e as formal des-
sa extravagancia sio das pr6prias sem-medida. O homem amplia pdas suas repre-
senta96es e reflex6es os deus desejos, que nio sio um circulo fechado como o instin-
to do animal, e os leva ao mau inHinito. Mas, por outro lada, a privagao e a necessi-
dade constringente sio igualmente algo sem-medida, e a confusio desta situafao s6
pode chegar a harmonia atrav6s do Estado, que exerce o seu poder sobre ela. Se o
Estado plat6nico queria excluir a particularidade, ipso em nada ajuda, pois tal ajuda
estaria, em contradigao com o direito in6lnito da Id6ia de deixar a particularidade
livre. E precipuamente na religiao cristi que surgiu o direito da subjeiividade, assim
como a infinitude do ser-para-si, e nesse cano a totalidade tem de, ao mesmo tempo.
adquirir a forma para p6r a particularidade em harmonia com a unidade utica.s

Mas, precisamente pelo faso de que o principio da particularidade se
desenvolve para si at6 a totalidade, ele pasha a unJKezsallrldade e tem
exclusivamente nesta a sua verdade e o direito da sua realidade efetiva
positiva. Essa unidade, que nio 6 a identidade utica, em virtude da
subsist&ncia por si de ambos os principios dense ponto de vista da cisco ($
184), & precisamente por ipso, nio enquanto /7berldade, mas sim enquanto

necessidade. a. de que Q particularse elena b. forma da universalidade e ttfss&
fomla procure e tenha o seu subsistir.

18



C

C
C

C

C

C
C

C
C
C
C

C

C
C

C

C
C
C
C

C
C

C

C
C
C
C
C
C
c'
C
C

C
C
C

Zercevxz Pz/te A Eticidade. Seyunda Sefgo A Sociedade Civil

Enquanto cidadios desse Estado6 [do entendimento] os individuos sio
pesto.as.pnzzdas, que t&m por 6im o seu interesse pr6prio. Como esse 6lm 6
mediado pelo universal que, assim, Ihes apa/ece como me/o, ele s6 pode ser
alcangado por des na medida em que determinam de modo universal o seu
saber, querer e razer, e se fagam um c:/o da cadeia dessa conexZo. O
interesse da Id&ia, aqui, que nio reside na consci&ncia desses membros da
sociedade civil enquanto tal, 6 o .p/ocesso de elevar, pda necessidade natural
assim como pelo arbitrio das car&ncias, a singularidade e a naturalidade
losses b. liberdade formale b. universalidade {axmaldo saber e do querer. d.e
/amma/pc:/o cu7dvoz a subjetividade na sua particularidade.

As representag6es acerca da Jhocdnc7b do estado de natureza, da
simplicidade dos costumes dos povos nio-cultivados, por um lado, e a
opiniao que considera as car6ncias, a sua satis£agao, as fluig6es e
comodidades da vida particular etc., como Hhs a&soluzos, por outro,
levam a considerar a Jb/margo, naquele caso, coma algo somente

exze7zoC que concerne a corrupgao, e neste casa, coco um mero mayo
para aqueles Hhs; tanto uma como outra maneira mostram a malta de
familiaridade com a natureza do espirito e com o 6im da razio. O
espirito tem a sua realidade efetiva somente pelo cato que ele se cinde
em si mesmo, que ele se da esta restrigao e este 6lnitude nas car6ncias
naturais e na conexio dessa necessidade externa e que, precisamente
pele faso de que ele se adbnZzz nc/as.para to/mg-Zas, as supera e nisso
adquire o seu ser-ai oD#bdvo. 0 6im da razio nio e, por ipso, nem
aquela natural simplicidade de costumes nem, no desenvolvimento da
particularidade, as ftuig6es como dais, que sio alcangadas pda
formagao, mas sim, que a s7l:r;UplIFt::reade name'd. isto 6, em parte a
aus&ncia passiva de si, em parte a rudeza do saber e do querer, into e, a
ilned7b/ez e a si£rzWdz.r7dade, nas quaid o espirito este mergulhado,
spam removidas por um trabalho e que, num primeiro memento, essa
sua exterioridade receba a racionalidade de gue cla d c:graz, a saber, a
forma da universalidade, a inteligibilidade do entendimento. S me
dessa maneira o espirito esb em casa e Jun/o de sv nessa eu/e:r7bzzZZzde
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3. W. F. Hegel

como tal. A sua liberdade tem, assim, nessa exterioridade, um ser-ai e,
nesse elemento, estranho em s7 a sua destinagao a liberdade, o espirito
lorna-se .para svl e ele s6 tem a ver com aquino a que este aposto o seu
belo e que foi .produz72Zo por ele. Precisamente com isso, portanto, a
Zo/ma da unlvezsa/72/ade vem por sii exist&ncia no pensamento
forma que, unicamente, 6 o elemento digno para a exist&ncia da Id&ia.
A to/m.2j:go 6, por conseguinte, na sua destinagao absoluta, a /7bcnafgo
e o zra&aZZo da libertagao superior, a saber, o ponto de passagem
absoluto a substancialidade infinitamente subjetiva da eticidade,
substancialidade que nio 6 mais imediata, natural, mas, sim, espiritual,
elevada igualmente a 6igura da universalidade. Essa libertagao & no
sujeito o dtizo z:rz6aZZo contra a mera subjetividade do comportamento,
contra a imediatez dos desejos, assim como contra a vaidade subjetiva
do sentiments e o arbitrio do capricho. O faso de que a formagao deja
este duro trabalho constitui uma parte do desfavor que sobre ela recai.
E por esse trabalho de formagao, por&m, que a pr6pria vontade
subjetiva ganha dentro de sia o&k#r7ZZade, na qual, unicamente, por
sua parte, ela 6 digna e capaz de ser a rea/7dade e#ezluz da Id6ia. - E
igualmente elsa forma da universalidade, a qual a particularidade
acedeu pelo trabalho e se elevou pda formagao, [isto 6,] a
inteligibilidade-de-entendimento, que raz simultaneamente com que a
particularidade se rome? o verdadeiro scl'para-s7 da singularidade e,
enquanto essa particularidade da a universalidade o conteQdo que a
preenche e a sua autodeterminagao inHlnita, faz com que ela pr6pria
sqa, na eticididade, enquanto subjetividade livre sendo in6lnitamente
para si. Este 6 o panto de vista que demonstra a to/maj:go como
moments imanente do absoluto e o seu valor infinito.

'4dn7do. Por homens cultivados bode-se entender. primeiramente,. aqueles que ra-
zem judo como os outros o fazem;, e que nio realgam a sua particularidade, ao pas-
so que e precisamente etta que se mostra nos homens nio cultivados, ja que o [seu]
comportamento nio se orienta segundo as propriedades universais do objeto. Da
mesma maneira, na relagao aos outros homers o homem nio cultivado pode facil-
mente melindra-los, uma vez que ele se entrega a sua espontaneidade e nio replete
sabre os sentimentos dos outros. Ele nio quer ferir os outros, mas a sua conduta nio
esb em acordo com a sua vontade. O cultivo que forma 6, portanto, o polimento da
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particularidade, pelo qual ela se comporta segundo a natureza da Coisa. A verdadei-
ra originalidade, enquanto produtora 4a .Coisa, exide verdadeiro cultjvo formador:
ao pasco que a .nao-+erdadeira acolhe futilidades de mau gusto, que s6 0correm aos
nio cultivados.'

A sociedade civil cont&m os tr&s momentos:

A. A mediagao da ca/dnc7b e a satisfagao do slnlgu/a/ peso seu trabalho e
pelo trabalho e pda satisfagao das car&ncias de /odes os c2bma/) - o
sistema das ca.rlgzzc7bs.

B. A realidade efetiva do universal da J}Bc:rziade ai contido, a protegao da
propriedade pda aalmlh.8/rafgo do (iSlrln/o.

C. A prevengao contra a conting&ncia que testa nesses sistemas e o cuidado
do interesse particular como algo de comum pda .poJlfZ:7b e pda
corporagao.

A. O Sistema das Car&ncias

$ 189

A particularidade, como aquilo que este determinado em face do universal
da vontade em gerd($ 60)2:, & inicialmente uma ca.rdz7cvb suByb#zz, que al-
canga a sua objetividade, into &, a sua saZhfapgo a) por meio das coisas ex-
temas, que sao, agora, igualmente, a propr7bdade e o produto de outras ca
r6ncias e vontades e B) pda atividade e pelo traba]ho, enquanto [elemento]
mediador de amboy os lados. Visio que o 6im da car&ncia 6 a satisfagao da

Pa/ 7czzZz/:rdzde suUetiva, mas que na relagao is car:ncias e ao livre arbitrio
dos outros a un./}'endv2/zde se faz valer, segue-se que este brilhar '" da racio-
nalidade na esfera da 6mitude & o en/end7lnenro, que 6 o lido que importa
nesta consideragao e o que constituio pr6prio elemento-reconciliador no
interior dessa esfera.
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A fconom.rb ./)dilfh2:z & a ci&ncia que tem o seu comego nestes pontos
de vista, mas ela tem entio de expor a relafao e o movimento das
massas na sua determinidade qualitativa e quantitativa e no seu
emaranhamento. -- asta 6 uma das ci&ncias que surgiram na 6poca
modema como s€u teneno. O seu desenvolvimento mostra o aspecto
interessante de como o .pensamen/o (veja-se Smith, Say, Ricardo::)
descobre na multidio infinita de singularidades que estio inicialmente
diante dele e extrai dela os principios simpler da Coisa, o entendimento
que nela opera e que a rege. Assim como, de um lado, o elemento-
reconciliador 6 conhecer na esfera das car&ncias esse brilhar aparente
da racionalidade que reside na Coisa e nela aqua, assim tamb&m,
inversamente, este & o campo onde o entendimento dos fins subjetivos e
das opini6es morais da vazio ao seu descontentamento e a su&
irritabilidade moral.

,4dendo. Ha certas car&ncias universais como comer, beber, vestir-se etc. e a maneira
coma das sio satisfeitas depende inteiramente de circunstincias contingentes. O
solo 6 aqui ou la mais ou menos Hrtil, os anon sio diversos no seu rendimento, um
homem 6 diligente, o outro preguigosol mas este pulular de arbitrios engendra a par-
tir de si determinag6es universais, e isto que & aparentemente disperso e desprovido
de pensamento 6 mantido por uma necessidade, que interv&m de si mesma. Desco-
brir ai este elemento necessfrio 6 o objeto da Economia Politica, uma ci&ncia que
honda ao pensamento, porque ela encontra as leis para uma massa de conting&ncias.
E um espetaculo interessante observer como todas as conex6es atuam, aqui, retroa
tivamente, coma as esferas particulares se agrupam, t&m influ&ncia sobre as outras e
delay experimentam o seu fomento ou o seu impedimento. Este entrosamento, em
que inicialmente nio se acredita, porque tudo parece entregue ao arbitrio da singula-
ridade, 6 especialmente notivel e tem scmelhanga com o sistema planetario, que
para o olho sempre mostra somente movimentos irregulares, mas cujas leis modem.
contudo, ser conhecidas."

a. O modo da car6ncia e da satisfagao

O .a,n.an.2/ tem um circulo restrito de meios e modos de satisfagao de suas
car&ncias igualmente restritas. O .homcm, mesmo nessa depend&ncia, prova
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o seu it al&m da mesma e a sua universalidade, num primeiro momento pda
mu/l$p/72:zj:go das car6ncias e meios e, depois, pda (/eao/zpos7lgo e
dllfZ'renc&fgo da car&ncia concreta em panes e aspectos isolados, que se
tomam car&ncias distintas .pa/7zcu,bn2adas e, por ipso, mais a&szzafzs.

No direito o objeto 6 a .pessoa, no ponto de vista mora16 o sz#nro, na
familia 6 o memZro da fzm#7b, na sociedade civil em gerald o c:rdadZo

(como &ourgeo/© - aqui, do ponto de vista das car6ncias(cf. $ 123
Anot.), 6 o concreto dz .Flap/esenaafgo, o que se chama ,bowen; portanto,
6 pda primeira vez aquie s6 aqui que se fda do .homed Hesse sentido.

a urg&ncia nio e tio imperiosa.

Da mesma maneira os mevbs para as car&ncias particularizadas e, de
maneira gerd, os modos da sua satisfagao, que se tomam, por sua vez, bins
relativos e carCncias abstratas, drwdcm-se e mu7z:tjpZ7t:zm-se, -- uma

multiplicagao que prossegue ao in6inito, que exatamente nessa medida 6
uma diferenciagao dessas determinag6es e uma apzecvbfgo da adequafao
dos meios para os seus Hhs, - o .rleHh.amenro.

.4dendo. Aquilo que os ingleses denominam "condo/za&/P ' 6 algo inteiramente ines-
gotavel e que prossegue ao inHmito, pois cada conforto mostra novamente o seu des-
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conforto, e essay inven96es nio t6m Him. Uma car6ncia 6, portanto, produzida nio
tanto por aqueles que a tCm de modo imediato, quando, muito maid, por aqueles que
gragas ao seu surgimento buscam um lucro.

Enquanto ser-ai real, as car&ncias e os meios, tornam-se um ser para ouaos,
por chas car&ncias e por cqo trabalho a satis£agao esb reciprocamente
condicionada. A abstragao, que se lorna uma qualidade das car&ncias e dos
meios (veja-se o $ precedente), lorna-se, tamb6m, uma determinagao da
relagao reciproca dos individuos uns aos outros; esta universalidade,
enquanto sarecon.hecv2/o, 6 o momento que as convene, no seu isolamento
e na sua a&szzzj:go, em car&ncias, meios e modos de satisfagao que,
enquanto soc7a.zs, sio conczeros

..4dendo. E pelo faso de eu tcr de me orientar em funfao do outro que se introduz
aquia forma da universalidade. Adquiro dos outros os meios da satisfagao e tenho
de aceitar, por conseguinte, a sua opiniao. Ao mesmo tempo sou obrigado a produ-
zir os meios para a satisfagao dos outros. Uma coisa remete a outra e se conecta com
ela. Tudo o que & particular torna-se nessa medida argo social; na maneira de vestir,
na hora do comer reside uma certa conveniencia, que se tem de aceitar, porque nes-
sas coisas n8o vale a pena querer mostrar a sua maneira de ver, mas nisso o maid
sensato 6 proceder como os outros.

Esse momento [da universa]idade] torna-se, assim, uma determinafao-de-
nim particular para os meios, tomados por si, e para a sua posse, assim como
para o modo de satisfagao das car&ncias. Ele cont6m ademais,
imediatamente, a exigencia da ikz.z.a/dade com os outros a esse respeito; a
car&ncia dessa igualdade e o tomar-se igual aos outros, a Jln/Zz!=go, por um
lado, assim como a car&ncia da .pa.robtzZz.rzZ/aah ai igualmente presence, de
se fazer valer por uma distingao, por outro, tornam-se, das pr6prias, uma
conte efetiva da multiplicagao das car&ncias e da sua expansao.
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$ 04

Visto que na carCncia social, coco ligagao da carCncia imediata ou natural e
da car6ncia espiritual da /lepresenfajHo, 6 etta Qltima que, enquanto o
universal, se toma preponderance, o lado da /Tbe/ZZ go reside nesse momento
social, quer dizer, a rigorosa necessidade natural da car&ncia 6 ocultada e o
homem se relaciona a sua opiniao, na verdade, a uma oprah/Zo universale a
uma necessidade s6 criada por ele mesmo, ao inv&s de se relacionar a uma
necessidade extema, a uma conting&ncia intema, ao a.r;izfZzzb.

A representagao segundo a qual o homem, com respeito is carencias,
viveria supostamente em liberdade, num pretenso estado de natureza, no
qual s6 teria car&ncias pretensamente naturais e s6 usaria para a. sua
satisfagao meios que uma natureza contingente Ihe

concederia

imediatamente, - mesmo nio considerando o momento da libertagao

que reside no trabalho, do que se falarf mais adiante, - 6 uma oplnlao
balsa, porque a car&ncia natural como tale a sua satisfagao imediata serra
somente o estado de uma espiritualidade imersa na natureza, e, portanto,
um estado de rudeza e de ngo-liberdade, ao pasco que a liberdade reside
unicamente na reflexao(a)dentro de si do que 6 espiritual, na sua
diferenciagao do que 6 naturale no seu reflexo sobre este.

Essa libertaq:ao & fonzd, vista que a particularidade dos fins continua sendo
o conte6do que Ihe serve de fundamento. A tend6ncia da situaq:ao social em
diregao a multiplicagao e a especiHicagao indeterminadas das car&ncias, dos

memos e da mig6es, a qual, assim como a diferenga entre a car&ncia natural
e a cultivada, nio tem limite, - o /two -- 6 igualmente um aumento in6lnito

da depend&ncia e da penaria, a qual tem de lidar com uma
materia que

oferece resistCncia in6inita, a saber, com meios extemos dotados do canter

particular de serem propriedade da vontade livre, ela tem de lidar, portanto,
com o que 6 absolutamente duro e resistente.

#':g'';:l:m3::=.1'!\'# £l£:£n:F'.£'T:m= b=.$'/;:£''f=:
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G. W. F. Hegel

maneira de ser em principio agia. Por isso, elsa maneira de ser nio & independente,
mas 6 gerada somente por esse [elemento] socia], e 6 e]a pr6pria um produto tosca
do. luxo. Onde, por um dado, este se encontra no seu auge, ai, tamb&m, por outro
lada, a penaria e a abjegao sio igualmente grander, e o cinismo 6, entao, suscitado
pelo contraste do refinamento.

b. O }nado do traba11to

A mediagao que consiste em preparar e obter para as car&ncias
pa#7btzZz.r7lzzdas meios adequados, igualmente .paz7bulz,rllzzdos, & o
z:raga/%o, que, atrav6s dos mais variados processos, especi6ica para eases

maltiplos fins o material imediatamente fornecido pda natureza. Este dar
forma confere, entao, ao meio o valor e a sua conformidade ao 6im, de forte
que o homem no seu consume se relaciona precipuamente a produ96es
.hum.2nas, e o que ele consome sio precisamente tais esforgos.

,4dendo. E in6imo o material imediato que nio precisa ser elaborado: mesmo o ar ha
que adquiri-lo, posts que & preciso aquec&-lo; somente a agua, talvez, pode-se beber
coma & encontrada. Sio o suor e o trabalho humanos que obt&m para o homem os
memos para as carCncias.

Em contato com a multiplicidade das determinag6es e dos objetos que
despertam interesse desenvolve-se a 7a/maJ:go rea/zca, que & nio s6 uma
multiplicidade de representa96es e conhecimentos, mas, tamb6m, uma
mobilidade e uma rapidez do representar e do passar de uma representagao
a outra, o captar relag6es intrincadas e universais etc., - a formagao do
entendimento em gerd, por conseguinte, tamb6m, a da linguagem. - A
.fbm7af:gb JP/grim pele trabalho consiste na car&ncia autogeradora da
ocupafgo em gera]e no hibito dz ocupafgo em gera], depois, na .reszlr8=go

do seu fzzeb em parte segundo a natureza do material, em parte, sobretudo,
segundo o arbitrio dos outros, e [enfim] num habito, que se adquire por elsa
discipline, de atividade o4kz7zz e de habilidades un.rvezsaanenre }.g7v2Zas. i3
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.4ciendo. O barbara 6 preguigoso e diferencia-se do homem cultivado por vicar rumi-
nando is tontas no seu embotamento, pois a formagao pratica consiste, precisamen-
te. no h&bito e no carecer de uma ocupagao. O inibil produz sempre algo diferente
do que ele quer, porque ele n&o 6 senhor do seu fazer, ao passo que pode ser chama-
do habil o trabalhador que produz a Coisa coma ela deve ser e que no seu fazer sub-
jetivo nio encontra nada de esquivo face ao Him.

g 198

O universal e objetivo no trabalho reside, por&m, na a&sfmj:go, que efetua a
especi6icagao dos meios e das car&ncias e, precisamente com isso, especi6lca
a produgao e produz a d7z73io dos fra&aZZos. Pda divisio o trabalho do
singular torna-se mais dimples e, grafas a isso, a sua habilidade no trabalho
abstrato assim como o conjunto das suas produg6es tornam-se maiores. Ao
mesmo tempo, essa abstragao da habilidade e do meir completam a
alepencZ2nc7b e a .rrZafgo rec:$nroca entre homens, em vista da satisfagao das
demais carencias, at& aque]as [se tornarem] necessidade total. A abstragao
do produzir torna o trabalho, a16m disso, sempre mais mecgn/bo e, com
ipso, ao 6im, apto para que o homem dele se retire e deixe a mfquJh.a entrar
em seu lugar.

c. A riqueza patrimonial

Nessa depend6ncia e nessa reciprocidade do trabalho e da satisfagao das
ax nclas o egoismo subjetivo se \loieKe na contdbuiFao para a satisfafao

dzs ca/ 27c7bs de rojas os ouaos, -- na mediagao do particular polo universal
como movimento dia16tico, de sorte que, ao mesmo tempo que cada um
adquire, produz e hui por si, justamente com isso produz e adquire para a
fruigao dos demais. Esta necessidade, que reside no entrelagamento
unilateral da depend&ncia de todos, &, doravante, para coda um a n#ueza
paznhonJa/.pent.2nen/e, un./T,cna/(veja-se $ 170), a qual cont&m para cada
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um a possibilidade de nela participar pda sua formagao e sua habilidade, a
fim de estar assegurado em SUR subsist&ncia, - assim como esse rendimento
mediado pelo seu trabalho conserva e aumenta a riqueza patrimonial
universal.

g zoo

Mas a poss&Jbdzde de .pa.-lffc:@afgo na riqueza patrimonial universal, a
riqueza patrimonial .paz7buZa/, este conalr2::ron.ada, em parte por uma base
[patrimonial] pr6pria imediata (capital), em parte pda habilidade que, por
sua vez, este ela pr6pria condicionada novamente pda riqueza patrimonial
particular, em seguida, por6m, pdas circunstincias contingentes, cuba
multiplicidade produz a d7}'c7:s7dade no desenuo7K7 nenfo das disposi£6es
naturais, corporais e espirituais, ./Z .poz s7 de]zigz.z.2]k - uma diversidade que,
nessa esfera da particularidade, se salienta em sodas as direg6es e em todos
os niveis e que, junto com a conting&ncia e o arbitrio restantes, tem por
conseqtiencia necessiria a des&ualaade da nbueza .paz:r:llmonJla/ e dzs
,&a6tzylrZZades dos individuos.

Contrapor ao a)}u2o objetivo da paa7btda.r:reade do espirito contido na
Id6ia, o qual na sociedade civil nio s6 nio supreme a desigualdade dos
homers porta pe[a natureza [que 6] o e]emento da desigua]dade --,
mas a produz a partir do espirito e a eleva a uma desigualdade da
habilidade, da riqueza patrimonial e mesmo da formagao intelectual e
moral, contrapor a esse direito a exig&ncia da igualdade 6 pr6prio do
entendimento vazio, que toma esse seu abstracto e esse deT'er-sapelo
real e racional. Elsa esfera da particularidade, que se imagina ser o
universal, guarda dentro de si nessa identidade somente relativa com
esse universal, tanto a particularidade natural, quando a particularidade
arbitraria, por conseguinte, o resto do estado de natureza. A16m disco, &
a razio imanente no sistema das car&ncias e imanente ao seu
movimento que articula esse sistema num dodo organico de di6erengas;
vqa-se o g seg.
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Os meios inHlnitamente variados e o seu movimento de entrecruzamento
igualmente in6inito na produgao e na troca reciprocas rezfnem-se gragas a
universalidade insita no seu conteQdo e d77&/enc7bm-se em masses
un7uezsa8, de sorte que toda essa conexio se aprimora em s7sZemas

pa.r77ctzZa,res de carancias, de meios e de trabalhos correspondentes, de
modos de satisfagao e de formagao te6rica e pratica - sistemas entre os quaid
os individuos estio repartidos --, numa diferenga dos esazmenros. ''

,4dendo. O modo da participagao na riqueza patrimonial univers.al.6 deixado a par-
ticularidade de cada individuo, mas a diversi6icagao gerd da sociedade civil em sis-
temas particulares & algo necessirio. Se a primeira base do Estado &. a familia,. os
estamentos sio a segunda. Esta & tio importante, porque as pessoas privadas, embo-
ra egoistas, tCm a necessidade de voltarem-se para q outros. Aqui este, p.ortanto, a
ruiz gragas a qual o egoismo se liga ao universal, ao Estado, cujo cuidado tem de ser
o de que esta (lonexio sega s61ida e 6imle.''

Os estamentos determinam-se segundo o conceito como o estamento

su&srzncvb/ ou imediato, como o estamento reflexivo ou Zo/m.2/ e, por 6im,
coma o estamento un/vezsaZ

a) O estamento su&sranc7b/ tem a sua riqueza patrimonial nos produtos
naturais de um sa/o que ele trabalha -- de um solo que & suscetivel de ser
propriedade privada exclusiva e que exige nio s6 uma exploragao
indeterminada, mas que se Ihe d& forma objetiva. Em face da vinculagao do
aabalho e do seu rendimento a 6pocas naturais Huan s7/?gu/ares e a

depend&ncia da colheita das caracteristicas mutfveis do processo natural, o
6im da car&ncia convene-se em uma .proK73ao para o futuro, conserva,

por6m, devido is suas condig6es, o modo de uma subsist6ncia menos
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mediada pda reflexio e pda vontade pr6pria e conserva nisso, em gerd, a
disposigao de fnimo substancial de uma eticidade imediata, que repousa na
relagao familiar e na confianqa.

A justo titulo situou-se o verdadeiro inicio e a primeira fundagao dos
Estados na introduGao da zi.gzku7}zizz, ao dado da introdugao do
casamenro, ja que esse principio graz consign o dar forma ao solo e, em
decorr&ncia disco, a propriedade privada exclusiva (cf. $170 Anot.), e
reconduz a vida errante do selvagem, que busca a sua subsist&ncia
vagueando, a tranqtiilidade do direito privado e a seguranga da
satisfagao da car&ncia; a isto se liga a ampliagao desse lags a uma
alianga dlzrzdourz, em si mesma universal, a ampliagao da carCncia ao
cu/ZZado da fzml7vb e a ampliagao da posse aos Dens de faml7Tb.

Seguranga, consolidagao, duran:ao da satisfagao das car&ncias etc. -
caracteristicas pdas quaid essas instituig6es se recomendam num
primeiro memento - nio sio nada mais do que formas da
universalidade e configurag6es de como a racionalidade, o 6im iltimo
absoluto, se fazem valer nesses objetos. - O que pode hover de maid
interessante nessa mat&ria do que os escgz/ecz nenros tio engenhosos
quando doutos que o meu muito honrado amigo, o Senhor ClruzeC
nos deu, particularmente no quarto volume da sua ./\&l'o7Z297b e
f/h&ci/7Z:z '', sobre as festas, as imagens e os santufrios agztzn6m/cos
dos Antigos, que se tornaram consciences da introdugao da agricultura
e das instituig6es conexas como de datos divinos e Ihes dedicaram,
assim, veneragao religiosa.
E uma conseqti&ncia ulterior, que igualmente se estende aos outros
estamentos, que o canter substancial dense estamento, sob o aspects
das leis do direito privado, especialmente da administragao da justiga,
assim como sob o aspecto do ensino e da formagao, bem coma da
religiao, acanete modi6icag6es, .n.go a respeito do conreddo su&szznc7 g
mas a respeito da ]b/ma e do cXesen}.olz7lnenzo da .re:#b:x#o.

,4dendo. Em nossa 6poca a economia [agricola] 6 conduzida tamb6m de uma ma-
deira reflexiva, tal como uma fabrica, e ela assume, entao, um canter pr6prio do
segundo estamento, que contraria a sua naturalidade. Apesar disso, esse primeiro
estamento conservari sempre maid o modo da vida patriarcal e a sua disposifao de
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inimo. O homem acolhe, aqui, com sentiments imediato, o que 6 dado e recebido,
ele 6 grato a Deus por ipso e vive na crenga con6iante de que essa bondade perdulllra.
O que ele recede, life bastal ele o consome at6 o 6lm, pois voltari a Ihe ser dado. Esta
6 a ' disposigao de inimo simpler, que nio esb orientada a aquisigao da riquezal
pode-se champ-la, tamb6m, de disposigao de inimo da we7Za noareza, que.consome
o que ai este. Nesse estamento a natureza faz o principal,.e o esforgo pr6prio, em
contrapartida, 6 algo subordinado, ao passe que, no segundo estamento, o essencial
6 precisamente o entendimento e o produto natural s6 pode ser considerado coma
materia[ [para outra coisa].

O esfamenao da hddszl7b'z tem por ocupagao o dz/ Zo/ma ao produto
natural e, para adquirir os meios da sua subsist&ncia, ele este remetido ao
seu z:nada/bo, a .rle:#bxgo e ao entendimento, assim como, essencialmente, a
mediagao com as car&ncias e os trabalhos dos outros. O que ele produz e
flui deve-o precipuamente a s7 mc?smo e a sua pr6pria atividade. - A
ocupagao dense estamento diferencia-se, outra vez, coma trabalho voltado
concretamente para car&ncias singulares e a pedido de singulares, em
esfzmenfo do a.rfesa.na/o, - enquanto massa total dais abstrata do trabalho
para car&ncias singulares, correspondence, por6m, a uma procura mats
universal, cm esfamen/o dos £z6nk:zn/es, - e enquanto ocupagao voltada
para a troca de meios singularizados entre si, principalmente atrav&s do
meio de troca universal, o dinheiro, no qual o valor abstrato de sodas as
mercadorias & efetivamente real, em esiamen/o do comdlc:6.

.4dendo. O individuo no estamento da indQstria esb remetido a sie esse sentiments
de si esb vinculado da madeira mais estreita a exig6ncia de uma situagao de direito.
O sentido da liberdade e da ordem surgiu, por isis, principalmente nas cidades. O
primeiro estamento, ao contrario, tem pouch a pensar por si:. o que.ele .adquire .e
dom de um estranho. da natureza; este sentiments de dependencia 6 nele algo de
primeiro, e a ele se liga facilmente, tamb6m, o. fate de o individuo .suportar tudo.o
que Ihe possa advir dos homens. Por ipso, o primeiro estamento esb maid inclinado
a submissao, o segundo, mais a liberdade
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$ 205

c) O esfamen/o un/'uezsa/ tem por sua ocupagao os lh/dresses unJ},c:rsz,& do
estado de sociedade'81 por isso ele tem de ester dispensado do trabalho
direto para [a satis£agao] das car&ncias, deja gragas a uma riqueza
patrimonial privada, seja gragas ao faso de que ele 6 ressarcido pelo Estado
que reivindica a sua atividade, de sorte que o interesse privado encontre a
sua satisfagao no seu trabalho para o universal.

Enquanto particularidade que se tornou objetiva para si, o esfamen/o se
divide, assim, por um lado, segundo o conceito, em suas di6erengas
universais. Mas, por outro lado, a que estamento particular o Jlzd7}dduo

pertence, sobre ipso t&m influ&ncia as disposig6es naturais, o nascimento e as
circunstancias, mas a determinagao $1tima e essencial reside na (&2&/lgo
su3yb#uz e no arB/'a7bpa#7bu/zf que se conferem nessa esfera o seu direito,
o seu m&rito e a sua honra, de sorte que o que nela acontece por .aecess7tZade

/h/nna, d ao mesmo tempo med7hdo .pe/o .2,rZ)12nb, e tem para a consci&ncia
subjetiva a 6igura de uma obra de sua vontade.

Tamb&m a esse respeito, relativamente ao principio da particularidade
e do arbitrio subjetivo, se salienta a di6erenga entre vida politica do
Oriente e do Ocidente, e entre o mundo antigo e o mundo moderno.
No Oriente e no Mundi Antigo a divisio do todo em estamentos se
engendra, na verdade, oDyb#zzmenfe .pov sv Henna, porque ela 6
racional em fi mas o principio da particularidade subjetiva nio adquire
ai, simultaneamente, o seu direito, ja que, por ex. a repartigao dos
individuos em estamentos este entregue aos governantes, como no
Estado jana/dn/co (-De -Repu&a2:z £Z7 [415], p. 320, ed. Bip. T. V]y9, ou
ao mczo nascimento, como nas czsfzs .h/hans. Dessa maneira, nio
sendo assumida na organizagao do todo e nio sendo reconciliada nele,
a particularidade subjetiva, porque ela igualmente nio vem a rona
coma moments essencial, como algo hostil, mostra-se, por essa razao,
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como comipgao da ordem social (veja-se $ 185 Anot.), sega

subvertendo-a, como [ocorreu] nos Estados gregor e na Repablica
Romana, deja, se elsa ordem se mant6m, - por deter o poder ou,
porventura, pda autoridade religiosa, - como corrupgao interna ou
completa degradagao, tal como foio caso, de certa maneira, entre os
.Lace(7bmdn.rbs, e, agora, o 6, da maneira maid completa, entre os
.b/hays. Mantida, por6m, pda ordem objetiva, em conformidade com
ela e, ao mesmo tempo, no seu direito, a particularidade subjetiva
lorna-se o principio de coda a animagao da sociedade civil, do
desenvolvimento da atividade pensante, do m6rito e da honra. O
reconhecimento e o direito de que aquilo que na sociedade civil e no
Estado 6 necessfrio pda razio simultaneamente acontega .ncaa
meaybJ:go do a.rD/'hb 6 uma determinagao maid precisa daquilo que,
nomeadamente na representagao gerd, se chama Z7bc:rldade ($ 121).

O individuo se da realidade objetiva somente entrando no ser-ai em gerd,
por conseguinte, na .pa/7}bu/a/7dade de/ezm/Dada, e com isso, restringindo-se
excg zs/zzmenre a uma das esferas da .pa#7bzz/ares da car&ncia. A disposigao
de inimo utica nesse sistema &, por isso, a zezldlgo e a .honda ligada ao
estamento, 6 fazed de si e, no casa, por determinagao pr6pria, por sua
atividade, sua dilig&ncia e sua habilidade, membro de um dos momentos da
sociedade civi] e mantel-se enquanto ta], e jassim] prover para si somente
por essa medias:ao com o universal, assim como ser /econ.hecvZio na sua
representagao e na representagao dos outros somente por essa mediagao. -
A mora/7tiade tem a sua localizagao pr6pria nessa esfera em que dominam a
reflexio sobre o seu fazer, o 6im das car&ncias particulares e do bem-pr6prio,

e em que a conting&ncia na satisfagao dessas car&ncias lorna tamb6m dever
uma ajuda contingente e singular.

O cato de o individuo recalcitrar num primeiro moments (isto &,
particularmente na juventude) contra a representagao de ter de decidir-
se por um estamento particular e, encarar ipso como uma restrigao da
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sua determinagao universal e como uma necessidade meramente
exrenb4 repousa sobre o pensamento abstrato, que se det&m no
universal e, por isso, no inefetivo, e nio reconhece que o conceito em
gerd, .para ser-.a.( entra na diferenga entrc o conceito e a sua realidade
e, portanto, na determinidade e na particularidade ($ 7), e que s6 com
isso o individuo pode ganhar efetividade e objetividade &tica.

.4cfen(do. Quando dizemos que o homem tem de ser aeo, entendemos que ele dove
pertencer a um estamento determinado; pois esse. algo quer dizer, entao, que ele 6
algo de substancial. Um homem sem estamento 6 uma mere pessoa privada e.nao
asta numa universalidade efetiva. Por outro lada, o singular na sua particularidade
pode tamar-se pele universal e presumir enadamente,. que se ele se inserisse num
estamento, ele se entregaria a algo inferior. Esta 6 a balsa representagao, segundo a
qual, quando argo obt&m um ser-ai que Ihe & necessario, gragas a ipso se restrmge e
abdica de si.

g z08

Enquanto particularidade pr6pria do saber e do querer, o principio dense
sistema das car&ncias tem dentro de si s6 abstratamente a universalidade

sendo em s7 pa/z ff a universalidade da /7Be/made, por conseguinte,
enquanto alllev?o dej:zi,o/pnbdade, o qual, por6m, aqui, nio 6 mais s6 em s7.
mas na sua efetividade vigente, como prorefgo dz J:zloipizedzde pda
administragao da justiQa.

B. A Administragao do Direito

$ 209

O c/emenro .rle/ac:lana/ da relagao reciproca entre as car&ncias e o trabalho
para das tem, inicialmente, a sua .rle:#ex#o denfro de s7: em gerd, na
personalidade infinita, no alllrle/lo (abstrato). Mas 6 essa pr6pria esfera do
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relacional, enquanto to/z?zaj:igb, que da ao direito o sc7'.2Z que consiste em
sexalgo universalmente reconhecido, sabido e querido e. Q:rrl "+\Bete \ex
efetividade objetiva pda mediagao dense ser sabido e ser querido.

Faz parte da formal:ao, do .pensa/ enquanto consci&ncia do singular na
forma da universalidade, que eu seja apreendido homo pessoa

un./vezsa], no que zodos sio id&nticos. O .homed ua/e, .po/zz.aro, .torque
e/e d .homed, e nio porque seja judeu, cat61ico, protestante, alemao,
italiano etc. Elsa consci&ncia, para a qual o .penszmenro vale, & de uma
importancia infinita, ela s6 6 defeituosa, quando, por exemplo, no
sentido do cosmopaZ7bsmo, ela se Hixa em defrontar com a vida
concreta do Estado.

.4cfendo. De um lado 6 gragas ao sistema da particularidade que o direito se lorna
exteriormente necessirio enquanto protegao para a particularidade. Embora ele pro-
venha do conceito, ele s6 entra, todavia, na exist&ncia, porque 6 Qtil is necessidades
Para que se tenha o pensamento do direito 6 precise ter fido formado para o pensar,
e nio maid delongar-se no meramente sensivel; 6 preciso conferir aos objetos a forma
da universalidade e, igualmente, orientar-se na vontade segundo um universal. S6
depois que os homens inventaram para si maltiplas car6ncias e que a aquisiS:ao das
mesmas se entrelafa com a sua satisfagao, 6 que as leis conseguem formar-se.

A efetividade objetiva do direito &, em parte, de ser para a consci&ncia, de
ser sa6lrda, em parte, de ter o poder da efetividade e de p:eer e com ipso,
tamb6m, de ser sa&v2iz como aeo un/}'ezsallmen/e }-977tZo.

a. O direito enquanto lei

O que & em sv direito, este posco(gesefzr) no seu ser-ai objetivo, into &, 6
determinado pelo pensamento para a consci6ncia e con.becvdo como o que 6
direito e vale como tal, a lei(Gene/4; e o direito gragas a elsa determinagao
6 direito pos/27uo em gerd.
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P6r argo como unJvezsa/- isto 6, traz&-lo a consci&ncia como universal
6, como se sabe, .pensa/ (cf. supra $ 13 Anon. e $ 21 Anot.); ao

reconduzir, assim, o conteQdo a sua forma mais simpler, o pensar Ihe
da a sua de/erm.D7/ZZade 61tima. E s6 por tornar-se leia que o direito
recebe, pe]a primeira vez, nio s6 a ]b/ma da sua universalidade, mas a
sua determinidade verdadeira. Por isso, na representagao da atividade

de legislar 6 preciso ter diante de si nio apenas esse primeiro momento,
gragas ao qual algo 6 enunciado como a regra de conduta vilida para
todosl por6m, o momento inferno essencial &, antes dense outro
momento. o con.hecvnenro do conreUdo na sua universalidade
determinada. Mesmo os alrlrln?os consuemd7hf/:Ds - ja que s6 os
animais t&m a sua lei como instinto, mas sio somente os homens que a
t&m como costume - cont&m o momento de serem enquanto
pensamen/os e de serem saZ)/taos. A sua diferenga em relagao is leis
consiste somente em que des sio sabidos de uma maneira subjetiva e

contingente, em que, portanto, sio por si mais indeterminados e a
universalidade do pensamento este neles maid enturvada, consiste,
a16m disco, em que o conhecimento do direito segundo tal ou tal
aspecto, ou em gerd, 6 uma propriedade contingente de poucos. E uma
ilusio cred que os direitos consuetudinarios, pda sua forma de serem
como cosmmes, deveriam ter a vantagem de ter passado a vida (fda-se,
hoje em dia, com mais freqti&ncia de }vda e .passi2gem d v7tZa

precisamente quando se este enfronhado na materia mais mona e nos
pensamentos maid morton), ja que as leis vigentes de uma nagao, por
serem escritas e coligidas, nio deixam de ser deus costumes. Quando os
direitos consuetudinfrios v&m a ser coligidos e compilados, o que num
povo que atingiu uma certa cultura breve tem de acontecer, esse
compilagao 6 entio o c6oCyo, que, por ser mera compilagao,
certamente se distinguira por seu ca.rgre7 /hJZz/me, indeterminado e
lacunoso. Ele se diferenciari de um c6digo propriamente dito
precipuamente pda cato de que este apreende e enuncia pele
pensamento os principios do direito na sua un.rt'e/szilrdade e, portanto,
na sua determinidade. O dlfrle:rfo nacvZ)n.a/ ou direito comum da

.Zllgda/erza esb contido, como se babe, em esfaMfos (leis formais) e
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numa assim chamada ]ev .a.gb escr:rZzl elsa lei nio escrita 6, de resto,
tanto quando a outra, escrita, e o seu conhecimento pode e tem de ser
adquirido pda leitura (dos numerosos volumes in quarto que ela
enche). Mas os conhecedores da mesma descrevem que confusio
monstruosa tamb6m la reina, tanto na administragao da justiga quanto
na materia juridica. Assinalam, particularmente, a circunstincia que,
por estar essa lei nio escrita contida nas decis6es dos tribunais e dos
juizes, os juizes continuamente se fazem de ]eoo7k/2dt2res, que des tanto
estio submetidos a autoridade dos seus predecessores, os quais nada
maid 6izeram do que ter enunciado a lei nio escrita, quanto .a.go o
estao, uma vez que des pr6prios t&m dentro de sia lei escrita e t&m dai
o direito de ajuizar se as decis6es precedentes sio ou nio conformed a
mesma. Contra uma confusio semelhante que, na administraQao do
direito romana do periodo tardio, podia surgir das autoridades de todos
os diferentes jurisconsultos famosos, foi inventado por um imperador
um expediente engenhoso, que leva o nome de lei das citag6es e que
implantou entre os juristas mortos ha muito tempo uma esp&cie de
instituigao colegial, com maioria de votos e um presidente (veja-se a
.H}/6/7b do .22z]rev/o .Romano do senhor Hugo, [1799] $ 354' )
Denegar a uma nafao cultivada ou a ordem dos juristas dessa nagao a
capacidade de fazer um c6digo" seria uma das maiores afrontas que se
poderia razer a uma nagao ou a essa order, ja que nio pode tratar-se
de elaborar um sistema de leis nouns segundo o seu conrezfdo, mas de
conhecer o conte6do legal existence na sua universalidade determinada,
into 6, de apreend&-lo .pe/o .pensamenro, acrescentando-the a aplicagao
ao particular.

,4dendo. O sol e os planetas t&m tamb&m as suas leis, mas n2o as conhecem; os bir
baros sio regidos por impulsos, costumes, sentimentos, mas des nio t&m consciCn

3. Hugo, Lehrbuch der Geschichte des r6mischen Rechts bis aufJustinian, 6. P\lxR. , Bet\tn,
1818, $ 385. (citagao cf. llting, v. 11, p.98, nora 5) "0 imperador de que fda & o texts & Valen-
tiniano 111 (425-455); a lei das citag6es 6 de 446; o 'co16gio ' era formado por Papiniano (presi-
dente), Paulo, Gaio, Ulpiano, Modestino." Hegel, .[lheamcnd de £l7oso#b de7Dvr7tro, a aura
di Giuliano Marini, Roma-Bad, Laterza, 1987, p. 171, nota 28.

>Ausha a'E.C,.n. San\W]. Vom BerufunsererZeitHir Gesetzgebung undRechtswissenschaft.
Heidelberg, 1814.
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cia alguma disso. Pelo cato de que o direito 6 posco e sabido, desaparece tudo o que
ha de contingente no sentimento, na opiniao, desaparece a forma da vinganga,.da
compaixao, do egoismo e, assim, pda pJlimeira vez: o direito alcanfa a sua verdadei-
ra determinidade e chega a sua honra. E s6 pda disciplina da compreensao que ele
se lorna capaz da universalidade. Que haja conflitos na aplicagao das.leis, no .que o
entendimento do juiz tem o seu lugar, 6 de dodo necessario, polque, do contrario, a
execugao, precisamente, seria algo de inteiramente mecinico. M.as quando se che-
gou a ponte de querer abolir os conflitos, abandonando muitas coisas ao.pafecer dos
juizes,'entao tal saida 6 muito pier, porque tamb6m o conflito 6 da alq:ada do.pensa
mento, da consciCncia pensante e da sua dia16tica, enquanto que a mera decisio pele
juiz seria arbitrio. Geralmente se aduz a favor do diriito consuetudinario, .que ele.6
viva, mas etta vida, isto &, a identidade da [sua] determinagao. com o sujeito, ainda
nio constituia ess6ncia da Coisal o direito tem de ser conhecido pelo pensamento,
ele tem de ser um sistema em si mesmo, e somente como tal pode ter validade nas
nag6es cultivadas. Se em 6poca mais recente negou-se aos povos a vocagao.para.a
legislagao, isso nio s6 6 uma afronta, mas cont8m a. absurdidade que, em face da
multidfo infinite de leis existentes, nem mesmo aos individuos singulares se tenha
con6iado a habilidade de reuni-las num sistema conseqtiente, quando precisamente a
atividade de sistematizar, quer dizer, o elevar ao universal, 6 o anseio inHinito do
tempo presence. Da mesma madeira, considergu.se. que coletineas de decis6es,
como se encontram no Cb/pus Jzm3, eram preferiveis a um c6digo elaborado no
sentido mais universal, porque em tais decis6es sempre & mantida uma certa. parti-
cularidade e uma recordagao hist6rica de que nio se quer abrir mio. A pratica do
direito ingl&s mostra suficientemente como sio ruins tais coletineas.

Nesta identidade do ser-em-s7 e do ser'posco s6 tem obrigatoriedade
enquanto alike/ro o que 6 Jbi Visto que o ser-posto constituio lado do ser-ai,
no qual pode intervir o elemento contingente da vontade caprichosa e da
outra particularidade, aquilo que 6 lei pode, no seu conteQdo, ser kinda
diverso do que 6 em si direito.

Por isso, no direito positivo, aqui]o que & c:onJb/me 2 ]ev 6 a conte do
conhecimento do que d c/zkev£o, ou propriamente, do que 6 de able:rfol -
a ci&ncia positiva do direito 6 nessa medida uma ci&ncia hist6rica, que
tem a autoridade por seu principio. O que ainda a mais pode ocorrer 6
assunto do entendimento e concerne a ordem externa, a compilagao
das leis, a conseqtiencia, a ulterior aplicaS:ao e outras coisas
semelhantes. Quando o entendimento se envolve com a natureza da
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pr6pria questao, as teorias, por exemplo, a do direito criminal,
mostram entio aquilo que ele engenha com o seu raciocinio a partir de
raz6es. - Visto que, por um lado, a ci&ncia positiva tem nio s6 o
direito, mas tamb&m o necessfrio dever de deduzir, partindo dos seus
dados positivos at6 os 61timos detalhes, tanto os desenvolvimentos
hist6ricos quando as aplicag6es e as ramificaq:6es das determina96es
juridicas dadas, e de mostrar a sua coer&ncia, ela nio tem, por outro
lado, ainda que ela considere isto como uma .pe7gunzz Jhc6moda para a
sua ocupagao, o direito de estranhar, pelo menos nio absolutamente,
quando se pergunta, depois de sodas essay provas, se uma determinagao
juridica & rzc7bna.i Cf. sobre a c0;7Zpreensib]da ]ei] ver $ 3 Anon.

Como o direito entra no ser-ai primeiramente na forma do ser-posco, ele
tamb&m entra, quando ao conreUdo, enquanto zipa72:zfgo, em relagao com a
z0.2/dnh das relag6es e das esp6cies de propriedade e contratos que se
singularizam e emaranham ao inHlnito na sociedade civil, - al&m disco, entra
em relagao com a materia das relag6es &ticas que repousam sobre o ammo,
o amor e a con6ianga, por6m somente na medida em que essas rela£6es
cont&m o lado do direito abstrato ($ 159); o lado moral e os mandamentos
morais, enquanto des concernem a vontade segundo a sua mais pr6pria
subjetividade e particularidade, nio podem ser objeto da legislagao positiva.
Mat&ria ulterior fornecem-na os direitos e deveres que fluem da pr6pria
administragao da justiga, do Estado, etc.

,4dendo. Nas rela96es mais elevadas do casamento, do amor, da religiao, do Estado,
s6 podem tornar-se objeto da legislagao os aspectos que, segundo a sua pr6pria natu-
reza sio suscetiveis de ter neles a exterioridade. Entretanto, nesse caso, a legislagao
dos diversos povos apresenta grander diferengas. Entre os chineses, por ex., 6 lei do
Estado que o homem diva amar a sua esposa mais do que as outras mulheres que ele
tem. Se Ihe for demonstrado que fez o contrario, serf punido com bastonadas. Encon-
tra-se igualmente em legislag6es mais antigas muitas prescrig6es sobre a Hidelidade e a
honestidade, que sio inadequadas a natureza da lei, porque das calm no dominio da
interioridade. S6 no juramento, em que as coisas sio entregues a consci&ncia moral, a
honestidade e a fidelidade t6m de ser consideradas homo algo substancial.
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Mas, a16m da aplicagao ao padlbuZar, o ser-porto do direito inclui dentro de
sia 22pa7czbz77tZade ao casa i:zlr7Wdar Com isso ele entry na esfera do que nio
6 determinado peso conceito, na es6era do guanZ7hz7ro (do quantitativo por
si ou como determinagao do valor quando da troca de um qualitativo contra
outro qualitativo). A determinidade do conceito s6 da um limite universal,
no interior do qual ocorre um it para la e para ci. Mas esse vaiv6m tem de
ser interrompido em vista da efetivagao, com o que interv&m, no interior
desse limite, uma decisio contingente e arbitriria.

E precipuamente neste agufamen/o do universal, nio s6 em diregao ao
particular, mas a singularizagao, into &, :z !ilrcaj:go Imedbra, que reside
o elemento .purzmen/e postal'o das leis. Nio se pode determinar
rac7bnaJ zc?mfe, nem decidir pda aplicagao de uma determinidade
emergente do conceito, se para um delito o justo 6 uma pena corporal
de quarenta chicotadas ou de quarenta menos uma, nem se e uma pena
pecuniaria de cinco ou de quatro tfleres e vinte e tr&s vintCns etc., nem
se & uma pena de prisao de um ano ou de trezentos e sessenta e quatro
dias etc., ou de um ano e um, dois ou tr&s dias. E, contudo, uma
chicotada a dais, um tyler ou um vint6m, uma semana, um dia de
prisao a mais ou a menos ja & uma injustiga. E a pr6pria Fazio que
reconhece que a conting&ncia, a contradigao e a aparencia tCm a sua
esfera e o seu direito, .po.rdm /7h.rrzdos, e ela nio se empenha em
igualizar ou ajustar tail contradig6esl aqui este, ainda, unicamente
presente o interesse da e#ez7uafgo, o interesse em que em prlnclpio se
determine e se decida, deja la de que maneira (no interior de um cerro
limite). Esse decidir pertence a certeza formal de si mesma, a

subjetividade abstrata, a qual deve inteiramente ater-se, no .rn/er70v

cjesse /7ln/}e, s6 a interromper a ponderagao e a guar, a fim de que seja
Hixado, - ou a raz6es determinantes tais como as que um numero

/edondo ou o nQmero quarenta menos um podem conter. - O faso de a
lei nio guar essa determinidade iltima que a efetividade exige, mas de
a confiar a decisio do juiz e de restringi-lo somente por um minimo e
um maximo, em nada afeta a questao, pris esse minimo e esse
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mfximo, sao, cada um, um nQmero redondo, e nio suprime o faso que
uma tal determinagao Hinita, puramente positiva, seja Huada pelo juiz,
senio que a conHiam ao luiz, como 6 necessfrio.

.4ciendo. Ha nas leis e na administragao da justifa, essencialmente, um lado que
cont6m uma contingencia e reside em que a lei seja uma determinagao universal, que
deve ser aplicada ao casa singular. Quem quisesse se declarar contra elsa contingen-
cia, enunciaria uma abstragao. O que ha de quantitativo numa pena nio pode, por
ex. ser tornado adequado a nenhuma determinagao do conceito, e o que quer que se
decida, sera, por esse dado, para sempre um arbitrio. Mas elsa conting&ncia 6, ela
pr6pria, necessarial e se, porventura, dai se argumenta contra um c6digo em gerd,
que ele nio & complete, pasha-se precisamente por ama do lado, no qual um acaba-
mento total nio pode ser alcangado e que, portanto, tem de ser tomado como ele 6

b. O ser-aida tei

A obrigatoriedade face a lei inclui, da parte20 dos direitos da autoconsci&ncia
($ 132 com a Anot.) a necessidade de que as leis sejam dadas a con.heck
universalmente.

Pendurar as leis tio alto que nenhum cidadio posse le-las, como fez
.Dzbn.8zb o 7)}zno, - ou enterrf-las num vasto aparato de livros

eruditos, de compilag6es de decis6es resultantes de juizos e opini6es
discordantes, de costumes etc. e, ainda por ama, puma lingua
estrangeira, de sorte que o conhecimento do direito vigente deja
acessivel somente aqueles que se dedicam doutamente a isso, - 6 uma e

a mesma in:justiga:'. -- Os govemantes que deram aos seus povos,
ainda que somente uma compilagao informe, como Justiniano, por6m,
maid ainda os que deram um (il&r7fo .nac6na/ na forma de um c6digo
ordenado e determinado, nio s6 se tornaram os maiores benfeitores
desses povos e foram, por isso, com gratidao por des elogiados, homo
tamb&m realizaram com isso um grande aro de./bsr7kz.

.4dendo. A ordem dos juristas, que tem o conhecimento particular das leis, confide
ra-o 6'eqtientemente o seu monop61io, e quem nio & do romo, nio tem direito a pa
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lavra. Assim. os fisicos levaram a mal a teoria das cores de Goethe, porque ele nio
era do oficio, e ainda por ama, um poeta. Mas 6 tio pouco precise ser sapateiro para
saber se os sapatos se ajustambem, coma pouch 6 precise algu6m pertencer ao ofi-
cio, para ter conhecimento sobre os objetos que sio do interesse gerd. O direito con-
cerne se 6 que esse direito deve ser obrigat6rio para ele.

Para um c6digo pOblico & de se exigir, por um lado, determinag6es
universais svlnp#es, por outro lado, a natureza da mafdab Zn.rrz conduz a
uma determinagao progressive sem 6im. O imbito das leis deve ser, por um
lado, um todo fechado, re:n?71hado, por outro, existe22 a car6ncia continua de
novas determinag6es legais. Ja que esta antinomia incorre, porem, na
especvb/liza j:go dos principios universais, que perduram solidamente,
permanece, assim, gragas a isso, intocado o direito a um c6digo terminado,
bem como a que eases principios dimples universais, distintos da sua
especializagao, sejam suscetiveis de serem apreendidos e expostos por si-

Uma conte principal da complexidade da legislagao este, na verdade,
no processo pelo qual o racional, o que 6 em sie para si direito,
penetra, com o tempo, nas instituig6es originarias que continham uma
in-justin:a e que, por ipso, eram meramente hist6ricas, coma foi
assinalado acima ($ 180 Anot.), no cano das instituig6es romanas, do
antigo direito feudal etc. Mas 6 essencial engender que a pr6pria
natureza da materia Hlnita traz consigo que, nessa materia, mesmo a
aplicagao das determinag6es racionais em sie para si, das
determina£6es em si mesmas universais, conduz ao progresso ao
in6lnito. Exigir de um c6digo acabamento pleno, que ele deja algo
absolutamente terminado, que nio deva ser suscetivel de nenhuma
determinafao progressiva ulterior uma exig&ncia que 6 especialmente
uma doenga a,inn.g --, e, pda razio de que ele, assim, nio pode ser
acabado, nio deixf-lo chegar a um estado pretensamente imperfeito,
quer dizer a efetividade, repousa sabre duas coisas, sobre o
desconhecimento da natureza dos objetos finitos, como o 6 o direito
privado, objetos nos quais a assim chamada perfeigao & o .pelpema/ da
ap/ox7h.2j:go, e sobre o desconhecimento da diferenga entre o universal
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da razio e o universal do entendimento e sua aplicagao a materia da
Hinitude e da singularidade, a qual se estende ao inHlnito. ''Ze Janus
grande ennemi du bien c'est le mieu2'ls* . E a. exQtesslb.a do ve dadeko
bom denso do entendimento24 contra o vio entendimento arrazoador e
reflexionante.

.4dendo. Completude signi6lca a colegao acabada de todos os elementos singulares
que pertencem a uma esfera e, neste sentido, nenhuma ci6ncia pode ser acabada
Quando entio se diz que a HilosoHia ou qualquer ci&ncia este inacabada, se da a en-
gender que se tem de esperar at& que ela tenha se completado, pois o melhor poderia
ainda faltar. Mas dessa maneira nada se leva adiante, nem a geometria, que parece
conclusa, na qual surgem, contudo, novas determinag6es, nem a HHosoHia, que cer-
tamente tem a ver com a Id6ia universal, mas, no entanto, pode especializar-se sem-
pre mais. A lei universal, alias, consistiu sempre dos dez mandamentosl por6m, nio
estabelecer a lei: "nio mataras", porque um c6digo nio pode ser acabado, revela-se.
em seguida, a evidencia, coma uma absurdidade. A reflexio ociosa pode legitima-
mente afirmar que dodo c6digo poderia ser ainda melhor, ipso a, pois o que ha de
maid grandiose, elevado e belo pode ser pensado como grandioso, elevado e belo
num grau ainda superior. Mas uma irvore grande e velha ramiHica-se cada vez maid
sem por ipso tornar-se uma nova arvorel seria lolo, no entanto, nio querer plantar
frvore alguma por causa dos ramos novos que ainda poderiam vir.

Tal como na sociedade civil o direito em sese lorna lei, assim tamb6m o ser-
ai Jlzed7bro e aDszzaro do meu direito singular passa a significagao do ser-
reconhecido enquanto um ser-ai]baseado] no saber e no querer universais
existentes. Por ipso, as aquisig6es e as agnes relativas a propriedade tem de
ser empreendidas e revestidas com a Zo/ma que Ihes da esse ser-ai. Agora,
[na sociedade civi]] a propriedade repousa sabre o confrz/o e sobre as
.fbzma/7tiades que a tornam suscetivel de prova e Ihe dio forma juridica.

Os modos de aquisigao e os titulos originarios, isto 6, imediatos ($ 54 e
ss.) propriamente desaparecem na sociedade civil e s6 aparecem como
conting&ncias singulares ou mementos limitados. - E ora o sentimento
que permanece no subjetivo, ora a reflexio que se det6m no abstrato

'0 6timo & o inimigo do bom.
'meilleur" ao inv6s de "mieux

Em frances no texto. A primeiro edigao (1821) graz
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das suas essencialidades, que rejeitam as formalidades, as quaid, por
sua vez, o entendimento mono pode novamente refer contra a Coisa e
multiplicar ao in6inito. - Alias, reside no pr6prio andamento da cultura
que ela, a partir da forma sensivel e imediata de um conteado, por
meio de um longo e duro trabalho, atinja a forma do pensamento desse
conteQdo e, com ipso, a uma expressao dimples que Ihe seja conforme,
de sorte que, no estado de uma cultura juridica apenas incipiente, as
solenidades e as formalidades sio extremamente circunstanciadas e
valem mais como sendo a pr6pria Coisa do que como signo; dai
tamb&m que, no Direito Romano, uma multidio de determinag6es e,
particularmente, de express6es provenientes das solenidades, foram
mantidas, ao inv6s de terem fido substituidas por determinag6es de
pensamento e por uma expressao que Ihes deja adequada.

.4cfendo. A leia o direito posco como aquilo que ele era em si. Eu possum algo, tenho
uma propriedade de que me apoderei como scm dino: esta, agora: tem ainda de. ser
reconhecida e pasta coma minha. Por essa razio existem na sociedade as formalida-
des em relax:ao a propriedade: p6e-se marcos limitrofes como sinais para o reconhe-
cimento dos outros, 'organizam-se livros hipotecarios, registros de propriedade. A
major parte da propriedade na sociedade civil repousa. sobre contratos, culas forma-
lidades s:o Hlxas e detemlinadas. Pode-se, talvez, sentir repugnancia por dais forma-
lidades e crer que das s6 existem com o fim de render dinheiro is autoridades; pode-
se at6 encarf-las como algo de ofensivo.e coma signo de desconHianga, uma vez que
o principio "um homem, uma palavra":s deixa de ser validol mas o essencial da for:
ma 6 que aquilo que em si6 direito seja tamb6m porto como tal. Minha vontade 6
uma vontade racional. ela vale e este ter valer deve ser reconhecido pelo outro. Aqui
a minha subjetividade e a do outro t&m de desaparecer, e a vontade tem de alcangar
uma seguranga, uma 6umeza e uma objetividade, que ela s6 pode obter pda forma.

$ 218

Visio que a propriedade e a personalidade na sociedade civil t6m
reconhecimento legal e validade, o cHIme nio & maid s6 a lesio de algo
su&#£7'zzmenre lhfn/ro, mas, tamb6m, da Clouka un/I'e7sz.4 que tem em si
mesma uma exist&ncia s61ida e forte. Com isso nterv6m [aqui] o ponto de
vista da .pe:r:&zz/os72Zade da agro para a sociedade, gragas ao qual, de um
dado, a gravidade do crime & reforgadal de outro lado, por&m, o poder da
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sociedade, poder tornado seguro de si mesmo, reduz a Jmparz£z7c7b exterior
da lesio e provoca, por ipso, um maior abrandamento na sua punigao.

O cato de que em um membro da sociedade zodos os outros sejam
lesados nio altera a natureza do crime segundo o seu conceito, mas,
sim, segundo o lado da sua ex7?/dz7c7h externa, da lesao, a qual atinge
agora a representagao e a consci&ncia da sociedade civil, [e] nio s6 o
ser-ai do imediatamente lesado. Nos tempos her6icos (vede as trag6dias
dos Antigos) os cidadios nio se consideravam lesados pelos crimes que
os membros das casas reais cometiam uns contra ou outros. -- Vista que
o crime, em s7 uma lesio infinita, enquanto um ser-al' ele tem de ser
medido segundo di6erengas qualitativas e quantitativas ($ 96), ser-ai que
6 essencialmente determinado como .represenrafgo e como consc7Zz7c7l2

da validade das leis, sable-se qxe a. periculosidade para a sociedade
c7z77 6 uma determinagao da sua grandeza ou, tamb6m, um.a de suas
determina96es qualitativas. - Ora, essa qualidade ou elsa grandeza 6,
por6m, varifvel segundo a sv?uaj:go da sociedade civil, e nessa situagao

reside a legitimagao, tanto de punic com a monte um furto de alguns
vint6ns, quanto de punir com uma pena maid suave um furto que
importa no c&ntuplo ou maid disses mesmos valores. O ponto de vista
da pericu[osidade para a sociedade civil, ao mesmo tempo que parece
agravar o crime, 6, muito mais, mormente, aquele que diminuia sua
punigao. Um c6digo penal pertence sobretudo a sua 6poca e a situagao
da sociedade civil nessa 6poca.

.4clendo. A circunstfncia de que o crime cometido na sociedade aparece como um
crime maier e, apesar disco, deja punido maid brandamente, parece contradizer-se.
Mas se, por um lada, seria impossivel para a sociedade deixar o crime impune, por-
que ele seria porto entio coma direito, por outro dado, contudo, como a sociedade
este segura de si mesma, o crime 6 sempre s6 um pormenor em face deja, algo insti-
vel e isolado. Grafas a estabilidade da pr6pria sociedade o crime adquire a posigao
de algo meramente subjetivo, que parece ter surgido nio da vontade que cismou o
crime, mas dos impulsos naturais. Esta maneira de ver mitiga a importancia do cri-
me e a pena torna-se, por isso, tamb6m, maid branda. Se a sociedade esb ainda va-
cilante, entio 6 preciso estatuir exemplos por meio de penas, pris a pena & ela pr6-
pria um exemplo contra o exemplo do crime. Mas na sociedade que 6 internamente
estavel, o ser-posco do crime 6 tio 6'aco, que 6 de acordo com elsa fraqueza que a
supressao desse ser-posto tem de ser medida. Penal duran nio sao, portanto, em si e
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por si algo injusto, mas estio em relagao com a situagao da,&poca.em questao: um
c6digo penal nio pode vader para today as 6pocas, e crimes sio exist6ncias aparentes
que podem atrair a siuma repulsa maier ou menor.

c. O Tribunal

O direito, que entrou no ser-ai na forma da lei, 6 para si, ele dehonta,
subsistente por si, a ol zh Zo e o ahern.pa/7:&'tl/a/es que se tem do direito, e
ele tem de se razer valer enquanto unl'uezsaZ Este conbeczlnenro e esta
efedvzj:go do direito no cano particular, sem o sentimento subjetivo do
interesse paz7buZac cabe a um poder pablico, o zr7buna/.

A g&nese hist6rica do juiz e dos tribunais pode ter lido a forma da
relagao patriarcal ou da forma ou da livre escolha; isso 6 indiferente para
o conceito da Coisa. Encarar a introdugao da jurisdigao por parte dos
principes e dos governos como mera questao de um Zz rov cibcnt:zom£r70
ou de uma grata, como faz o Sr. uon Hager (na sua .Resrauzzfgo da
c7Znc71 cio EsraclroD20, pertence aquela indig&ncia de pensamento que
nio tem o menor pressentimento de que, tratando-se da lei e do
Estado, as suas instituig6es em gerd, enquanto racionais, sio
necessirias em sie por si, e que a forma como das surgiram e foram
introduzidas nio e o que importa na consideragao do seu fundamento
racional. -- O outro extremo em relagao a esta maneira de ver [de von

Haller] & a rudeza de considerar a administragao da justiga nos tempos
do direito do mais fortezz como uma viol&ncia indevida e como uma
opressao da liberdade e coma um despotismo. A administragao do
direito deve ser considerada tanto como um dever quanto como um
direito do poder pablico, direito que tampouco repousa sobre um
capricho dos individuos de incumbirem ou nio disso um poder.
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da justiga [e, assim,] somente aguJI/o queper7ence ao seu feito"

O membro da sociedade civil tem o ciZrle/to de esrzr em./cleo, bem como o
dover de se aPreSenfzr em ./DIED e de recuperar o seu direito em litigio
somente do tribunal.

Dianne dos tribunais o direito recebe a determinagao de ter de ser algo
susce#reJ de .proud. O .processo ./u/falco p6e as panes na condigao de
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fazerem vader os deus meios de prova e as suas raz6es de direito, e o juiz, na
condigao de tomar conhecimento do cano. Eases .passes sZo e/bs J zilgor7bs

dl&e7ros; o seu andamento, por conseguinte, tem de ser legalmente
determinado, e des constituem uma parte essencial da ci&ncia do Direito
te6rica.

Hdendo Pode ser revoltante.para o homem que ele saiba tcr um direito, que Ihe &
negado por nio ser suscetivel'de proval mas o direito que eu tenho tem de ser con-
comitantemente aum. direito pesto;. eu tenho de poder apresenta-lo, de poder prova-
lo, e ele s6 pode ter vigencia na sociedade gragas ao rata de que o que & em si, 6 tam-oem porto. ' '

Pda ftagmentagao dessas agnes em a96es sempre maid isoladas e em seus
direitos correspondences, hagmentafao que nio cont6m em si mesma
nenhum limite, o processo juridico, em s7 ja meio, entra em confronto.
enquanto algo de exterior, com o seu fim. - Coma cabe is panes o direito
de perconer inteiramente tal extenso formalismo, formalismo que 6 seu
direito, e como esse formalismo pode ser igualmente transformado num mal
e, mesmo, num instrumento da injustiga, deve se Ihes impor como dever,
por parte do tribunal, -- a Him de proteger as panes e o pr6prio direito como
a Coisa substancial, que 6 o que importa, contra o processo juridico e o seu
abuso, -- o de se submeterem a um tribunal simpler (juizo arbitral, juizo de
paz) e a tentativa de conciliagao, antes de passarem aquele.

A egd72Zzde cont6m uma ruptura do direito formal por considera£6es
morals ou outras e revere-se, num primeiro momento, ao conreddo do
litigio. Mas um znbuaa/ da egd7ZZade teri o significado de decider sobre
o caso singular sem se acer is formalidades do processo juridico,
particularmente aos meios de prova objetivos, dais como das podem ser
6ormuladas legalmente, assim homo de decidir segundo o interesse
pr6prio do caso singular como tal, nio no interesse de uma disposigao
legal que haveria que tornar universal.
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Assim como a promulgagao publica das leis este entre os direitos da
consci6ncia subjetiva ($ 215), assim tamb6m, a possibilidade de conhecer a

e#ez7uzfgo da lei no caso particular, a saber, conhecer o decurso das agnes
exteriores, das raz6es juridicas etc., visto que esse decurso e em si uma
hist6ria universal vflida e o caso em seu conteQdo particular diz respeito, de
faso, somente is panes, o conteido universal, por6m, diz respeito ao direito
ai em questao, cuja decisio concerne o interesse de todos, - [donde] a
publicidade da administragao da justiga.

As deliberag6es dos membros do tribunal entre si sabre a sentenga a ser
pronunciada sio externag6es de opini6es e maneiras de ver ainda
pad7bzdz.res, portanto, segundo a sua natureza, nada de piblico.

,aden(/o. O reto bom senso toma a publicidade das leis pelo que 6 direito e, correto
Uma razio importante contra elsa publicidade foisempre o canter aristocrftico dos

ctdadios ganham a convicgao de que efetivamente o direito foipronunciado.

Na pratica jurisdicional, enquanto aplicagao da lei ao casa sl:a@m
diferenciam-se os dais aspectos: JPz7incfo, o conhecimento da natureza do cano

segundo a sua sii:r49zzJb/7azde .&necabaa, a saber, se existe um conbato etc., se foi
cometida uma aWaD lesiva e quem & o seu autor, e no, Direito Penal a reflexio

enquanto determinagao da agro segundo o seu canter su&sranc:rH. criminoso
($ 1 19 Anot.), - segundo, a subsungao do caso sob a ]e7do restabelecimento do
direito, subsungao na qual, no Direito Penal, este compreendida a pena. As
decis6es sobre estes dois aspectos sio fung6es distintas.

Na constituigao judiciaria romana a distingao entre essay dual mng6es
se apresentava da seguinte maneira: o pretor dava a sua decisio no
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casa de os datos se comportarem assim ou assado e designava um juiz
especial para a investigar esse comportamento dos datos. No processo
judiciario ingl&s, a caracterizagao de uma agro quando a sua qualidade
criminal determinada (se, por ex., 6 um homicidio doloso ou culposo)
este entregue, ao discernimento ou ao arbitrio do acusador, e o tribunal
nio pode propor nenhuma outra determinagao [da qualidade do
crime] , se ele considera que aquela 6 incorreta.

A condugao de todo o andamento da investigagao, em seguida, a das a96es
juridicas das panes, enquanto a96es que sio das pr6pria direitos ($ 222),
depois, tamb6m, o segundo aspecto do julgamento juridico (v. o $
precedence), sao, nomeadamente, as tarefas peculiares do juiz judiciario ou
togado, para o qual, enquanto 6rgao da lei, o caso deve ter fido preparado
para a possibilidade da subsungao, isto &, erguido da sua natureza empirica
6enom&nica a faso reconhecido e a qualificagao universal.

O primeiro aspecto, o cozy.hec&nenro do caso na sua singularidade .&ned7brz
e a sua qualinicagao, nio cont&m, por si, nenhuma pronQncia direito. Ele &
um conhecimento, como compete z /odo .homcm czz7Z7uzdo. Na medida em
que, para a qualiHicagao da agro, o moments subjetivo do discernimento e
da intengao do agence 6 essencial (v. ll ' Parte), e em que a prova nio
concerne, de coda maneira, os objetos da razio ou os objetos abstratos do
entendimento, mas somente as singularidades, as circunstincias e os objetos
da intuigao sensivel e da certeza subjetiva, na medida em que, por isso, ela
nio cont6m em si mesma nenhuma determinagao absolutamente objetiva, o
elemento 61timo na decisio 6 a conr7t:pgo suD#bfzzz e a consci6ncia moral
(an.rh.r sen/en£7b), assim homo, no que se revere a prova, que assenta em
depoimentos e assevera£6es de outros, o ./zzramenro 6 a conHumagao, na
verdade, subjetiva, por6m Qltima.
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No caso do objeto que este em discussao, um dos pontos principais 6
ter em vista a natureza da .p/ouz, de que aqui se grata, e distingui-la de
outras esp6cies de conhecimento e de prova. Provar uma determinagao
da Fazio, homo o conceito do pr6prio direito o 6, isto 6, conhecer a sua
necessidade, exige um m6todo que & diferente da demonstragao de um
teorema geom6trico. Al&m do maid, neste Qltimo a Higura este
determinada pelo entendimento e ja tornada abstrata em conformidade
a uma lei; mas, no cano de um conteido empirico, como o Bard o 6, a
mat&ria do conhecer & a intuifao sensivel dada e a certeza subjetiva
sensivel, bem como o enunciar e asseverar dessa intuigao e dessa
certeza, - sobre a qual atua, agora, o concluir e o combinar a parter de
enunciados, testemunhos, circunstancias, e semelhantes, references a
intuigao e a certeza. A verdade objetiva que prov&m de tal materia e do
m&todo que Ihe 6 conforme, - o qual, na tentativa de determine-la
objetivamente para si, leva a zoevbs .proKzs e, numa coer&ncia ulterior
verdadeira, que, ao mesmo tempo, cont6m em si mesma uma
incoer&ncia formal, leva a .penal exzzao/zZlh£r7bs, -- tem um sentido
inteiramente diferente que o da verdade de uma determinagao racional
ou de uma proposigao cu;ja mat&ria o entendimento ja detemiinou
abstratamente para si. Ora, mostrar que conhecer tal verdade empirica
de um events na determinagao propriamente judiciaria de um tribunal,

e que nessa determinagao reside uma qualidade pr6pria a tal
conhecimento e, por conseguinte, um direito exclusivo em s7 e uma
necessidade, isso constituia um ponto de vista capital na questao de
saber em que medida & de se atribuir is cortes de justiga judiciarias
formais, o juizo sobre o cato, bem coma o juizo sobre a questao de
direito

..4dendo. N8o existe nenhuma razio para supor que unicamente o juiz judicial deva
constatar o estado de Cato, ja que isso 6 questio di cultura.gerd e.nao de uma.cultura
apenas Juridica: a apreciagao dos datos do caso parte de cicunstincias emplrlcal$ !e
"p emunhos sobre a agro e outras intuig6es, mas parte tamb6m, novamente; de da-
tos, dos quads pode-se inferir conclus6es sobre a aS:ao e que a tomam provavel.ou
improvavel. Deve-se alcangar aqui u=& cc77eza, n20 verdade aiguma no senuao
maid alto que & algo de absolutamente eterno: essa certeza, aqui, 6 a. convicfao sub.
jetiva 6 a consci6ncia moral, e a pergunta &: que forma elsa certeza deve receber no
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tribunal? A exig6ncia da confissio por parte do criminoso, exig6ncia que habitual-
mente se encontra no direito alemao, tem into de verdadeiro, que por meio dela se da
satisfagao ao direito da autoconsci&ncia subjetiva; pois o que os juizes pronunciam
nio deve ser diferente do que esb na consci&ncia, e s6 quando o criminoso confes-
sou nio exists mais na sentenga nada de estranho contra ele. Mas aqui interv6m,
agora, a diHiculdade de que o criminoso possa negar, o que p6e em perigo o interesse
da justiga. Ora, se, por sua vez, deve novamente valet a convicgao subjetiva do juiz,
sobrev6m outra vez uma dureza, visio que o homem ngo 6 maid tratado coma livre.
A mediagao [entre estes extremos] este, agora, em exigir que o veredicto que expri-
me a culpa ou a inocCncia deja dado a partir da alma do criminoso, o zzvbuna/ do
Jud.

Na sentenga do juiz, segundo o lado em que ela 6 a su&sunj:go do casa
qua[i6icado sob a ]e4 o direito da autoconsci&ncia da parte este preservado,
no que concerne a ]n; pelo rata de que a lei& conhecida e, com isso, & a lei
da pr6pria parte, e no que concerne su&sunrao, peso faso de que o
processo juridico 6 pablico. Mas no que concede a decisio sabre o
conteido .paz7bu/z/, subjetivo e exterior da causa, conteQdo cujo
conhecimento incide no primeiro dos aspectos indicados no $ 225, esse
direito encontra a sua satisfagao na con.ab.afz na subjetividade dos que
decidem. Elsa conHianga funda-se, precipuamente, na igualdade da parte
com os que decidem quanto a sua particularidade, quanto ao estamento e
semelhantes.

O direito da autoconsci&ncia, o momento dz /7Bc zZade su4&'z7uz, pods
ser encarado como o ponto de vista substancial na questao sem porno
da necessidade da administragao publica da justiga e dos assim
chamados znbuaa do./2£r71 A este ponto de vista reduz-se o essencial
do que pode ser aduzido a favor dessas instituig6es na forma da
uz:d2iade. Pode-se disputar indefinidamente quanto a outros aspectos e
outras raz6es sabre as diversas vantagens ou desvantagens [dos
tribunais do juril; essas sao, como today as raz6es do raciocinio
abstrato, raz6es secundirias e nio decisivas ou, por&m, tomadas de
outras esferas, talvez superiores. Que a administrafao da justiga .posse
em si ser bem exercida por tribunais puramente judiciais, talvez melhor
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do que por outras instituig6es, 6 uma possibilidade que nio esb em
questao 'aqui, na medida que, embora tamb6m elsa possibilidade
pudesse intensificar-se at6 a probabilidade, at& mesmo a necessidade, 6
sempre, por outro lido, o d7lev2o dz auroconscv2z7c7l2 que mantCm a esse
respeito as suas pretens6es e n80 as considera satisfeitas. Se o
conhecimento do direito, pda natureza do que constitui as leis na sua

amplitude, e, tamb&m, pda natureza do andamento das discuss6es
judiciarias e pda possibilidade de promover uma aWaD, & .prlcZpr7bdade

de um estamento, que se toma excludente, devido, entre outras razoes,
a uma terminologia que & uma lingua estranha para aqueles culo direito
este em questao, entio os membros da sociedade civil, - que para a sua
subsistCncia dependem da sua ar7v7tZzde e do seu pi'6p/:ro saber e do seu
j:zJ'tlPr70 guber; - sio mantidos esfrzn.hos nio s6 em face daquilo que ha
de mais pessoal e maid pr6prio, mas tamb6m, do que ha de substancial
e nacional nisso, o direito, e [assim] postos sob mre/a, at6 mesmo numa

esp&cie de servidio em face de um tal estamento. Mesmo se e/es t&m o
direito de estarem em juizo corporalmente presentes, com deus pds (in

judicio s/zlre), isso & pouco se nio estiverem espi 7 ua/menfe presentes

um deszlho exterior para des.

Na administragao do direito, a sociedade civil, na qual a Id&ia se perdeu na
particularidade e se dissociou na separagao do inferno e do externo se
reconduz ao seu conch/ro, a unidade do universal sendo em sl com a
particularidade subjetiva, este, todavia, [tomada] no caso singular, aquela,
no signincado do cibeZfo a&srrzro. A efetivagao dessa unidade na sua]

nsio a dodo o imbito da particu]aridade, [tomada] primeiramente,
como uniio relativa, constituia determinagao da poJll:7b e, puma totalidade

restrita, por&m concreta, a coiporafao.

,4dendo. Na sociedade civil a universalidade 6 somente necessidade: no relaciona-
mento das car6ncias s6 o direito enquanto tal 6 estivel. Mas esse direito, um memo
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G. W. F. Hegel

circulo restrito, revere-se somente a proregao daquilo que eu tenho; o bem-pr6prio 6
algo exterior para o direito enquanto tal. O universal, que primeiramente 6 s6 direi-
to, tem de se extender sobre o campo inteiro da particularidade. A justiga 6 algo de
grande na sociedade civil: boas leis dario o Estado florescer e a propriedade livre 6
uma condigao fundamental do seu esplendorl mas, como estou inteiramente enreda-
do na particularidade, tenho um direito a exigir que, nessa conexao, tamb6m o meu
bem-pr6prio sega promovido. E preciso que se tenha consideragao pelo meu bem-
pr6prio, e isso ocone gragas a policia e a corporagao.

C. A Policia29 e a Corporagiio

No sTIr/em.2 das cz.rlgnc7bs a subsist&ncia e o bem-pr6prio de cada singular 6
uma .poss/Bills/dade puja efetividade esb condicionada pelo seu arbitrio e pda
sua particularidade natural, assim como pelo sistema objetivo das car&ncias;
pe[a administragao do direito a ]bsio da propriedade e da persona]idade &
anulada. Mas o direito c6e#uo n.2 .pa/Z&'u/anZZade inclui tanto que as
confilnggnc7bs contra um ou outro 6im sejam supnhl2Zas e que a selz./ranfa
]:r2]pe/mzBada da .pessoa e da p/lopnbdade deja efetuada, quando inclui
jtamb6m] que a seBuzznfz da subsist&ncia e do bem-pr6prio do singular, -
[isto 6,] que o &em:l=zl'6pnb .paz7buZar seja azrzdo como a]fnev?o e homo ta]
efetivamente realizado.

a. A Poiicia

Na medida em que a vontade particular & ainda o principio para um ou para
outro 6lm, o poder de protegao do universal permanece, inicialmente, em
parte restrito ao circulo das conifilnygncvbs, em parte permanece uma o/l=7bm
externa.
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Afora os crimes que o poder universal tem de impedir ou de levar a
tratamento judiciario, -- afora a conting&ncia enquanto arbitrio do mal -, o
arbitrio permitido em agnes por si conformed ao direito e no uso privado da
proprieiade tem, tamb6m, relag6es exteriores aos outros singulares, bem
coma is demais organizag6es pablicas dotadas de um 6im comum. Por este
lado universal, as agnes privadas tomam-se uma conting&ncia que escapa do

meu poder e que ocasiona ou pode ocasionar aos outros dano e injustiga.

Elsa 6, na verdade, somenfe uma poss/bzlldade de causar dano, mas o faso
de a Coisaso nio cause nenhum dana nio &, igualmente, mais do que uma
conting6ncia; este & o lado da ]h9usfzl: que reside em dais a96es e, por
conseguinte, a razio Qltima da justiga penal policial.

As relag6es do ser-ai exterior caem na esfera da inHlnitude-do-entendimento;
nio existe, portanto, nenhum limite em s7 do que sqa nocivo ou inocuo,
tamb6m com respeito ao crime, do que seja suspeito ou insuspeito, do que
deva ser proibido ou controlado, ou do que tenha de vicar isento de
proibig6es, de controle e de suspeita, de inquirigao e de prestagao de contas.
Sio os costumes, o espirito do pesto da constituigao, a respectiva situagao, o

perigo do momento etc., que dio as determinag6es mats precisas.
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G. W. F. Hege!

pode encontrar-se uma relagao gragas a qual algo poderia tornar-se nocivo. Nisso a
policia pode proceder muito meticulosamente e incomodar a vida habitual dos indi-
viduos. Mas deja qual for o inconvenience disco, aqui nio se pode tragar uma linha
fronteiriga objetiva.

Na multiplicagao e no entrecruzamento indeterminados das car&ncias
diarias, tanto no que diz respeito ao fomec$nenzo e ao h/ :rlcgm&vb dos
mevbs para a sua satisfagao, em cuja possibilidade sdesimpedida todos se
liam, como no que diz respeito is investigag6es e negocia96es sobre essay
atividades, a serem abreviadas tanto quanto possivel, surgem aspectos que
sio do interesse comum e que, ao mesmo tempo, sio a tarefa de um para
roads, assim como [surgem] meios e organizag6es que podem ser para uso
comunitfrio. Essas fz,rlffzs un.r} rganizag6es de uzilllrZiade comum
exigem a inspecgao e a prevengao do poder pablico.

Os diversos interesses dos produtores e consumidores podem entrar em
colisio uns com os outros e se, com efeito, a relagao coneta no road se
estabelece por si mesma, essa igualizagao requer, igualmente, uma
regulagao que deja empreendida com consci&ncia e esteja acima de amboy.
O direito a uma tal regulagao para as coisas singulares (por ex. a avaliagao e
determinagao3' do prego dos artigos para as car&ncias vitais maid comuns)
reside em que, atrav6s da exposigao publica de mercadorias, que sio de uso
inteiramente gerd, cotidiano, [estas] nio sio tanto oferecidas a um
individuo enquanto tal, mas a ele enquanto universal, ao pOblico, cujo
direito de nio ser enganado, assim como a inspegao das mercadorias,

podem ser representados e assumidos, como uma tarefa comum, por um
poder pablico. - Mas, o que principalmente toga necessiria uma prevengao
e uma diregao universais 6 a depend&ncia dos grandes ramos da ind6stria
das circunstincias exteriores e das combina96es longinquas, que os
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individuos que dependem dessas esferas e estio ligados a das nio podem
abranger com a vista em sua conexao.

O outro extremo face a liberdade da indistria e do com&rcio na
sociedade civil & o provimento, assim como a determinagao do trabalho
de todos pda organizagao publica, - como, por ex., o antigo trabalho
[de construgao] das piramides e das outras obras colossais do Egito e da
Asia, que foram produzidas para bins pablicos, sem que o trabalho do
individuo singular fosse mediado pelo seu arbitrio particular e pelo seu
interesse particular. Este interesse invoca aquela liberdade contra a

regulagao superior, no entanto, quando mais ele se aprofunda
cegamente no 6im egoista, tanto dais requer uma tal regulagao para ser
reconduzido ao universal e para abreviar e atenuar as perigosas
convuls6es e a duragao do intervalo no qual as colis6es devem
aplainar-se pda via de uma necessidade inconsciente.

especie, que ponha em perigo o bem gerd.

Ora, se para os individuos existe a possibilidade de participagao na riqueza
patrimonial universal e se ela 6 garantida pele poder publico, tal
possibilidade permanece, - afora que essa garantia, de toda maneira,

ha de

vicar incompleta, - kinda sujeita is conting&ncias pelo.ladd subjetivo, e isso
tanto maid quanto ela pressup6e condig6es de habilidade, de saade, de
capital, etc.
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G. W. F. lllege}

Num primeiro momento a familia 6 o todo substahcial ao qual compete a
prevengao deste dado particular do individuo, tanto no que diz respeito aos
meios e habilidades para poder adquirir para si]algo] da riqueza patrimonial
universal, como tamb&m no que diz respeito a sua subsist&ncia e ao seu
provimento no caso de incapacidade interveniente. A sociedade civil
arranca, por6m, o individuo desse lago familiar, toga os membros da
familia estranhos uns aos outros e os reconhece como pessoas subsistentes

por sil a16m disso, ela substituia natureza organica externa e o solo paterno,
no qual o singular tinha a sua subsist&ncia, pelo seu [pr6prio] so]o e submete
o subsistir de toda a familia a depend&ncia da sociedade, a conting&ncia.
Assim, o individuo tornou-se .rSIUo da socvbdade cvzzZ que tanto tem
pretens6es em relafao a ela, quanto ele tem direitos em relagao a ela.

,4dendo. A familia tem, certamente, de prover o pao para os individuos singulares,
mas, na sociedade civil, ela 6 algo subordinado e nela. somente lanka os fundamen.
tos; ela nio tem mais uma eHicicia tio compreensiva. E a sociedade civil, antes, esse
poder prodigioso que arrebata a sio homem, que exige dele que ele trabalhe para ela,
que ele sqja tudo atrav6s dela e que naga rudi) por seu interm6dio. Assim, se o ho:
mem deve ser um membro da sociedade civil, entio ele tem igualmente direitos e
pretens6es em relagao a ela, tal homo os tinha na familia. A sociedade civil tem de
proteger o seu membro, defender os deus direitos, assim coma o individuo singular
tem obrigag6es conelatas aos direitos da sociedade civil

Nestelseu] carfter de fzmfyb un/},c:nzU a sociedade civil tem o dever e o
direito, contra o a/lb/2:r:6 e a conting&ncia dos.paik de exercer uma inspefao
e uma influ&ncia sobre a educaj:go, na medida em que esta se revere a
capacidade de tornar-se membro da sociedade, precipuamento quando elsa
educagao deve ser nevada a termo nio pelos pr6prios paid, mas por outros, -

igualmente, na medida em que disposi96es comuns podem ser tomadas para
esse Him ela tem o dever e o direito de tomb-las.
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capricho dos pais, e a inspegao do Estado.

Da mesma maneira, a sociedade civil tem o dever e o direito de p6r sob
tutela aqueles que por prodigalidade destroem a seguranq:a da sua [pr6pria]
subsist&ncia e a subsist&ncia da sua familia, de p6-1os sob tutela, e de

cumprir em seu lugar o 6im da sociedade e o fim que Ihes 6 pr6prio-

ciem a sua subsistCncia."

Mas do mesmo modo coco o arbitrio, as circunstincias contingentes, as
circunstincias 6isicas e as que residem nas relag6es external ($ 200) podem
reduzir os individuos a po&rezz, uma situagao que Ihes deixa as car&ncias da
sociedade civil e que, em contrapartida, - ao Ihes subtrair ao mesmo tempo
os meios naturais de aquisis:ao ($ 217) e ao suprimir o lago m&is amplo da
familia como linhagem ($ 181), - os faz maid ou menos perder today as
vantagens da sociedade, a capacidade de adquirir habilidades e a cultura em
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3. W. F. Hegel

gerd, e tamb&m a assist&ncia juridica, o cuidado da saide e at6 mesmo,
muitas vezes, o consolo da religiao, etc. O poder universal assume o lugar
da familia junto aos .pob/es, tanto no que respeita ao que imediatamente
Ihes malta, quanto no que respeita a disposigao de inimo da aversio peso
trabalho, a malignidade e a outros vicios mais, que surgem de tal situagao e
do sentimento da sua inlustiga.

O que ha de subjetivo na pobreza e, em gerd, na pen6ria de toda esp6cie, a
que todo individuo ja este exposto no seu circulo natural, exige tamb6m
uma ajuda suBybr7KZ, tanto em consideraS:ao is circunstincias .pa.r77tuZa.res

como em consideragao aos aderos do .ga/}no e ao .2moc Aqui6 o lugar onde,
malgrado sodas as disposig6es universais [de assist&ncia], a mora/7ZZade tem
suHlcientemente o que fazer. No entanto, porque essa ajuda, por sie nos seus
efeitos, depende da conting&ncia, o esforgo da sociedade vai na direGao de
descobrir e organizar o que ha de universal na mis6ria e no pocono a ela e a
tornar aquela ajuda dispensavel.

O elements acidental da esmola, das fundag6es, assim como do
acender lamparinas diante das imagers de santos etc., 6
complementado pelos estabelecimentos pQblicos para pobres, por
hospitais, pda iluminagao das mas etc. A benevol&ncia caritativa ainda
resta suficientemente o que fazer por sua conga, e 6 uma balsa maneira
de ver a que quer saber reservado esse socorro a penaria
exclusivamente a .pazvbtzJa.rz2Zade dos sentimentos e a confilnygncva da
sua disposigao de inimo e do conhecimento pr6prio a ela, e que se
sense lesada e melindrada pecos regulamentos e mandamentos
universais o&/=kardnbs. Ao contrario, deve-se estimar a situafao
publica tanto maid per6eita, quando menos resta a fazer ao individuo
por si segundo a sua opiniao particular, em comparagao com aquino
que 6 organizado de maneira universal.
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Quando a sociedade civil aqua com eHcicia desempedida, ela esb
empenhada no interior de si mesma num crescimento progressivo da
populagao e da indQstria. Por um lado, gragas a unJKezsa/7zzj=go da
conexio entre os homens atrav6s das suas car&ncias e dos modos de
preparar e p6r a disposigao os meios para satisfaz&-las, aumenta a
acumzzZa!=go das i'7guezzs, pois dessa dupla universalidade bra-se o maior
lucro, -- assim como aumenta, por outro, o /3o/amenro e o cz.rg/ez.resz=rzro do
trabalho particular e, com isso, a arependanc7b e a .penzir7b da classe atada a
esse trabalho, ao que se conecta a incapacidade de sentir e de ftuir as demais
liberdades e, particularmente, as vantagens espirituais da sociedade civil.

O decair de uma grande massa abaixo do navel de um certo modo de
subsist&ncia, que se regula de per si como o modo necessirio para um
membro da sociedade, -- e, por conseguinte, o decair at6 perder o sentimento
do direito, da rettidio e da honda de subsistir pda pr6pria atividade e pelo
pr6prio trabalho - produz a geragao da Jpae&e, geragao que, por sua vez, traz
consign, ao mesmo tempo, uma maior facilidade de concentrar rlquezas
desproporcionadas em poucas mios.

.4den(/o. O modo mais baixo de subsistencia, o da plebe, constitui-se de per si: esse
minimo 6. contudo. muito diverso entre os diferentes polos- Na Inglaterra mesmo o
maid pobre acredita ter o seu direito, o.que 6 diferente daquilo com que, noutros pali '
ses, os pobres se dio por satisfeitos. A'pobreza em si nao.torna ningu&m. parte.da
plebe: etta s6 6 determinada enquanto tal peso estado de inimo que se combina com
a pobreza, pda revolts interna contra os ricos, contra a sociedade, contra o:governs
etc. A isso esb ligado, ademais, que o homem, porque esb entregue a contingencia,
lorna-se leviano e avesso ao trabalho, como, por ex. os lazzaroni em Napoles. Em
conseqti6ncia, surge na plebe o mal de nio ter a honda de assegurar a sua subsist6n.
cia mediante o seu trabalho e de pretender assegura-la, contudo, como um direito
seu. E face da natureza nenhum homem pode a6umar um direito, mas,.no estado de
sociedade o fazer malta adquire, em seguida, a forma de uma in:justiga 6eita a esta ou
aquela clause. A pergunta'importance, sabre como .remediar a pobreza, 6 uma per-
gunta que prioritariamente move e atormenta as sociedades modernas."
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G. W. F. Hegel

Se se impuser a clause maid rica se imp6e o encargo direto de manger a
massa que se encaminha a pobreza no estado do seu modo de vida regular,
ou se existissem em outras instituig6es de propriedade publica (em hospitais,
fundag6es, mosteiros, que fossem ricoh) os meios diretos para isso, a
subsist6ncia dos carentes estaria assegurada sem ser mediada pele trabalho,
o que seria contra o principio da sociedade civil e do sentimento de
autonomia ou de subsist&ncia por sie [tamb&m] de honda dos individuos
que a ela pertencem, ou essa autonomic ou subsist&ncia seria mediada pelo
trabalho (pda oportunidade de trabalho), mas, entao, a quantidade de
produtos aumentaria, em cujo excesso, junto com a malta de um nimero de
consumidores des pr6prios produtivos, consiste, precisamente, o mal, que,
de amboy os modos, s6 pode ampliar-se. Aqui torna-se manifesto que, no
e:rresso de i'7guczz, a sociedade civiln o d r72:z o su.#Z::/cure, into &, que, na
riqueza patrimonial que Ihe 6 peculiar, ela nio possuio suHiciente para
obviar ao excesso de pobreza e a geragao da plebe.

Pode-se estudar eases fen6menos em grande escala no exemplo da
Zn@2ze/22, bem como, em promenor, os resultados que tiveram o imposto
a favor os pobres, as fundag6es imensas e, igualmente, a ilimitada
beneHic&ncia privada, e, sobretudo, a supressao das corporag6es. O que la
(nomeadamente na Esc6cia) comprovou-se como o meio dais direto
conga a pobreza, assim como, especialmente contra o despojamento do
pudor e da honra, as bases subjetivas da sociedade, e contra a preguiga e o
esbanjamento etc., dos quais procede a plebe, foia de abandonar os
pobres ao seu destino e encaminhf-los a mendicincia publica.

Por esta sua dia16tica a sociedade civil 6 impelida para fora e para a16m de si
mesma, primeiramente esfa sociedade de/erm/Dada, a fim de procurar fora
dela, em outros povos que Ihe estio atrfs quanto aos meios que ela tem em
abundincia ou, em gerd, quando ao engenho t6cnico, consumidores e, com
ipso, os meios de subsist&ncia necessfrios.
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Assim como o principio da vida familiar tem por condigao a tena, um so/o
Hume e Dens JDnd7y/:Ds, assim a indistria tem por elemento naturalo roa/

que a amma e a impele para o exterior. Na insia do ganho, pele Cato de o
expor ao perigo o ganho, a indQstria se ergue, ao mesmo tempo, acima do
ganho e mistura e permeia(vezsezzz) a 6ixagao ao torrio e aos circulos
limitados da vida civil, as suas fluig6es e desejos, com o elemento da

fluidez, do perigo e da ruina. Assim, atrav6s dente de ligagao, o maior de
todos. a indistria leva, ademais, parses distances a relag6es de intercambio,
a um relacionamento juridico que introduz o contrato, intercimbio no qual
se situa o maior meio de culture e no qual o com6rcio encontra o seu
signi6icado hist6rico-mundial.

Os rios n.go sgo .#on£e7rzs namraB, pelo que se pretendeu recentemente
faz&-los passar, mas, ao contrario, des ligam os homens como o fazem
igualmente os mares, e Horgczo expressa um pensamento incorreto
quando diz (Cz/mlh.a, 1,3):

deus abscidit
Prudent Oceans dissociabili

Terras . . .34

E o que mostram nio s6 as bacias dos rios habitados por um estirpe ou
um povo, mas, tamb&m, por ex , as demais relag6es.entre a Gr&cia, a
J6nia, e a Grande Gr&cia, - entre a Dinamarca e a Noruega, a Su&cia,
a Finlandia, a Lituinia etc., -- sobretudo, tamb6m, & o que mostra, por

oposigao, a peqquena ligagao dos habitantes da costa com os do
interior do pals. - Mas, para [ava]iar] que meio de cultura reside na
conexio com o mar, compare-se, para ipso, a relafao ao mar das
nag6es nas quaid o engenho t6cnico floresceu com aquelas que se
recusaram a navegagao, e que, como os egipcios, os hindus, tornaram-

se apaticos em si mesmos e submergiram na mats terrivel e vergonhosa
superstigao, -- e, como sodas as grandes naq:6es animadas dentro de si
por uma ambigao, se compelem em diregao ao mar.
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Elsa amphaGao da conexio olerece, tamb6m, o meio da cuybuzz2zj::gb, para a
qual - sega ela esporadica ou sistemftica a sociedade civil plenamente formada

6 impelida e pda qual ela, or& proporciona a uma parte da sua populagao o
retorno ao principio familiar num novo solo, ora proporciona a si mesma com
isso uma nova demanda e um novo campo para o seu trabalho diligente.

,4de/7do. A sociedade civil 6 impelida a funder co16nias. O aumento da populagao ja
tem, por si s6, esse efeitol mas, sobretudo, surge uma multidao, que nio poder obter a
satisfagao das suas car&ncias pele trabalho, quando a produgao excede as car&ncias do
consumo. Na Alemanha, particularmente, ocone a colonizagao esporadica. Os colo-
nos partem para a America, para a Russia, permanecem sem conexio com a sua patna
e nio Ihe o6erecem nenhum beneficio. A segunda modalidade de colonizagao, inteira-
mente diferente da primeira, 6 a sistemitica. Ela 6 induzida pelo Estado com a consci-
6ncia e a regulagao do modo convenience a sua execugao. Essa esp6cie de colonizafao
foi muito fteqtiente no caso dos Antigos, notadamente no caste dos Gregor, entrc os
quaid o trabalho duro nio era tarefa para o cidadao, cuja atividade se voltava muito
mais para as coisas p6blicas. Quando, entao, a populagao crescia a tal panto que se
tornasse uma necessidade constringente cuidar dela, a juventude era enviada, entao, a
uma nova regiao, em pane, especialmente escolhida]para isso], em parte entregue ao
acaso da descoberta. Em tempos maid recentes nio se concederam is co16nias direitos
semelhantes aos dos habitantes da mie patna, e dessa situagao provieram guenas e,
6mqlmente, emancipag6es, como mostra a hist6ria das co16nias inglesas e espanholas.
A libertagao das co16nias revela-se ela pr6pria como a maior vantagem para o Estado
da mie patna, assim como a libertagao dos escravos para o senhor.

A prevengao por parte da policia efetiva e mant&m, primeiramente, o
universal que este contido na particularidade da sociedade civil enquanto
uma arldbm cprzema e uma aroo2n/2aFgo para a protegao e a seguranga das
massas de Hhs e interesses particulares, enquanto estes t:m o seu subsistir
nesse universal, assim como, a titulo de direfao superior, ela assegura a
prevengao dos interesses que conduzem para a16m dessa sociedade. Vista
que, segundo a Id6ia, a particularidade raz desse universal, que 6 imanente
aos deus interesses, o Him e o objeto da sua vontade e da sua atividade, o
clbmenio dy2:o reroma a sociedade civil como algo imanente a ela; isso
constituia determinagao da co/poraFgo.
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b. A Corporagao

O esfamenfo zzw'ca/a tem imediatamente nele mesmo, na substancialidade
da sua vida familiar e natural, o seu universal concrete, no qual ele vivel o
esfamen/o unJversa/tem na sua destinagao o universal para si por 6lm da sua
atividade e por seu solo. O termo-m&dio entre ambos, o estamento da
indastria, esb essencialmente dirigido ao .pax7bzz/ar e a corporagao e,
portanto, sobretudo pr6pria a este estamento.

A organizaq:ao do trabalho da sociedade civil divide-se, segundo a natur€za
da sua particularidade, em diversos ramos. Como o que 6 em si igual na
particularidade vem a exist&ncia na assoc7bfgo cooPerzr7uz enquanto
C/emenzo Comum, o fim €goBfz, dirigido aquilo que Ihe 6 particular, se
apreende e atta, ao mesmo tempo, coco um Him universal; e o membro da
sociedade civil, segundo a sua .ha&/btZzde .pa/27cu72q 6 membro da

corporagao, cujo 6im universal &, por isso, inteiramente conczefo e nio tem
nenhuma amplitude maior do que a que reside na indastria, na sua
ocupagao e no interesse que Ihe sio peculiares.

Segundo etta determinagao a corporagao tem o direito, sob a inspegao do
poder piblico, de cuidar dos deus pr6prios interesses incluidos no seu
interior, de aceitar membros segundo a propriedade objetiva da sua
habilidade e da sua retidao, num nimero que vem a se determinar peta
conexio universa] [da sociedade], e de tamar a seu cuidado os deus

integrantes em face das conting&ncias particulares, assim como cuidar da
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formafao da sua capacidade para Ihe serem incorporados [como membros]
em puma, de intervir em seu favor coma uma selgunda familia, posigao

que permanece mais indeterminada no caso da sociedade civil universal,
que este mais distante dos individuos e da suaa penariaa particular.

O homem de oficio estfvel35 6 diferente do trabalhador diarista, como
daquele que este disposto a um servigo contingente singular. Aquele
que [6] meszre, ou quer vir a se-]o, 6 membro da associagao cooperativa
nio para um ganho contingente singular, mas para road o ambito, para
o universal da sua subsist&ncia particular. -- Pz7}'zlieBzbs, enquanto
direitos de um ramo da sociedade civil constituido numa corporagao, e
privi16gios propriamente ditos, no sentido etimo16gico, distinguem-se
uns dos outros por serem estes Qltimos exceg6es a lei universal, feitas
segundo a conting&ncia, ao passo que aqueles sio somente
determinag6es tornadas legais, que residem na n.2M/zza dz
pa.rz7czz/a.r:reade de um ramo essencial da pr6pria sociedade.

Na corporagao a familia nio s6 /cm o seu solo Hume, enquanto gzranZ& da
subsist&ncia condicionada pda c:apac7zzFgo, nio s6 /em uma nbueza
pamhonh/ estivel ($ 170), mas ambos [a capacitagao e a garantia da
subsist&ncia] sao, tamb6m, recaz7.hecvtios, de sorte que o membro de uma
corporagao nio tem necessidade de atestar por ulteriores /2/0uas cxfemas de
esp&cie alguma a sua aptidao e o seu rendimento regular e a sua
prosperidade ordenada, o cato de que ele d zz&o. Dente modo, esb tamb&m
reconhecido que ele pertence a um dodo, que ele pr6prio & um elo da
sociedade universal, e que ele tem interesse e realiza esforgos para o 6im
maid desinteressado dense todo; ele tem, assim, .2 su.2 .aonra no seu
estamento.

A instituigao da corporagao corresponde, pelo cato de assegurar a

riqueza patrimonial, a introdufao da agricultura . e da propriedade
privada puma outra esfera ($ 203 Anon.). - Se 6 para erguer
lamentag6es sobre o luxo e a india de esbanjamento das classes
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dedicadas a indastria, aos quais se vincula a geragao da plebe ($ 244),
nio se deve deixar de ver, entre as outras causal (por ex. a
mecanizagao sempre crescente do trabalho), o fundo gz7co disco, tal
como este exposto acima. Sem ser membro de uma corporagao
autorizada (e somente enquanto juridicamente autorizada & que uma
comunidade 6 uma corporagao), o singular este desprovido de .hon/a
esrzmenzaZ, reduzido pelo seu isolamento ao lado egoista da indQstria,
nio sendo a sua subsist&ncia e a sua ftuigao nada de eszgvc/ Ele
procurara, por conseguinte, alcangar o seu recaz7.hec:&nenao por meio de
demonstrag6es exteriores do seu sucesso na sua indastria,
demonstrag6es que nio t&m limited, porque nio ha como viver
conforme ao seu estamento quando este nio existe, -- pois na sociedade

civil s6 existe o elemento comum que esb constituido e reconhecido

legalmente --, e porque ele, portanto, tamb6m, nio constitui para si
nenhum modo de vida mais universal que Ihe sega adequado. - Na
corporagao, a ajuda que a pobreza recebe perde o seu canter
contingente, assim como o seu carfter in:justamente humilhante, e a
riqueza, no seu dever para com a associagao corporativa, perde .a
arrogancia que ela pode suscitar no seu possuidor bem como a lnvqa

ela pode suscitar nos outros; - a retidio obt&m aio seu verdadeiro
reconhecimento e a sua honra.

Na corporagao ha uma restriGao do assim chamado d7lre7?0 naHrz/ de
exercer a sua habilidade e, por conseguinte, de adquirir o que e para ser
adquirido, somente na medida em que esta habilidade36, na corporagao, este
determinada a racionalidade, a saber, liberada da pr6pria opiniao e da

pr6pria contingencia, liberada do perigo para sie para outros, na medida em
que ela & reconhecida, assegurada e, ao mesmo tempo, elevada a atividade
conscience em vista de um 6lm comum.
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$ 255

Ao lado da fzml77b, a co/panzfgo constituia segunda raiz cii7ca do Estado, a
que este fundada na sociedade civil. A primeira cont6m os momentos da
particularidade subjetiva e da universalidade objetiva numa unidade
su&sranc7b.4 a segundo, por&m, heine de maneira interior estes momentos,
que, inicialmente, na sociedade civil, se cindiram entre a particularidade,
/le:der7da adenzro de s7 da car6ncia e da fruigao, e a universalidade juridica
a&sazfz, de sorte que nessa reuniio o bem-pr6prio particular existe como
direito e 6 efetivado como tal.

O carfter sagrado do casamento e a honra na corporagao sio os doin
momentos em porno dos quais gina a desorganizafao da sociedade civil.

,4dendo. O sentido de se ter suprimido em 6poca recente as corpora96es 6 o de que o
singular deva prover a si mesmo. Mas mesmo que se possa tamb6m conceder isso, a
obrigagao do individuo singular de ganhar o seu sustento nio 6 modificada pda cor-
poragao. Nos nossos Estados modernos os cidadios t6m somente uma participagao
restrita nas tarefas universais do Estado; 6 necessario, por6m, garantir ao homem
6tico uma atividade universal, afora o seu Hlm privado. Esse universal que o Estado
moderno nem sempre Ihe p6e ao alcance, ele o encontra na corporafao. Vimos, an-
teriormente, que o individuo, provendo-se a si mesmo na sociedade civil, age, tam-
b6m, para os outros. Mas elsa necessidade desprovida de consci&ncia nio 6 suHicien-
te: ela s6 se torna eticidade sabida e pensante na corporagao. Acima delta, certamen-
te, deve estar a vigilancia superior do Estado, porque, senao, ela se ossi6icaria, se
encasularia em si mesma e se degradaria num misero corporativismo (.Zbn#wesen) a
moda antiga. Mas em sie por sia corporagao (KoWorz/zon) nio 6 nenhuma corpo-
ragao de oficios (2bn/i) fechada: ela 6, antes, a eticizafao de uma indQstria37 isolada
e a sua assungao num circulo em que ela adquire vigor, honorabilidade e honra.

O fim da coiporagao enquanto Him restrito e Hlnito -- assim como a
separagao presence na ordenagao exterior da policia e a sua38 identidade
relativa - t&m a sua verdade no Z7n un.r'leFsa/ em sie para sie na sua
efetividade absoluta; a esfera da sociedade civil passa, portanto, ao Estado.

A cidade e o campo, - aquela, a sede da industriosidade burguesa, da
reflexio que se absorve e se isola dentro de si, este, a sede da eticidade
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que repousa na natureza, -- os individuos que medeiam a sua
autoconservagao pda relagao is outras pessoas juridicas e a familia,
constituem em gerd os doin momentos, ainda ideais, a partir dos quaid
o Estado ezoerge como o seu .fDndamenro verdadeiro. -- Esse
desenvo[vimento [que vai] da eticidade imediata, atrav6s da cisco da
sociedade civil, at6 o Estado, o qual se mostra como o verdadeiro
fundamento de ambas, e um tal desenvolvimento somente, e a
dbmonsZ=raj:go cyenrzHca do conceito do Estado. Porque, no
andamento do conceito cientiHico, o Estado aparece como /esu#ado, ao

mesmo tempo que ele se produz e mostra enquanto fundamento
rnzfadeho, segue-se gue tanto essa med72j:gotatrav&s da sociedade
civil] quando elsa apar&ncia [do Estado como resu]tado] se suspended
em diregao a 7lneaybrez. Por ipso, na efetividade, o fsrzdo em gerd &,
antes, o que 6 Jpr7lmevro, no interior do qual somente a familia se forma
plenamente em diregao a sociedade civil, e & a pr6pria Id&ia do Estado
que se divide nesses dois momentosl no desenvolvimento da sociedade
civil a substincia utica adquire a sua forma /hZh/iz, que cont6m dentro
de si os dois momentos seguintes: 1. o da d772rencvbj:go inHlnita at6 o
scr.denzro-de-s7 sendo-para-si-mesmo da autoconsci&ncia e 2. o da
forma da un./t'czszJ72Zzde, que esb no cultivo, o momento da forma do

pensamen/o, pda qual o espirito se lorna objetivo e efetivo para si
enquanto totalidade organ.rcz, em ]bB e Jhszz /?des, na sua vontade
pensada.
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APENOiCE

Uma selegao dos Apontamentos das "Lig6es"

Ad $ 184

Griesheim, IV, 474 . . , .
Estes momentos contidos na Id&ia adquirem ser-ai subsistente por si, a Id6ia 6
graciosa, ela Ihes da subsist&ncia por si, ..totalidade, tanto quanto possum
suportar; a Id6ia concede aos momentos unilaterais que, cada um a seu modo,
se formem plenamente em diregao a totalidade. A universalidade aparece:
entao, na forma da particularidade e 6, assim, um poder externo, .i. 6, o cato de
viver-se num Estado aparece como questao de necessidade constringente. Se eu
so nio necessitasse dos ouQos, nio precisaria do Estado, i. &, da sociedade civil;
ela 6 representada, aqui, s6 coma um meio, como uma triste necessidade. Ela se
demonstra, assim, enquanto poder, com a apar&ncia da universalidade externa,
mas, tamb6m, enquanto Oltimo Him.

Ad $ 185

Grieslleint, ly, 479 . .
Essa in6initude da personalidade, que este ao mesmo tempo. n? sua in6inita
particularidade, 6 a fora:a superior do.espirito do mundo de se cindir a si mesmo
em diregao a estes extremos prodigiosos, de sorte que o individuo, enquanto
este particular, se torna 6im para si mesmo, se p6e enquanto ponto in6initamente
duro, e de some que a Id6ia, contudo, tem a forma de manger esse individuo
coeso com o universal, embora sem consciCncia. .. . . , , .
O Estado ateniense nio podia mais subsistir tio logo surgiu a individualidade
subsistente por si, que, nos Tempos Modernos, chamamos especialmente de
liberdade, esse arbitrio dos individuos. Este 6 entio o principio dos Estados
cristiosdostemposposteriores. . . . . , .
O Estado tem de ser de tal maneira que, por um lado, ele sqa indiferente em

sao, nele livres para si por ex. por discemimento, 6 novamente um problema dos

71



)
)
)
)
)
)
)
)

, ''\

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
]
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

Marcos LutzMtiller

individuos. Por conseguinte, o Estado tem de cuidar, primeiro, de que os
individuos possam se expander conforme o seu arbitrio, segundo, de que des
permanefam ligados ao Estado, terceiro, de que esse estar-ligado nio Ihes apareS:a
como vio16ncia extema, como triste necessidade a que 6 preciso submeter-se, de
que este discemimento se reconcilie com elsa ligagao e nio reconhega o ester
ligado como uma cadeia, mas como necessidade utica superior.

Ad $ 186

Grieslteitn, IV, 480
Necessidade consiste em que esteja presente uma identidade, uma conexio de
momentos postos enquanto subsistentes por si uns em face dos outros. Na
verdadeira identidade estio tamb6m contidos momentos, pois ela 6 concreta,
mas des estio nela enquanto suspensos, enquanto postos idealmente; aqui,
por6m, na necessidade, des sio subsistentes por si uns deftonte os outros e o
que Ihes adv6m aparece como algo externo. Portanto, a identidade aqui, no
mundi do aparecer, 6 posta s6 enquanto necessidade. Necessidade
constringente, violCncia 6 o elemento externo que adv6m a existCncia da Id6ia,
que vale enquanto subsistente por sil o faso de que esse elemento externo Ihe
advenha este contido na identidade, nada pode advir a algo que nio esteja
igualmente em si nesse algo, que nio seja momento neue. [...]

Ad $ 188

Grieslteim, IV, 484-48S
A. E a subsist6ncia por si do homem que tem de auxilii-lo a satisfazer as subs
car&ncias, a satisfagao tem de partir dele, ele tem de ser conservado nio pda
assim chamada natureza bondosa, mas por si mesmo, e ja que ele 6 para si ao
mesmo tempo 6im e meio, a sua atividade este entrecruzada com as car&ncias de
todos. E a particularidade subjetiva na sua esfera.
B. A Id6ia cont6m a particularidade subjetiva e a universalidade subjetiva, e esta
Qltima 6 a personalidade. Nesta peculiaridade dos individuos, que 6 o principio
de coda a esfera, um lado 6 a sua car&ncia, o outro consiste em que des na sua
peculiaridade sio pessoas, em que o conceito adquira ser-ai, deja de modo
universal e assim se produza.
C. O sobressair do que 6 comum enquanto tal, o que, entao, 6 particularmente
chamado de estado externo. O que as duas esleras t&m em comum 6 regido,
aqui, de madeira comum e a conting&ncia que ainda existe ai desaparece.
O primeiro, portanto, 6 a particularidade, o segundo, o universal, o terceiro, que
ambos venham em comum a exist&ncia.
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Ad $ 193

17oZho J11/, 596re-resentaq:ao tornam-se o principal. A car&ncia 6 anancada das
maas da necessidade naturale enaegue a opiniao e a representagao.

Ad $ 194

Ad $ 195

As car6ncias naturais n3o podem ser separadas das imaginarias. Di6genes.tinha
uma tigela para beber, mas quando viu alguem beyer da mao, jogou lora a
tigela. Nio 6 possivel indicar um limite nesse cano.
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depend&ncia 6 tanto maier. [...] Essas conseqti&ncias da riqueza patrimonial
excessiva e da necessidade constringente podem parecer tristes, nio existe ai,
como foi dino, nenhuma medida, e o que pode existir como medida 6 somente a
conduta do sujeito.

E o ponto de vista da car6ncia, da particularidade do sujeito, da depend&ncia de
objetos externos e de sua reafao contra des, o homem este'colocado no ponto
de vista da lula e 6 o arbitrio na satis£agao o que alcang:a a seu direito. e ela tem.
por: ipso, de aceitar as conseqti&ncias, que sio conseqti&ncias para qualquer
individuo enquanto tal que esb e quer ser posco no panto de vista do arbitrio

Ad $ 198

Hotlto, 111, 609-613

Na nova Economic Politica a divisio do trabalho 6 um momento principal. O
que foi produzido 6, no maid das vezes, um complexo de concretos. Um re16gio
6 algo composto, o toalha tamb6m, e, assim, a maior parte dos produtos. No
caso de um tal objeto concreto 6 preciso empregar maltiplas atividades
sinWlares. Um a16nete 6 algo insigni6lcante, e, contudo, existem neue maltiplas
determina£6es. Ora, essas determina96es do concreto sio tratadas
abstratamente, de sorte que uma quantidade de trabalhos pode produzir maid
produtos da mesma esp6cie.do que se cada um s6 tomasse uma tal parte
singular abstrata enquanto objeto '' ''' '' ''

A raz&o e dimples. A atividade a ser empregada 6 sempre a mesma, com a
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=S=R=;Hl?;=1.n=gE& :
Ad $ 199

£3f;j=:Z=::S=#:nnaa !LH;H:= =1=;=;n
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supera etta pda sua atividade. Etta 6 a raiz da sua riqueza patrimonial, etta 6
uma situagao racional.

Quando se opina que a ind6stria, o luxo etc. sio desnecessfrios e se tem aversio
por des por causa da mis6ria a des associada, 6 de se retrucar que ipso 6, antes,
a seguranGa, que em relafao a natureza externa 6 muito mais contingente, uma
seguranga a que o homem deve o seu entendimento, a sua atividade.

Ad $ 200

Hotllo, 111, 620-621

A particularidade adquire aquio seu direito pleno, incontestado, expandido.
Tudo o que ela determina tem a sua eficfcia. -- A queixa de que a sociedade
civil 6 in.junta para com a igualdade 6 uma lamentaS:ao 'desprovida de
pens.amento. -- Tudo parte do conceito que o homem em si mesmo tem de si: 6
precisamente a vontade particular do individuo o que alcanga, aqui, a sua major
maturidade, o que tem coda a ocasiio de moss'ar de que ela 6 capaz. As
fantasias vazias tamb6m alcangam aquio seu direito, ao mostrarem.se como
meras fantasias. Na sociedade civil, portanto, aquilo que verdadeiramente existe
na particularidade 6 o que esb memos restringido.

Ad $ 201

Hotlto, i11, 621- 622
Elsa diversidade [da sociedade civi]] 6 da maior importancia, ela cont6m a
carCncia do interesse particular, e a 6irmeza do organismo do Estado repousa
em que cada um encontre o seu interesse na particularidade das diferengas do
Estado. Pois o homem 6 este ser bipartido,' que or& trabalha para um fim
universal, ora para um mteresse particular. -- Nio se tem o direito de exigir de
ninguem que deva sacri6lcar-se. A particularidade tem de ser satisfeita e este
interesse particular esb contido no estamento. Essas massas que se formam por
si mesmas t&m de scr acolhidas no organismo do Estado, e das devem se
harmonizar com as massas que se lormam para a execufao do interesse
universal, a Hm de que a vida privada esteja em concordincia com o que o
Estado enquanto tal exige e com aquino de que ele necessity. [..]' "' - 'i '
A segunda base do Estado sio os estamentos. Vimos no paragrafo anterior a
pamcularidade quando ao lido contingente da mer& naturalidade. O particular e

;;s :m I nuii$n
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Aqui[...] nos estamentos este a raiz pda qual o egoismo se vincula ao universal,
ao Estado. Para que esta conexio sega forme, o Estado tem de institut-la,
conserve-la, de tal maneira que o cuidado das pessoas privadas consigo tamb6m
contenha a satis£agao do Estado. Portanto, a vantagem privada tem de ser
considerada, pois a pessoa privada sio impostos trabalhos para o Estado.

aries feint, IV, S10-S14
Vimos como os trabalhos, as car&ncias, os meios enquanto tail se dividiam, se
diferenciavam dentro de si, coco se tornavam abstratos, recebiam a forma da
universalidade, portanto, a divisio ocorria em pormenor, neste trabalho
particular etc. - Aqui, entretanto, nio sio mais representados o meir, a
carencia, o trabalho enquanto dais, mas des sio tomados conjuntamente
enquanto totalidade, e este, assam, se organiza essencialmente em si mesma.
A verdadeira totalidade nio 6 um coletivo, mas algo necessfrio dentro de si,
esse coletivo s6 existe onde muitas singularidades estio exteriormente ligadas,
mas aquio lago 6 essencialmente interior. Esta totalidade, este dodo tem de se
particularizar dentro de si. Uma esp6cie de divisio 6 a imediata, segundo os
trabalhos. A totalidade, a16m disso, tem de se divider em especies que sio por
sua vez [cada uma] um todd, um sistema, uma totalidade inteira. Esta divisio e,
portanto, essencia]mente organizagao, [pois] vivo 6 s6 o que se organiza dentro
de si em diferengas, ela tem de se articular em sistemas. - Estes sistemas dessa
es6era da sociedade civil, sistemas particulares da particularidade universal, do
modo universal de satisfazer as car&ncias, sio os estamentos da sociedade civil.
Os estamentos t&m um duplo signi6icado, por um lado, enquanto pertencentes a
sociedade civil, sio o estamento dos agricultores, o estamento industrial e o
estamento universal; o segundo significado tem o seu lugar no Estado politico,
des sio ai os estados regionais, provinciais e os estados do reino etc. Mas esse
duplo signiHicado nio 6 duplo por acaso, ele & o ponto. da conexio essencial
entre o que constituia es6era .da particularidade na sociedade civil e o que 6
necessfrio no compo politico. E da maior importancia que o Estado politico se
diferencie dentro de si, que ele se organize, se decomponha em 6rgaos para que
tenha vida, e isso 6 igualmente necessirio no caso da sociedade civil, a 6im de
que .amboy acordem entre si, isso 6 da mais alta, de absoluta. importancia. Os
estamentos da sociedade civil civil sio os que se referem is carencias, aos
interesses particulares enquanto tats, esse lado da particularidade .tem, agora, de

tar. ser id&ntico com os interesses do Estado. Como ja se observou
anteriormente, o Estado enquanto compo politico tem uma necessidade utica
dentro de si mesmo, e o faso de que os individuos denham de estar neue,

portanto, tenham de ser ativos em prol do Estado, interiormente dispostos a se
sacri6icar 6, por um lado, o puzo dever politico, 6tico, mas esse dever precisa ter
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a sua raiz tamb6m no lado dos interesses particulares, na particularidade dos
individuos. Aqui lembramos apenas elsa conexao, este lado ulterior que os
estamentos tCm de adquirir, aqui s6 os consideramos enquanto estamentos da
sociedade civil. r...I
[Entre os Antigos] a particu]aridade nio se apresenta a ta] ponto aprofundada
dentro de si; existia uma grande igualdade quando a esse aspecto [da satis£agao
das car&ncias], mesmo no caso das car&ncias que surgiram tamb6m gragas a
exist&ncia de escravos. Today as atividades industriosas eram executadas por
escravos, gragas a ipso o cidadio estava menos particularizado quanto ao seu
estado politico pelo modo como satisfazia as suas car6ncias. - Quando a
reflexio subjetiva, a vontade pr6pria, a infinitude do individuo dentro de si 6
apreendida, o individuo enquanto tal entra em cena fazendo valer o direito da
sua particularidade, a particularidade como todo se separa nessas diferengas.
O homem em gerd tem de pagar caro o faso de que possa ser assim
subjetivamente livre para si. Esta possibilidade da sociedade civil, de que judo o
que reside no espirito humano, e tamb6m na particularidade da sua
individualidade, que judo isso possa ser trazido a exist&ncia, a sua formagao
mais alta, leva, por outro lado, a degradagao de uma grande maioria com
respeito a sua formaGao, produz a diferenga entre a formagao profunda, grande,
de um lado, e a malta de coda formagao, de outro. Essa formagao depende dos
estamentos e cada um tem o seu pr6prio lipo de formagao.
Freqtientemente os homem levam isso a mal, ja que, seja qual for o estamento a
que o individuo pertence, qantas coisas estio entregues ao acaso, que facilmente
shes aparece como argo in-gusto o cato de que, tamb6m com respeito a formagao
espiritual, a 6ormagao te6rica e pratica, uma esSera na qual cada um enquanto
homem tem direitos iguais, a conting&ncia tenha tanto influ&ncia. Tolera-se,
kinda, que haha desigualdade de riqueza patrimonial, mas di6icilmente se aceita
que a 6ormagao, que parece pertencer inteiramente ao espirito, pique entregue ao
acaso, que nela ocorra uma diferenga, portanto, desigualdade do direito.
Mas a exist&ncia, a formafao plena do espirito te6rico e pratico 6, no que
concerne aos individuos, essencialmente condicionada, [pois] assim como um
povo depende da Hist6ria Mundial, assim tamb6m o individuo 6 dependente no
interior do seu povo. O espirito 6 o que ele 6 por si mesmo, ele tem de produzir
a sua existencia, mas justamente enquanto ele chega a es6era da exist&ncia, ele
encontra algo exterior e seu comportamento 6 um romper a exterioridade, uma
lula contra ela, que precisamente com ipso encena a conting&ncia dentro de si.
Mas nio se pode dizer que o individuo enquanto tal esb atado a esse seu
estamento, [pois] e]e pode se ]ivrar da sua restrigao, mas ipso ocorre de novo
somente pda sua particularidade, pda energia do seu espirito, do seu carater, 6,
portanto, sua responsabilidade.
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Ad $ 204

Grieslteiln, ly, S}9-520 . . . .
O estamento da industriosidade, da indasaia, 6 o estamento principal da
sociedade civil. Nos Estados modemos ele alcangou uma grande importancia, e
toda a hist6ria modema gila em togo do cato de que o estamento da indOstria e
do com6rcio uabalharam para se elevar a este prestigio, tanto em face dos
camponeses, como tamb6m em face do estamento da nobreza, que tem de ter a
suariquezapatrimonialembensim6veis. . . .. . ..
Neste estamento existe a insaciabilidade, a aus&ncia de medida e de limited em
relaQao is 6'uig6es que podem ser adquiridas pda .riqueza. Existe uma riqueza
disponivel na sociedade civil, mas a riqueza do individuo neste estamento nio e
tfo constance quando no primeiro, aqui interv6m .tudo o que 6 mutavel, os discos
com respeito a solidez da riqueza. A indeterminidade em relagao.a posse e um
memento essencial, quando mais a escala se amplia,. tanto mats ocorre essa
indetem)inidade. A isso se liga uma grande independ&ncia, que, por&m, e incerta.

Ad $ 205

Griesheitn, IV, S21 . .. .
A este estamento pertencem os militares, os juristas, os m6dicos, os religiosos, os

©$R£Sg€sHUmlzi:l
universal. a favor do universal, exercida de modo universal. Portanto, aqua a
cultura este nomeadamente em casa e, por isso, repousam nele particulamlente o
direito de um Estado, o todo do Estado, as leis, as ci&ncias, a arte etc.

Ad $ 207

o juizo, a consci&ncia dos outros.
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Ad $ 208

Grieslteim, IV, S28-S29

O direito enquanto ta16 o absolutamente s61ido, mas o que pode apresentar-se
aqui6 somente o direito de propriedade, a liberdade abstrata da personalidade,
mas nio maid s6 em si, mas em sua realidade eHetiva, enquanto proteGao grafas a
administragao do direito. A verdade da esfera da particularidade e do arbitrio 6 o
direito da pessoa, enquanto a universalidade mais pr6xima.
A transigao]do sistema das car&ncias para a administragao do direito] se faz
extemamente, para a representagao, da seguinte maneira. O homem trabalha, tem
de satisfazer as suas carencias, os meios para tanto t6m de Ihe ser assegurados, elsa
seguranga dos meios, da propriedade, da riqueza patrimonial, toga as minhas
car&ncias o fim e o direito um meio. O Estado toma-se um meio e. mais
precisamente, a administragao do direito enquanto tal toga-se um meio de
proteger a propriedade, e o Cato de que as pessoas tenham propriedade tem por fim
satisfazer as car&ncias, portanto, essa satisfagao toma-se finalmente o Qltimo fim.
Essa 6 a transigao extema, mas a verdadeira, por6m, este em que a liberdade
enquanto ta], a liberdade rational, pessoal, 6 a ess6ncia do arbitrio, da
particularidade etc., portanto, o fim do racional nio 6 que as car&ncias sejam
satisfeitas.

Mas a particularidade pode encarar o direito como meio. Num Estado bem
formado existem amboy juntos, [assim] no cano do interesse do Estado, da razao,
tamb6m o interesse particular encontra a sua satisfagao, este pode oscilar, mas o
verdadeiro 6 que o interesse da razio exista.
Em relagao ao que precede, 6 preciso ainda observar o seguinte. Tornando a
inddstria um fim e o direito um meir, pode-se dizer que essa s6 existe num Estado
se o direito tamb6m existe, este 6 o meir absoluto, nio 6 possivel introduzir
nenhuma indistria, nenhum com6rcio etc. enquanto a administragao do direito
oscila, 6 arbitraria, ruim, lentz, e quando maid intenso o intercambio, tanto maid
rapida tem de ser a administragao do direito.
Os comerciantes t&m uma administragao pr6pria do direito, o direito comercial. A
experi&ncia da indQstria leva a um estado onde vige o direito, como ja se
observou.

Ad $ 210

Hotlto, 111, 644
A materia do direito 6 o absolutamente universal e o individuo. Por isso. este
tem de ser algo que apreende o universal e se orienta por ele. Aqui sio tr&s os
degraus ou estagios a considerar: a) o direito, tal como ele este postol a forma

80



C
(,
c'
C
(
C
C
(
C
(
C
c.
{'
C
C
C
(
C
C
C

(:
C
C
(
(
C
C
(.
C
C

C
C
C
(
f

Ap8ndice

da universalidade no direito. b) Nesta forma do direito ele tem de ser conhecido
por todos, ser para todos. Assim .ele entra na exist&ncia. c) Nesta realidade
efetiva o direito tem de ser conhecido coma vilido.

Ad $ 212

Ad $ 218

81



)
'1../
)
)
)
)
)
)
)
)
)
J
.J

)
)
J
)
)
)
)
:)
.)
)
)
.)
)
)
.)
)
)
J
')
)
)

Marcos Lutz lldtiller

$11F$'i$ £ %iis=E='$:1:.s
patrimonial, na sua exist&ncia coip6rea. Ele s6 pode ser agarrado nessas coisas
e isso scone na pena: - Na medida que estamos na esfera da representagao, do
ser pasta,. a vontade do criminoso reside no reino da representagao, no reino do
viger social, nesta eslera na qual a sua vontade tem uma exist&ncia interna.:
portanto, a sua vontade pode agora ser novamente acolhida fiesta exist&ncia. e a
pena pode vicar a melhora do criminoso, into 6, a sua vontade mi pode neue,
ser interiormente suprimida e este 6 o modo superior da aniquilafao da vontade
m£. O criminoso 6 acompanhado ao cadafalso por um religioso a fim de
quebrar a sua vontade mf.

Ad $ 219

Griesheim, IV, 5S4

O tribunal nada maid 6 do que a lei que se da realidade efetiva, de forte que o
determinante 6 a lei enquanto tal, o tribunal 6 a lei atuante, cumprindo-se
plenamente, e para isso 6 preciso homens, individuos. A ]ei6 o universal em
forma universal, feta-the a individualidade, a subjetividade, estas sio s6 o homens
real-efetivos, portanto, o tribuna16 a lei revestida com a realidade eHedva.

Ad $ 221

Griesheim, IV, SS7-558

Ad $ 224

Griesheim, ]y, S6]-2

Este [a publicidade] 6 um ponto muito importance. A primeira observagao no
caso 6 que poderia parecer a algu6m que isto 6 uma inovagao, uma instituifao
82
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publicaU

uma influ6ncia sobre a subjetividade dos juizes.
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Ad $ 225

Griesheittt, IV, 567-S68

A primeira parte [aspecto] cabs aos jurados, a segunda [aspecto] aos juizes. O
tribunal do jan tem de julgar s6 o primeiro aspecto do processo legal, o ulterior
cabe aos juizes judiciarios processar e decidir. Etta distingao se encontra na
natureza do pr6prio processo legal e dela resulta tamb6m uma distinGao
concernente ao pr6prio juizo. - De resto, nio conv6m, como ocorre muitas
vezes, opor o tribunal do jan aos outros tribunais, como se ele s6 se constasse
de jurados e nio tamb6m de juizes no sentido pr6prio. Os jurados pode decidir
s6 um aspecto da questao.

Grieslleint, IV, S69
O principal 6 que na administraGao do direito possa se separar o juizo sobre os
datos do caso e o juizo sobre o que 6 de direito neste caso. Os jurados sio s6
uma parte do tribunal que se pronuncia sobre os datos do cano, mas nem todos
os juizes sio jurados, o interesse este em que ambas as hag6es sejam de tal
modo separadas, que o estabelecimento do que 6 de direito s6 compete aos
juizes no sentido pr6prio.

Ad $ 227

Griesheiln, IV, 572

No conhecimento do cano o que importa sio os testemunhos sobre a aQao
principal, sobre as circunstancias, que se referem a certeza sensivel. Importa
apurar o que verdadeiramente oconeu. Neste cano, tem de se distinguir entre
verdade racional e certeza sensivel. [...]

Griesheim, IV, 574-S7S

Todo homem cultivado pode avaliar essen testemunhos e em que medida des
sio suficientes para provar a ocorr:ncia de um 6eito; into nio 6 propriamente
assunto do juiz juridicamente 6ormado. Este tem de conhecer as lei. s;bsumir o
caso a das e conduzir a investigagao. - Visto que todo esse conhecimento inclui
o dado da subjetividade, a convicgao no tribunal do jan 6, em dltima instincia.
subjetiva. Prova integral, meia prova ou um quarto de prova etc., tail distin£6es
nio cabem aqui, [pois] tamb6m a prova integral 6 um conteddo que concerne
precisamente o sujeito, ou deja, 6 a consci&ncia moral, a convicfao moral, que
[em de se pronunciar; e tamb6m a convicgao juridica objetiva 6 subjetiva quando
ao seu conteado, 6 sempre a consci&ncia que se pronuncia por Qltimo. - Os
Juizes que se pronunciam sobre os datos do cano tem de faz&-lo segundo a sua
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confundem-nas, boas, separam'nas
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Ad $ 230

Griesheim, IV, S87-588
Policia 6, aqui, o termo mais convenience, embora no sentido usual ele tenha
uma signinicagao maid restrita. [...] Po]icia prov6m de p0/7}. paf]rz7h.

originariamente e]a 6 a atuagao integral do Estado, agora, ela nio 6 mais a
atuaqao do universal 6tico enquanto tal, mas somente do universal com respeito
a sociedade civil, do Estado enquanto Estado externo. Ela 6 o universal que se
ativa com respeito a sociedade civil. - A determinaGao universal da policia 6 a
de ser o governo da exist&ncia externa, ela tem por fim o direito e o bem-
pr6prio, mas de maneira externa, grata-se do Estado em relagao a sociedade
civil, do Estado externo, do entendimento, que nio tem dentro de sio Him
universal para si.
A corporagao tem um cuidado de outra esp6cie, uma prevengao que se exerce
de modo maid interior, mais afetivo. 0 6im da corporagao 6 mais o de apreender
a unidade utica, um 6im comum, que 6 substancial para todos os seus membros,
o seu fim imanente, de sorte que ele 6 ao mesmo tempo 6im universal em
comum, que 6 produzido pda aHagao conjunta dos pr6prios membros. Na
corporagao ha uma atividade em vista de um fim peso menos relativamente
substancial, que os membros de si mesmos tCm e atuam. - A corporagao
constitut, por isso, a passagem do Estado externo para o Estado 6tico. Ela
cont6m um dodo 6tico e a atividade em proj dele, mas que 6 relativo quanto ao
seu conteado, ela 6 uma comunidade que ainda nio 6 o Estado.

Ad $ 237

}iotlto, 111, 697-699

Na sociedade civil o individuo 6 em sua particularidade fim para si, tem, por6m,
a possibilidade de satis£agao de suas car&ncias na conexio necessfria. universal.

- Mas esta universalidade 6 uma mera possibilidade contingente, e a prop6sito
poderia dizer-se: cada um tem de inserir-se adentro delta possibilidade e ai
prover para sil se ele 6 apto, se arranjarf por si, se sogobrar, 6 culpa sua. Um
oficio sustenta quem o exerce, assim como o seu estamento. mas se um oficio
florence particularmente, muitos se voltam para ele. A car&ncia de mercadorias
tem, porem, os seus limites, e se este oficio este repleto, os singulares nio
podem abranger ipso com a vista, entram nele e ai sogobram. A replegao pode,
sim, ser discernida, e entio os individuos singulares abandonariam esse oficio. =
Mas nio o conseguem, na medida em que s6 t&m esta habilidade, e em que ja
empregaram neste oficio o capital, tanto de suas instala96es como do seu
dinheiro. A mudanga de ramo leva a que muitos nesse oficio sofobrem, ou a
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que se arrastem com afligao e necessidade constringente. A mudanga de ramo
ocorre, portanto, com a ruina. [...] Da mera possibilidade de satisfagao nenhum
homem vive. Essa possibilidade de sustento graz muitas contingencias consigo,
pdas quaid o sustento do individuo singular 6 impedida.

Ad $ 249

Griesheiin, IV, 617 . . .
om este ponte de vista saimos do Estado do entendimento, que apree:de a

ordem extema Esta nio 6 a forma 61tima, o modo mais alto da regulagao.
Fichte se deteve ai. - Ele comega, como n6s, com a liberdade dos individuos;
ela precisa ter realidade, ser assegurada, mas 6 preciso it a16m dela enquanto

:iHI.X;.Ti !H Fi

interno, imanente, ele deve ser a atividade dos pr6prios individuos.

Ad $ 251
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igualdade abstrata, e este conflito 6 o ponte em torno do qual gira o interesse no
cano da formagao atual do entendimento.
A corporagao este tamb6m estreitamente em conexio com a questao da
liberdade de empresa. A tarefa do tempo presence 6 a de lormar corporag6es,
nio se quer decidir a favor disso, existe a car&ncia dela, mas teme-se agir contra
os principios que valem abstratamente. Em tempos recentes as coiporaq:6es
6oram separadas. - Inicialmente, o fim na corporagao 6 o interesse particular.
com respeito a ele vale o principio de que cada um esb ai remetido a si mesmo,
e o individuo exprime ipso coma o seu direito absolute, de forte que este
inteiramente ao seu cuidado o modo como ele se associa a sociedade civil. e
como ele garante a sua subsist&ncia a partir da riqueza patrimonial da
sociedade.

lsso deve permanecer assim, mas o segundo ponto 6 que ai, simultaneamente, a
singularidade do interesse se organiza, se forma enquanto um universale constitui
um circulo particular, que este, contudo, em relagao essencial com o Estado. Esta
ligagao com o Estado 6 um ponto de suprema importancia. - Existem aqui doin
extremos que estio determinados peso conceito, o primeiro, a singularidade da
individualidade, etta singularidade considerada concretamente, e, portanto,
eticamente, 6 a familia, ela 6 o material do Estadol segundo, o Estado enquanto
tal, o todo 6tico, o fim universal enquanto tal, estes sio os extremos, nio ha elo
intermedifrio entre estes doin grande todos 6ticos. O que, portanto, existe em suas
oposig6es tem de ser mediado segundo a razao, segundo o conceito, por um
termo-m6dio, de forte que o conceito se apresente como silogismo. A natureza do
concerto exige, portanto, o elo intermedifrio. Este tem de unit dentro de si amboy
os extremos, de um lado, o fim da familia, de outdo lado, confer tamb6m dentro
de si este fim enquanto universal, de modo imanente, interior. Ele 6, assim, um elo
intemiedifrio 6tico, nio como a policia, s6 de modo externo. - O elo
intermedifrio 6 portanto 6tico como o Estado, por um lado ele tem dentro de si o
interesse dos singulares segundo a sua particularidade, mas, por outta, ele tem em
comum com o Estado o fate de que tamb6m o interesse particular enquanto
universa16 ai visado como fim e advado. Este 6 o grande elo organico que
aprendemos a conhecer de perth no estudo da constituifao.
A representagao comum, habitual, do Estado sara do Estado para o cidadio
singular e, assim, representa tamb6m habitualmente os singulares que votam
enquanto singulares ou, mediante eleiGao, enquanto representantes. Ai se faz
um saito do interesse, do arbitrio do individuo singular para o outro extremo da
participagao nos interesses universais.

Entre amboy reside esse elo intermedifrio. Os homers sio egoistas, dizem-no de
si mesmos, segundo, des querem ser atuantes a favor do universal. nio se
reduzem ao &ourgeoJb querem tamb6m ativar o universal atrav6s do seu
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policia enquanto esta & ordem extema.

Ad $ 254

isso ocorre? Por qual via judo se arranja/ '
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NOTAS

' Traduz-se aquio substantivo Gemevhsamkev} por 'ser-em-comum ' para diferencii-lo de
GemeMsc6a#. a comunidade.

: A tradugao de i1l7evhscBezhende }'bmun# por 'razio que brilha adentro de ' remote implici-
t&mente aos doin significados principais do verbo scab/hen, ao significado original e, em mui-
tos contextos, ainda hoje fundamental e usual (brilhar, reluzir), mas, tamb6m, ao signiRicado
progressivamente enfraquecido, que indica 'como argo se apresenta aos alhos de ', donde o
sentido de algo que 'brilha s6 enquanto aparencia ', em oposigao ao que & real. No cano do
enunciado em questao, a razio que brilha nas paix6es se revere a um luzir da razio que apare-
ce s6 como apar6ncia, de modo que a razio n&o as rege coma um universal imanente, concre-
te, mas como um universal formal do entendimento, como lei externa, que 6 nelas um brilho
que e aparecer e aparencia

' Gang seleciona e reconstrui com bastante autonomia os enunciados constantes dos Aponta-
mentos de Hotho (111, 565-568), elaborando a parte intermediiria as respeito da tendCncia dos
te6ricos modemos do Estado de considers-lo somente como o ser-em-comum das pessoas
singulares, portanto, para Hegel, coma nio sendo mais do que a sociedade civil, tal como ele
a concebe na sua diferenga em contraposigao ao Estado. Riedel observa a prop6sito desta
passagem do Adendo que, embora Hegel marque ja no initio deste paragrafo, com a figura do
individuo burgu6s privado como o primeiro principio da sociedade civil moderna, a sua ruptu-
ra com a tess clfssica da identidade entre sociedade civil e Estado e a emancipafao delta da
sua estruturagao politica traditional, ele s6 consegue engender etta tese da identidade clissica
do panto de vista da sociedade civil burguesa modema, puja di6erenGa especinica em relaGao a
sociedade civil politica clfssica ele estabeleceu pda primeira vez em toda a sua clareza concei-

tual.(Riedel, M. , 5 ud7bn zu .laclge/s .Recgz:gphi7bspa/b, Frankfurt a. M. , Suhrkamp, 1 969, pp

' O Adendo agrega os enunciados dispersos nos Apontamentos de Hotho (111, 571-574) e shes
da a flu6ncia sintitica que ali nio tCm
' Como no Adendo precedence, Gang explicita e da flu8ncia e encadeamento aos enunciados
selecionados dos Apontamentos de Hotho (111, 575-578)
' A cxpressao a/s .Borger dieses riaa/fs tem para os nossos ouvidos modernos uma ressonincia

hist6rica hibrida, pois o Estado a que pertencem estes cidadios (.Bz)Irge8 6 o 'Estado externo '.
o 'Estado do entendimento ', que designa para Hegel a moderna sociedade civil. constituida
homo a esfera da atividade econ6mica e social do individuo burgu6s, emancipado dos vincu-
los estamentais e colporativos da antiga sociedade estamental, este Qltima figura da Ease tardia
da sociedade civil dassica, que 6 politica na sua constituigao. Com etta expressao Hegel deli-
neia o campo semEintico em que a sua novissima terminologia se constitui no interior das
transforma96es revolucionirias recentes da sociedade europ6ia. Como mostrou Riedel, Hegel
desenvolve o seu conceito de -8z)rger em oposigao tanto a concepgao patrimonialista-
estamental do pensamento conservador, como a de Ludwig von Hauler, que pre6ere evitar os
conceitos de .8{)!ro"er ou Sizais&drger. associados a Revolugao Francesa, e falar do sOdito. vista

primariamente em sua insergao no respective estamento e na sua respectiva relagao ao princi-
pe, quanto a concepfao abstrata do cidadio do liberalismo politico constitucionalista contem-
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G. W. F. Hlegel

cvtoyen, entre sociedade civil e Estado, que tornaria dispensavel e superada e exigencia porta
peso constitucionalismo liberal de ampliar e erguer a pessoa privada do &ouzoafo/s ao estatuto
de cidadio de um Estado.(Riedel, M., Verbere .Bz)!ro"e4 In: Gescg/2:Br77t:6e Gmndbqg7:fap.
Historisches Lexikon zur palitisch-sozialen Sprache in Deutschland. I.ds. O. 'Btutthex. ''W
Konze, R. Koselleck, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972, v. 1, pp. 672-725)
' O rico e complexo concerto de Bvlauny(Digaen) pode ser traduzido tanto por 'forma€ao
quando por 'cultivo ', e decidimos fazer uso de ambas as tradug6es, conforme as exigdncias do
contexto e a intengao de ressaltar nuances da lingua, recorrendo is vezes is express6es com-
p6sitas "formagao polo cultivo", "cultivo que forma/formador", para assinalar essa riqueza
do conceito.

' Os editores das Merge na edigao Suhrkamp (v. 7, p. 345, not3 12) assinalam que se trata de
uma passagem deteriorada. Os Apontamentos de Hotho, que estio na base dente Adendo.
dizem aqui "...dass sie ailes machen wie Anders" ('que des fazem judo como os outros o
eazem") (111, 582), ao inv6s da leitura de Gang "...solche die ailes machen k6nnen. was Ande-
re tun '' ("aqueles que podem fazed judo o que outros fazem"). O Conceito de B77dunJ" acentua
o "polimento da particularidade" e a cxigencia de um comportamento segundo a natureza
universal da Coisa, de modo que o thor do enunciado em Hotho nos parece mais conforme a
esse conceito do que a leitura de Galls. lsso 6 con6irmado por uma passagem dos Apontamen-
tos nio incorporada por Gang neste Adendo: "A natureza da Coisa 6 uma s6 e todos os [ho-
mens] cultivados comportar-se-ao da mesma madeira no que concede a etta Coisa. A verda-
deira originalidade 6 somente aquela cujo conteQdo 6 a pr6pria Coisa." (Hotho, 111, 583)
' Este Adendo se baseia numa selegao dos Apontamentos'de Hotho (li1, 582-584), que Gang
!rticula com pequenas modiHicag6es.

' Knox julga que a remissio correta seria ao $ 59. Parece-me mais plausivel admitir que Hegel
remote ao $ 6, que trata, precisamente da particularidade homo memento do conceito de von-

'' A prop6sito da tradugao de scheinen por brilhar, veja-se a nora 13
'' Adam Smith, .4JZ Znguify info rBe N.acre and Causes o/zBe Mea.2B Zo N.2r7bns, London,
1775; Jean Baptiste Say, 7}a/rd dUconoxo/b p0/7i7l?ue, Paris, 18031 David Ricardo. Oa zBe
Principles of PoliticaIEconomy, and Taxation. ]..anion. XSVi. ' '
'' Este Adendo seleciona e agrega. enunciados presences nos Apontamentos de Griesheim
(IV,487). O tergo final, a panir de "E um espetaculo interessante...", 6 da lavra de Gans. ainda
que a comparagao da Economia Politica com o sistema planetario sqja de Hegel, e consta dos
mencionados Apontamentos

'' O assistente responsavel pelo Repetit6rio das Lig6es de 1822/23, cujo texts Hotho copiou a
margem do manuscrito dos seus Apontamentos, tamb6m editado por llting no mesmo volume
ao lada destes, sublinha que o trabalho, enquanto este dar forma ao material e especificagao
do mesmo, 6 ao mesmo tempo fomlafao te6rica e pratica. A formagao te6rica compreende
Eras mementos: a) a .analise que di6erencia e axa as determinidades de um objeto concreto, as
eleva a forma da universalidade e, assim, introduz pontos de vista universals que orientam a
percepgao e a consideragao do objeto; b) a sintese que relaciona umas is outras essas determi-
nidades abstratas, mediante a qual das se tornam meios para Hms; c) a atividade e a mobilida-
de de passar de um objeto ao outED, a qual 6 igualmente diferenciafao e sinopse (111, 602-605)
A 6ormagao pratica consiste em p6r esse elements espiritual do saber fomado/cultivado no
material imediato que ele encontra dianne de si, e consiste tamb6m em tr6s elementosl a) no

ta(le livre
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A fomagao progressiva da ordenagao estamenta] da sociedade europ6ia ocorre durante os
s6culos Xlll e XIV, e chega ao seu desenvolvimento plano no s6culo scguinte. E um fen6me-
no especi6icamente europeu, cuyas condig6es de surgimento sio a estrutura politico-social do
feudalismo ocidental e a influ6ncia das doutrinas crisris no quadro do dualismo lgrqa e Esta-
do, de um dado, e da pluralidade dos Estados nacionais emergentes, de outro. Condigao es-
sencial para surgimento dessa constituigao estamental da sociedade europ6ia foia exist6ncia
de um ample estamento de trabalho livre, que compreende o burgu6s citadino e o campon6s,
pris a.acentuada di6erenga entre senhores e escravos e, posteriormente, a Forma da dominagaa
imperial na Antigtiidade classica, nio oferecia condig6es para que ela se desenvolvesse. A16m
disco, o surgimento de um estamento clerical na Jdade Media, profundamente marcada pelo
PEnsamento cristao, faz surgir a id6ia de "direito subjetivos pablicos" de um grupo social'pri-
vilegiado, que se lorna entio um modelo para o posterior surgimento de estamentos politicos
com os seus direitos? privi16gios e liberdades, bem coma para o exercicio da figura juridica da
representagao, decisiva, posteriormente, para comprcender-se a peoria hegeliana da represen-
[agao estamenta]. (ibid. , pp. 1 96-197)

Desde o final do s6culo X e no initio do s6culo XI se dissemina na sociedade e no imagi-
njrio feudal, espelhando uma diferenciagao social baseada na divisio do trabalho e das pro6s-
s6es, o velho esquema interpretativo da divisio funcional tripartida dos estamentos ou ordens.
o dos que rezam (ora/oi'es), dos que lutam (&eZfaroi'es) e dos que trabalham (.h/oxaro/es), es-
quema que ajuda na con6iguragao social principalmente das figuras do cavaleiro e do campo-
n&s. (ibid., pp. 185-186) As profundas transfonna96es econ6micas e sociais dos s6culos XI e
XXll acrescentam ao esquema tripartido clissico o estamento dos comerciantes, em cuja figu-
ra ap?rece pda primeira vez o burgues citadino, o cidadio da cidade(fza(?fBzlrgeB, iniciando-
se a distinfao entre o estamento campon6s e o estamento burgu&s no sentido do habitante do
burgo, que aos poucos conquista um status politico pr6prio em face da nobreza e do clero.
Por6m, a plena configuragao de um estamento burgues s6 se da claramente no final da Idade
Media, pris ainda no s6culo XV, na Franca, o conceito que entio surge de 27brs dcarnio di6e-
rencia campesinalo e burguesia urbana (ibid. p. 188)

Este 6 s6 um dos exemplos da extraordinfria continuidade da hist6rica conceitual de 'es-
,. que replete pouco e nio imediatamente as transformag6es sociais, e que se explica

pda estreita ligagao do conceito de estamento e da diferenciagao estamental com o pensamen-
to cristio da ordem da criagao e da conservagao do mundi, e com o problema da capacidade
de o homem pecador cumprir as obrigag6es institucionalizadas do seu estamento. O concerto
tjnha uma dimensio primariamente 6tico-normativa, e nio empirico-social, pris a doutrina
dos estamentos era primariamente da competencia dos te61ogos. No inicio dos Tempos Mo-
demos ha mesmo uma intensificagao dessa vinculagao teo16gica do conceito com Lutero, que,
ao mesmo tempo, rompendo radicalmente com a tradigao eclesiastica, desencadeia a seculari-
zafao do conceito, ao negar a posigao especial do estamento eclesiistico e equipara-lo com o
estamento politico e o estamento econ6mico, que deixam, para Lucero, de ser primariamcnte
segmentos de uma sociedade tripartida, mas passam a ser imbitos ou ordens da vida a que
cada homem pertence. A dimens8o teo16gica do conceito perde com isso, a sua primazia e a
sua validade universal! at6 que, enquanto conceito onto16gico e politico-juridico se torna pro-
blematicoeobsoleto.(ibid.,pp.200-202) ' ' ' '' ''"'-'

A medida que, a partir do final da Idade Media, a alta e baixa nobreza, os religiosos dota-
dos de poderes e dignidades seculares (prelados) e as cidades livres se institucionalizam, con-
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do determinados hereditariamente, de sorte que ele & substituido como principio de selegao
para as diferentes fun96es sociais peso principio da compet6ncia e do desempenho, segundo o
postylado 6tico da dignidade do homem. (ibid. 213-216)

A liquidagao politica do principio estamental, principalmente dos estamentos hereditfrios.
pda Revolugao Francesa, corresponde, na Alemanha, a critica de Kant a sua inadequagao e
ilegitimidade dc principio. Ao fundar a condigao de cidadio na "liberdade de cada membra
da soc.iedade enquanto homem", na "igualdade (...) enquanto sQdito" e na sua "independ&n-
cia (...) enquanto cidadao", definido principalmente pda sua capacidade de ser senhor de si e
prover .autonomamente a sua subsistencia, Kant estabelece, coma corolirio da igualdade. o
principio. do acesso universal de cada membro da sociedade a qualquSr estrato social ao qual
"o seu talents, a sua diligencia e a sua sorte o possam levar". (Kant,' Z%er dea Geme7hspmca
]as magin der Theorie richtigsein, taunt abernichtfur die Praxis, A. 23a..25\ . 'Ln. \. Kxnx. ed
W. Weischedel, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1 966, v. VI).

Ora visto que o nascimento nio & um /bko de quem nance, por conseguinte, nio Ihe esb
adscrita nenhuma desigualdade do estado juridico e nenhuma submiss&o a leis coercitivas a

nio ser aquela quc Ihe 6 comum com todos os outros, enquanto sQdito do Qnico poder legisla-
tive supremo:.nao pods haven nenhum privi16gio inato de um membro do corps comum, en-
quanto co-sadito, sabre os outros e ningu6m pode transmitir o privi16gio do eszzmen/o que ele
possui no interior da comunidade aos deus descendentes; por conseguinte, tamb6m nao pode,
como se por. nascimento estivesse quali6icado para a condigao senhoria](]aerzenszdnc2H, im-
pedir coercitivamente os outros de chegarem por seu pr6prio m6rito aos graus superiores da
hierarquia(do superior e do inferior, dos quais, por6m, nenhum 6 ijzpczzns e o outdo sz/6#ec-

usiJ' Kane. Sabre a express??corrente: into pods ser correto na teoria mas nada valena pM-
zlca, A 240; tradugao de A. Moral, com pequenas modificag6es, In: Kant, .4 Pzz Pewdma e
OuzrosC)pz;sczdos,Lisboa,edig6es70, 1994) ' ' ''

A medida que avangava a separagao entre a sociedade civil modema, concebida como es-
6era da realizaGao dos interesses privados dos individuos, o Estado, homo esfera politica, e.
com ela, a dissolugao da ordenafao estamental da sociedade, e que na Frans:a a ret6rica e o
principio da igualdade politico varria da linguagem politico-social'os conceitos de diaz. o/dTe e
romps. que se tornam odiosos, na Alemanha o conceito de 5}andpermanece ainda em uso no
6lnal do s6culo XVlll e ainda na primeira metade do s6culo XIX, embora o seu campo seman.
rico tenda a se sobrepor com o do moderno concerto de classe, guardando todas as ambiva16n-
cias de um& longa transigao em que perduram elementos da sociedade e da representagao
estamental. Today as controv6rsias te6ricas em torno destes doin conceitos e da sua respectiva
recusa ou aceitagao sao, maid ou menos explicitamente, formas de confronto com a Revolu-

9ao Francesa e com a eliminagao dos fiazs.gfndnzux. no sulco da universalizagao da igualda-
de politica de todos os homens coma cidadaos.(Gesca/cazy71:6e Grzzzzdb(8z=fab v yl. PP. 230-
233).Mas, tamb6m na Alemanha, a diminuigao das barreiras estamentais gragas a crescente
mobilidade do cultivo e a restrigao das garantias da propriedade e a possibilidade de aquisi-
gao da propriedade im6vel por todos, que transformavam os velhos privi16gios em titulos de

es amento (Ibid.irei23 privado, sem significagao politica imediata, subvertem o conceito de
C) C6digo Civil Prussiano('4Z@cmevhes .[analecB/) de 1 794, projeta ainda uma sociedade

estanlental, cm que sociedade e Estado ainda nio estio separados, e, sem identificar expres-
samente eases doin conceitos, tamb6m nio os diferencia. Embora ele estabelega uma priorida-
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de do Estado sobre a ordenag:ao estamental, ele nio renuncia de todo a ela, principalmente no

peus cqo desenvolvimento capitalista estava maid avangado. (Ibid. pp 241-242)
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O uso que Hegel faz desses doin conceitos na sua peoria da sociedade civil e a tentativa de
repolitizagao do conceito de estamento na sua peoria do Estado coma forma de mediar a sepa-
ragao entre a sociedade civil e o Estado exprimem e sio em parte tributfrios da sua insergao e
intervengao nesse complexo processo de reorganizagao da sociedade europ6ia, em que o fa-
moso 'atraso alemio ' condiciona poderosamente o seu es6orgo conceitual de pensar da manei-
ra mais larga as transformag6es revolucionfrias da sociedade europ6ia neste campo de tensio
definido pda sua critica simultinea ao liberalismo econ6mico e politico e a restauragao con-
servadora do romantismo politico, a partir da sua convicgao fundamental de que a unidade
entry o povo e o Estado s6 podia ser alcangada pda sua representafao na personalidade do
Estado, incoiporada pelo poder monarquico
15 A redagao dente Adendo 6 construida com grande autonomia por Gang a partir dos enunciados
dispersos e selecionados dos Apontamentos de Hotho (111, 621-624). Por motivos de clareza
traduz-se a expressao um tanto criptica "a diversidade universal da particularizagao da socie-
lade &qV' edie aligemeine Verschiedenheit der Besonderung der bargerlichen Gese1lschafb
mais livremente por "a diversiHicagao universal da sociedade civil em sistemas particulares'
utilizando o conceito de "sistemas particulares" que ocorre no caput do paragrafo.
; El\edx\ck Cxeuzet, Symbolik und Mythologie der aren V61ker. besonders de Griechen, A.
Bde.. 1810/12

IndQstria" Lraduz aqui Gewer#e. substantive derivado do verso HerBeD, que, no seu senti-
do primeiro de 'c:s/b/3:z/-seporalgo ', indica uma ocupagao professional regular e independen-
ts, que envolve pericia e habilidadede, com vista a um ganho. O "estamento da indQstria"((!er
5Zand des Gen'erbes), neste sentido ample de atividade industriosa, que implica dilig6ncia.
engenho, aplicagao, zelo, eventualmente astacia, inclui na tripartigao das atividades de indQs-
tria que Hegel apresenta aqui, o artesanato, o com6rcio e a produgao fabric propriamente dita,
bem como os deus respectivos estamentos. Sio excluidos desta categoria os proHissionais libe-
rais propriamente ditos, os funcionarios, os cientistas e os artistas, bem coma os que se dedi-
cam &s atividades agricolas e de mineragao.
': Seguimos aquia sugestao de J.F. Kerv6gan(Hegel, ,Fhhc#)es de /a /)ail/osopA/b cfb dTouh
Paris, Presses Universitaires de France, 1 998, p.276), que traduz des gesc;/Zscaa/Zy7caen .Zbs-
izndes por "estado de sociedade", de preferencia a "escado social", a Him de marcar a oposigao
do estado de sociedade a um estado de naturcza. Kerv6gan aponta, na nota I a mesma pagi-
na, duas raz6es para essa opq:ao: 1) a expressao "estado social" designaria antes a sociedade
civil em contraposigao a familia e ao Estado, ao pasco que a tarefa dos servidores do Estado 6
mais ampla do que as de administragao do direito e de politica administrativa, que se referem
a gestao da sociedade civil; 2) Hegel utiliza na .Ehc7t:gopdd7a (1817, $ 416 A; 1827/1830 $ 502
A) o terms "sociedade" na acepgao clissica do jusnaturalismo, coma se referindo ao estado
no qual vige o direito, em oposigao ao arbitrio e a vio16ncia do estado de natureza, que devem
ser abandonados.

[9 Vqa-se .Repd6/yl:z, 111, 415 b-c.

"" A tradugao hancesa de J. F. Kerv6gan chama a atengao para o plural da expressao von
den Se7?en, literalmente, "das panes", que visa sublinhar a pluralidade dos pontos de vista da
autoconsciCncia moral (que conduz a multiplicidades dos deveres, cf. .Ebci==/opddTb, 1830, $
51 1). e a pluralidade das autoconsciCncias conftontadas com a universalidade da norma legal
Traduzo, contudo, polo singular, torque o plural delta expressao em portugu6s 6 inusual, e.
tamb&m, porque o "direito supreme" da vontade subjetiva de s6 dever reconhecer como vfli.
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do aquilo que ela discerniu coma bom, cf. o $ 132, ao.qual Hegel remete, se iefere, aqui, ex-
clusivamenEe ao direito da autoconsci&ncia de que as leis sejam publicamente conhecidas
: ''O substantivo [/n/ecaf serf traduzido coma "in-justiga", escrito com trago de uniao, para

ultlmomlente de emiinadaom.,, Em frances no texto. A primeira edigao (1821) traz "meilleur '

comum ' para retraduzir o 'common sense.
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do bem comum que nio eram suficientemente abrangidos pelo conceito de 'paz ' e de 'direito '.
Plant:Ludw\g RemeNex. xetbete Polizei. Ih. Geschichtliche GrundbegrifFe. Historisches
Lexikon zur poiitisch-sozialen Sprache in Deutschland, Eds. O, BTx3xituex. ''W. KomzQ. P.
Koselleck, Stuttgart, Klett-Cotta, 1978, v. 4, pp. 875-897)

O conceito material e abrangente de policia, a di6erenq:a do moderns conccito institutio-
nal, maid restrito, se forma durante os s6culos XV a XVll, num campo semintico constituido
por tr&s vertentes conceituais principais: 1) polos dispositivos juridicos do legislador imperial,
que visam o estabelecimento e a manutengao da boa ordenagao da comunidade social, no
qual os sQditos se comportam de maneira ordeira, disciplinada, honrada e respeitosa dos bona
costumes e do bom governs, de sorte que os contemporaneos podiam dizer que o bem-estar
da comunidade repousa numa boa policia; 2) pda linguagem especializada dos te61ogos e
humanistas, que ampliam o conteQdo do conceito pda sua refer&ncia ao pensamento politico
antigo, de forte que palyZvb, a]6m de compreender a ordenaQao do comunidade toda, incluin-
do a constituifao, signi6ica, !amb6m, a pr6pria comunidade, conforme o duplo signinicado que
o termo p0/72ev> tinha na .Ebca e na Po£z7Zz de Arist6teles, constituigao no sentido ideal de
paradigma, enquanto lei basica, e constituigao no sentido onto16gico da estiutura estatal atuante,
do p0/7reue/bl Hegel conservari uma consciCncia clara dessa conexio entre a policia e a poli-
tica clfssica e seu conceito de p0/7?evb, de forte que na construgao dia16tica da sociedade civil
a policia 6 um remanescente da velha politica na forma da atuagao administrativa do Estado
moderno no interior da sociedade civil; no final da Idade Media associa-se a este sentido aris-
tot61ico um conceito teologicamente determinado pda doutrina cristi dos estamentos, gragas
ao qual poJlcvb pasha, entao, a significar, tamb6m, a ordenagao estamental da sociedade; 3)
pda 'Cidncia da Policia ' (Po/y2evw7kse/7scaa7 dos s6culos XVll e XVlll, em que se enraiza o
Direito PQblico alemao, e que tem por objeto a determinagao cienti6ica do conteOdo dessa boa
ordenagao da comunidade, visada pelos dispositivos normativos da policia, e que, portanto,
precisa se conftontar com a questao do fim do Estado e com as fun96es necessiria que ele
deve. exercer para estabelecer elsa ordenagao. Assim, a Ci&ncia da Policia discutia quest6es
relativas ao hndamento juridico da atividade de policia, com o poder de policia fundado na
soberania (/bs po/Tribe) e com a sistematizagao das diferentes mat6rias que ela abrangia, tats
coma, por ex , a garantia da ordem e da paz juridica, a garantia do bem estar e a assis{6ncia

publica, e a policia Hinanceira, educacional e eclesifstica. (Id., pp. 875-880, 883-884)
Em meados do s6culo XVlll essay tr6$ vertentes conceituais convergem, adquirindo o

conceito, apesar de sua amplitude, contornos relativamente deninidos, que sio determinantes
nio s6 para a compreensao do conceito hegeliano de policia, mas para o desenvolvimento
hist6rico do conceito no dais s6culos seguintes. No processo de independizagao do politico e
de constituigao do moderno Estado soberano, o conceito de policia compreende toda a esfera
da regulamentagao e da regulagao administrativa pelo Estado delta moderna sociedade civil
que se diferencia e independiza do Estado. O &mbito dense conceito material de policia, defi-
nido pdas leis de policia, vai se entrelagar crescentemente com dispositivos de Direito Privado
(contratos de compra e venda, leis sobre a usurp, direito de tutela e de heranga) a medida que
a estrutura estamental da sociedade comega a desmoronar e nio pode mais preencher a sua
fungao ordenadora, conforme a tele de Hans Maier(.D& d7Zere deuzscBe Sraafs- z/nd }'brwaJ-
m/]Bs7ea/e, Berlin, Neuwied, 1966, In: verbete citado, p. 881). Paralelamente, a medida que o
estado assumia e centralizava essa fungao regulamentadora da ordem, no bojo da desestrutu-
ragao da sociedade estamental, cstreita-se o conceito material de policia, gragas a separagao.
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G. W. F. Hegel

A constituigao de um conceito material maid estreito de policia, que elimina do seu domi-
nio de atuagao a Hina]idade de promover o bem-estar social, e que a restrinja is tarefas de ga-
rantia da ordem e da seguranga intema, paralela ao surgimento de um conceito formal de
policia come instituigao especializada, & um processo que dura maid de um s6culo. Durante
esse longs processo, que dura at6 meadow do s6culo XIX, as fung6es de seguranga intema e de
6omento do bem-estar( Mo6Zna,b/tfp0/72e/) permaneceram fortemente entrelaQadas e confundi-
das na maior parte das es6eras de atuagao administrativa, de forte que coda a administragao 6
ainda, em maier ou menor medida, policia administrativa. Por ipso, a diferenciagao clara
entre promogao do bem-estar social e restrigao da atividade de policia ao mango da seguranga
publica e da ordem interna, no sulco da concepgao de que o fim principal do Estado 6 o do-
minio do direito(Estado de Direito), tornou-se uma bandeira liberal do periodo que precede a
Revolugao de Margo de 1848, e, tamb6m, um instrumento de limitagao de uma policia abran-
gente e todd-poderosa, vista cada vez maid como uma tutela indevida da liberdade do cida-
dao, pda sua vinculafao estreita ao direito. A 'policia do bem-estar ' 6 , entao, aproximada
pelts constitucionalistas liberais da policia de seguranga secreta criada segundo o modelo
napole6nico, donde a expressao "Estado Policial ' (/bZ72eukraar) , expressao pqorativa que se
consolida antes e durante d Revolugao de 1848.(Cf. GescBic6dlcBe Gmndb(BmHe, IV, pp.

O conceito de policia de Hegel, de rests, coho em coda tradifao juridica prussiana, que
nio o restringia a policia de seguranq:a, mas incluia a prevenGao contra os perigos da violaGao
do direito e o 6omento do bem-estar, 6 de grande abrang&ncia material, predominando ainda
um determinado conceito de administragao enquanto policia administrativa, situado hi$tori-
camente a meir caminho entre a antiga 'policia do bem-estar ' dos 'cameralistas' alemies dos
s6culos XVll e XVlll, a qual Hegel da Hllosoficamente soros de atualidade contra as mazelas
do ZaJkser aZlfc /z/iez faDE,(vide $$ 245 e 254, e tamb6m os Apontamentos de Griesheim a
este Qltimo paragrafo, IV, 624-628) e a administragao publica do Estado moderns. Embora
Hegel nio mais reconhega a teoria jusnaturalista do eudaimonismo social, ele ainda caracteri-

za a fungal gerd da policia como sendo a de tratar o bem-pr6prio particular do individuo
singular homo direito e de garantir que ele seja efetivamente realizado ($ 229). Enquanto "po-
der protetor do universal" que atua no interior do "sistema das car6ncias", a policia exerce
virias hn96es de prevengao e protegao do individuo contra as conting6ncias de formaQao,
habilidade, sadde e riqueza pr6via, que impedem a sua participagao na riqueza social: 1) repa-
rafao dos danos preterintencionais provocados por agnes privadas e pelo uso privado da pro-
priedade conformes ao direito; 2) inspegao das condig6es do intercimbio comercial e do abas-

tecimento; 3) regulagao do mercadol 4) inspegao da escola publica, das corpora96es e associa-
96es cooperativas sem fim lucrativol 5) tutela e assistgncia publica. Na construgao especulati-
va da relagao entre sociedade civil e Estado, a policia representa a atividade administrativa do
Estado, que procura restabelecer, em coda extensio das rela£6es sociais consideradas na sua

panicularidade, a "uniio relativa" entre os momentos da universalidade Formal objetiva e da
particularidade subjetiva que definem a sociabilidade burguesa ao navel do sistema 'das car&n-

cias coma cisco da Id6ia utica. ($ 229) A mediagao entre sociedade e Estado nio 6, aqui, espe-
cificamente politica! mas administrativa, na forma da "inspegao e da prevengao do poder
pablico". Hegel institucionaliza, neste navel da moderna sociedade civil, a antiga constituigao
utica dessa sociedade civil classica, as suas "pot6ncias &ticas" ($ 145) na forma da corporagaa
($$ 252, 255). (Riedel, op. cit, pp. 60-61) Policia, ponanto, maid uma vez, representa para
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3. W. F. Hegel

indQstria inclui as atividades artesanais, comerciais e industriais propriamente ditas, cf. o $
204. Ver nora 28

" "Esta habilidade" explicita o sujeito szb, que, no meu extender, se reporta a GescB/ZHDc6ke72'

(habilidade) da proposigao imediatamente anterior. Knox reporta svb a -Bescfd)z#uny des
soyennaa/fn na/zZr27cgen .Recaps, mas, por um deslizamento semintico implicito, interpreta a
segunda metade do paragrafo como se referindo ao "direito natural", e nio a sua 'restrigao
na corporagao, o que &, para ele, entao, a dmca maneira de dar sentido ao restante do paragra-
fo, uma vez que o estrito entendimento gramatical exigiria que o restante do paragrafo se refe-
risse a "restrigao", o que, sem davida, nio faz sentido
' . Ver a prop6sito do conceito latte de "indQstria" (Geu'erie) a nora 28 ao $ 204
" Interprets o pronome possessivo "sua" (em alemio o pronome relativo ds/en) em "a sua
identidade relativa" homo referindo-se a "separagao", nio s6 pda sua maier proximidade
gramatical ao substantivo, mas porque a "separagao" remete, propriamente, aos mementos
separados da particularidade subjetiva e da universalidade objetiva, que resultam da cisco da
id6ia utica se e6etivando enquanto sociedade civil. A unidade desses momentos & restabelecida

de madeira pontual, no faso singular da sentenga judicial, na administrafao do direito, em
Coda a extensio da particularidade social, mas de maneira somente relativa e abstrata. na "or-
denagao exterior da policia" e, concretamente, mas restrita a totalidade parcial de uma comu-
nidade ou associagao cooperativa, na corporagao. Assim, interpretando especulativamente, "a
sua identidade relativa" n5o se reporta, pelo menos nio primeiramente, a "ordenafao exterior
da policia", mas a identidade somente relativa que os mementos separados alcangam nesta
es6era da atuagao da policia. (Vide $$ 229 e 249)
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