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APRESENTAGA0=

Ua{ ROTEIRO DE LEITURA DA /X(rW00tjGao

\da cos L2i A;nile

1. Conceito e id6ia do direito: pressupostos sistemiticos da ''ci6ncia
filos6fica do direito '

Ver ao 6lnal da JVora .2=1rell&niha/o esclarecimento sobre a tradugao do titulo.
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cia filos6fica '', a /nz:noa(t/fgo a /DIXosol% do .Dfmev?o tem por funQao, antes de tu
do, reconstituir sucintamente a g6nese do conte6do que sera objeto do desenvol-

vimento especiHlco dessa obra, enquanto ci6ncia HHos6Hlca partial, destacada da

.El?cv2:/clpdalb para uma abordagem mais extensa e aprofundada do seu objeto,

que e o direito enquanto espirito objetivo. ''Um conteOdo tem a sua justi6lcagao
unicamente como momento do todo, fora do qual, por6m, 6 s6 um pressuposto
infundado e uma certeza subjetiva"(.F$ 14). "-'

A Znzyoduf:g'o fornece, assim, um conceito preliminar do conte6do que seri
objeto das fzb.has ./ilzndzmenfz.& dz /Qiloso.r% do .Dae:rlro, i. 6, da id6ia do direito.

Enquanro a "ci6ncia do direitot6] um.? .29fZ dz .Vosol%"(]:D$ 2), ela "tem um

panto de partida determinado ' e pressup6e o seu objeto "homo dado" (/U) $ 2),
de forte que a tarefa da Znz:roorz.rego 6 situar esse porto de partida no todo do sa
ber Hilos6nico, mostrando como ele resulta do desenvolviinento anterior do sis-
tema. Nesse sentido, a /nfruc/ufgo permanece ainda exterior a "ci6ncia nHos6Hica

do direito '(FD $, 1) propriamente died, pols somente o desdobramento e a apre-
sentagao adequada da id6ia do direito no set,i dodo a constituicomo ci4ncia

'r ' '

Por isso, o concerto do direito, segundo o seu depth czii fora da ci6ncia do direi-

to, a sua dedufao 6 aquipressuposta. e 6 preciso admin-lo como dado." (/=[2$ 2)
Na medida, por6m, em que a /DI/ojai% do .D&evlfo 6 gl6g£!4.-61Qs6fica. a16m de
desenvolver na sua es6era pr6pria as determina96es da racionalidade imanente
ao seu objeto, ela tem, tamb6m, de justificar esse objeto e o seu ponto de partida
a partir da sua genese imanente no interior do sistema encidop6dico. Nessa
perspectiva, a fungao da Znz:roc22/fgo 6 a de rememorar e reconstituir resumida-
mente a genese sistematica, remota e pr6xima, do objeto da ci&ncia Hilos6fica do

direito, afim de mostrar que o seu ''ponte de partida determinado", enquanto
ci6ncia partial, n8o 6 um ''pressuposto infundado '', meramente aceito ou defini-
do arbitrariamente, mas, justinlcado e demonstrado a partir do percurso enciclo-
p6dico que a precede. A Znaroduggo, assim, recupera e apresenta de maneira

condensada, no seu surgimento conceitual, os principais presupostos sistemfti-
cos do objeto da ci6ncia filos6fica do direito, de sorte que essa genese mediata e

imediara do concerto de direito equivale a "demonsEragao" ou "dedugao" (ibid.)
o seu objeto e do seu ponte de partida. Ao mesmo tempo que des aparecem,

assam, como o resultado dessa g&nese, se constituem, tamb6m, como ''a verdade
do que precede" (ibid.)

6
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2. O concerto especulativo, ''abstrato '', de vontade livre

Elsa sinopse do percurso Hind do espirito subjetivo 6, todavia, na Znz:road.
J:go, antecedida, na perspectiva da g6nese remota da ]iberdade como determi-

kantiana e do eu Hichteano taneidade originaria da apercepgao transcendental

$ Hi:El:H HBl:::
particular por.ele posts, na sua particularizagao, se encadeia consign mesmo
emerginao dai como singularidade. Etta singularidade, na seqt16ncia da fun-

iliiil:i :;:::!iU!::ig:8ili
10



Apresentagao: Mill roteiro de ieimra da \nHoduqRa

3. A g6nese conceptual imediata da "vontade livre em sie para si



h4arcos Lutz h4Qlier

12



Apresentagao: um roteiro de jeiolra da \nnod=\lq%o

4. A contradigfio da vontade livre enquanto arbftrio e a necessidade (]a
sua suspensao-

ebunypor suspfnsao, ver a Data 25 a tradugao.
13
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Aprcsentagao: um roteiro de
da Introdugiio

formal do pensamenEO ($ 20). A exigencia da purificagao se realize pda I.ibera-
gao do conteido em si rational da vida impulsiva da sua contingencia e da sua
mena subiecividade, i. 6. "da forma da sua determinidade natural imediata" ($

19): esse conteado. embora s6 medlante sua purinicafao adquira a "tomla aa
racionalidade" ($ 1 1), ja 6 em si raclonal. porque a pr6pria naturalidade da vida

impulsive remete, em $1tima instancia, a uma natureza que 6 exteriorizagao da
id6ia O processo do espirito, assam, nio 6 sengo o retorno a si da id&ia a parter
da exterioridade da natureza. E embora o espirito, "enquanto a id6ia que chegou

ao seu ser-para-si '' 6, em relagao a ela, "o also/ufzn?ence/laze/Iro'' e a ''sua t''ey'
dad/'. ele a tem por "sua pressuposigao" (£$ 381), pols ele s6 se farina e vem a

ser o que 6 mediante a progressiva interiorizagao(fhhnemn-') da natureza, a-
uav6s dos diferentes degraus ou estagios da rememoragao da raclonalidade ima-

nente a ela. (ibid.) Por ipso, a meta da puriHicagao dos impulses 6 que CIGS sejam
reconduzidos a sua ess6ncia substancial" (/:P $ 19). & a reativaQao da sua ra-

cionalidade em si, a 6im de que des adquiram a "forma da racionalidade" ($ 1 1).
tornando-se momentos imanentes e necessirios da realizaq:ao do conteQdo da

liberdade em sie para si. ''O que ha de verdadeiro nesta exig6ncia indeterminada

[da purinicagao] 6 que os impulses venham a ser o sistema nacional das detemii-
nag6es da vontade; apreend6-1os, assim, a parter do conceito, 6 o conteQdo da
ci6ncia do direito." ($ 19)

A meta da ci6ncia fllos6Hica do direito consists, nessa perspectiva, em apre-
ender o conteddo em si racional dos impulsos como condutos de efetivagao da

id6ia de liberdade, que na id&ia &tica alcanga a sua determinagao complete e a

sua efetivaq:ao plena. Sua tarefa 6 pensar a eticidade homo a esfera em que a or
denagao da multiplicidade dos impulsos e inclinag6es na totalidade

fenomenal

da felicidade, obtida mediante a puri6icagao ''da sua crueza e da sua barbs.rie

pda universalidade formal do pensamenEO ($ 19), converge e se idenEifica com a
totalidade substancial das determinaQ6es objetivas da id6ia de vontade livre, cuja

organizagao sistemitica constitula racionalidade da id6ia utica ($$ 28, 145).
Nessa identidade da totalidade fenomenal da felicidade com o ''conteQdo subs-
tantial da ideia"($ 28), o conte6do em si rational dos impulses "vem a ser o
sistema racional das determina96es da vontade"($ 19), de spree que as vantade

livres singulares sio regidas de maneira imanente por essas
determina96es en-

quanto "potencias 6ticas" ($ 145), ao rnesmo tempo que, em contrapartida. asta:s
t6m na atividade das vontades singulares ''a 6igura do seu aparecer e a sua efeti-

15
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vidade" (ibid.). Hesse contexts, cai acterizagao initial da eEicidade adquire o seu

relevo: "a edcidade e a /ddb da /Jberdade enquanto [sendo] o bem viva" ($ 142)
Nessa esfera da vida utica em que o bem se torna concrete, a id6ia da liber-

dade passa a ser a organizagao racional e universal da satisfagao verdadeira e
adequada dos impulsos, i. 6, da satisfagao que 6 compossivel com a de todos os

outros, e que e meir de universalizagao e potenciagao das liberdades singulares.
(Peperzak. 1982. 130) Assim "reconduzidos a sua ess6ncia substancial" ($ 19)
enquanto momentos da id6ia utica, os impulsos e as inclina96es sio transforma
dos em direitos e deveres de um sistema racional, que estabelece entre des uma
correlagao plena: ao ser-ai, i. 6, ao direito das pot&ncias 6ticas em face das liber-
dades subjetivas - as determinag6es objetivadas e substanciais da id6ia de liber-

dade, que regem as a96es individuais, - conespondem por parte das liberdades
subjetivas deveres, que, por sua vez, sio ao mesmo tempo, ''nt/ma e /77efma ze-

/afro" ($ 261) o ser-ai dessas liberdades, i. 6, o scu direito ($ 155). Na id6ia utica
nstaula-se uma ''mediagao absoluta do ser-ai substancial, do direito do substan-

tial, isto 6, do meu dever, polo meu ser-ai, isto 6, pelo meu direito - e inversa-
mente." (NM ao $ 155, Hm., 418; Werke, v. 7, 305) Mas essa mediagao absoluta

entre direitos e deveres na vida utica, e, por excelencia, no Estado, nio signiHlca
pura e simplesmente a eliminagao ou a supressao da liberdade de escolha do
arbitrio numa forma de liberdade positiva, que Hegel denomina ''liberdade
substantial"( $ 149). Ela 6, antes, suspense(auE-pe/)aden), no sentido de ser ao
tempo negada e conservada, negada na conting&ncia oriunda da mora naturali-
dade e da particularidade do conte$do pratico do arbitrio, e conservada. na me-

dida em que ela se exerce conforme aos direitos e deveres inerentes is situag6es
eticas, is quads ela se adequa gragas a virtude da "retidao"($ 150)

5. A passagem do arbftrio a vontade livre em sie para si
auto-objetivagfio enqt.tanto direito.

e delta a sua

A passagem da vontade enquanto arbitrio a vontade livre em sie para si, im
plicada na suspensao da contradigao do arbitrio, ocorre mediante a suspensao da

universalidade formal do pensamento, que preside a puriHicagao dos impulsos e
a sua ordenagao numa totalidade fenomenal da fruigao, na universalidade auto-
determinante e autot61ica da vontade que 6 livre n5o s6 em si, nem s6 para si

16
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O $ 27 enuncia o porto de intersecgao entre a id6ia de vantade livre e o direi-

18



Aprcsenfagao: um ro elmo de !eimra da \ttnaduqXo

seymndz nam.reza, que 6 liberdade objetivada e substancial na ''forma de necks
sidade '' (.B$ 484), uma renaturalizaq:ao do espirito, que 6, ao mesmo tempo, ln-
cessante transformagao dessa segunda natureza pda negatividade da liberdade.

O $ 28 desEaca 1) o aspecto sistemitlco dessa auto-objetlvagao da vonEade li-
vre enquanto id6ia; 2) o modo dessa objetivagao. O aspecLO sistemitico consists
no desenvolvimento completo das determinag6es do ''conte6do substancial da

id6ia" ($ 28) na id6ia utica, enquanto "bem viva" ($ 142), e na sua efetividade
plena, o Estado ($ 257). Este e o sentido de objetividade mencionado em $ 26 a)
O seu t61os e o :'acabamento(yo/yendung) clo espirito objetivo e a verdade da

espirito subjetivo e do espirito objetivo mesmos" (f $ 513). O modo dessa obje-
uvagao e a "atividade teleo16gica" (E $ 484) de "suspender a contradigao.da sub
jetividade e da objetividade" ($ 28). de tal madeira que elsa toralidade substance
al e sistemg,tica da id6ia &tica atta como uma totalidade id6ntica no mundo obje-
tivo das instituig6es &ticas, de um lado, e no conjunto integral das autoconsci&n
das, cujo amir confere efetividade a esse mundi etico, de ouEro. Por ipso, o mun
do 6tico objetivo e subjetivo sio "cada um para sia tocalidacle da id6ia" ($ 143)-

6. O conceito de direito e a crftica a sua detenninagao negative

C) concerto de direito 6 formalmerite introduzido no $ 29. Ele 6 concebido,

num sentido extremamente amplo, como o ser-ai em gerd, a exterioridade obje

riva, da vontade livre em sie para si. Nos termos da tess especulativa do$ 1 , ele 6
a efetividade imediata que "o canceled abstrato da id6ia de vontade"($ 27) se da

para ser id6ia. prospectivamente, para ser "iddla utica" ($ 257) e, no seu panto de
chegada, "iddia de Estado" ($ 259). O Estado se lorna. assam, o fundamento e a
garantia Qltima da vig6ncia e da eHicfcia do direito, na exata proporgao em

que

ele 6 a determinagao complete e a efetividade plena da id6ia de direito. A partir

de tudo o que os $$ 21-28 ja expuseram, considerando principalmente as propri
edades da id6ia de liberdade, o principio do direito nesse sentido amplo nio po-

de maid ser compreendido a parte da vontade singular e da liberdade subjetiva,
ma$ somente a parter da sua "base substancial" ($ 29 A) na vontade livre em si c

para si enquanto id6ia. As determinag6es progressivas de
sua auto-objetivagao

.B. T H =- AnA.Ah

em direitos e deveres, em leis, costumes e instituig6es, em institui96es economi-

cas, sociais e politicas, se configuram fenomenalmente como condig6es efetivas
19
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supra-individuals da realizagao da liberdade de todos. Nesse sentido. ''o desen

volvimento do conteddo substantial da id6ia [...] em diregao toralidade do seu
sistema" ($ 28) pressup6e a suspensao da oposigao entry a "vontade singular em
seu arbitrio peculiar"($ 29 A) e a ol4etividade das instituigOes e da normativida
de vigente, e instaura uma base substancial supra-individual do direito. Por isso.

o desenvolvimento da "liberdade enquanEO iddia" ($ 29), que e a definigao elipi-
tica que Hegel da do direito, torna-se o fundamento e a medida objetiva das a
£6es das vontades Hinitas singulares, de forte que as determinag6es substanciais
dessa id6ia adquirem a forma objetiva da necessidade e aparecem is liberdades
individuais homo deveresl em contrapartida 6 gragas is a96es destas vontades
singulares, gragas a sua ''atividade formal", que o conteQdo substantial da id6ia.

i. e, o conjunto integral das suas determinag6es objetivadas e tornadas condig6es

da efetivagao e da universalizagaoda liberdade de todos, se desenvolve e 6 posto
na e6etividade imediata enquanto espirito objetivo.(.F$ 482)

Toda a anotagao ao $ 29 se concentra na critica a determinagao primordial-
mente negative do concerto de direito no jusnaturalismo de Rousseau e no jus
racionalismo de Kant e Fichte. Eles se inserem na tradigao contratualista e He
gel considera os tr6s homo replesentantes da abordagem formalista do direito

natural, inspiradora das diferentes formas de liberalismo, uma vez que compre
endem a ''base substantial" do direito a partir das vontades singulares ''em seu
arbitrio particular ''. Na medida em que os deus respectivos conceitos de direito
partem da multiplicidade at6mica das vontades individuais, o de Rousseau in

elusive, des privilegiam "uma determinagao negaEiva" ($ 29 A) do direito. que
rebaixa o seu ''elemento positivo '' a argo derivado e restrito a universalidade
formal da lei, que regula externamente a restrigao reciproca das liberdades de
arbitrios. No contexto da peoria do Estado, Hegel reconhece que a vontade gerd
rousseauniana 6 mais do que uma universalidade formal, porque ela cont6m um

conteQdo intrinsecamente universal: o elogio a Rousseau por "ter estabelecido

coho principio do Estado um principio ja saber, vontade] que 6 peniamenfo nio
s6 segundo a sua forma, 1...1 mas, tambdm, segundo o seu conteQdo [...]" (/fZ)$

258 A) mostra claramente que Hegel nio ignora a diferen€a entre vontade gerd
e vontade de todos. Mas Hegel mant6m, contudo, a sua critica a vontade gerd
devido a sua genese contratual, uma vez que a uni8o das vontades singulares
que a constitui, por resultar de um contrato, 6 uma universalidade kinda posta

20
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pdas vontades singulares, e que represents s6 ''o elemento-comum '' a das, e nio

7. O conceito positive de direito e a ambiva18ncia do seu estauto supra
individual

::=BHilB :llii: ll U:l:

$
individuos tenham acesso a sua liberdade e possam exerc6-la

21
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A organizagao sistematica, na id6ia utica, dessas condig6es supra-individuais
de exercicio da liberdade individual, i. 6, que comp6em uma ordem objetlva de
rela96es intersubjetivas e sociais, que tem em si mesma a forma da vontade na-
cional e da universalidade concJeta, e que atua de maneira imanente nas liber-
dades individuais, foi caracterizada por D. Henrico homo um "institucionalismo
corte '' da peoria hegeliana: a liberdade singular s6 exists e s6 6 efetiva nessa or-
dem objetiva, que, pda sua racionalidade e universalidade intrinsecas, antecede

o exercicio das liberdades singulares e as compreende em si sem aliens-las, pois
6 a compreensao das liberdades nessa ordem que as entrega, precisamente, a sua
liberdade pr6pria e possibilita o seu exercicio. (D. Henrich, 1983. 31)

O estatuto dessa dimensio supra-individual do direito permanece, em Qltima

instancia, ambivalente em Hegel. De um lado, ela 6 tecida pelo conjunto das
rela96es intersubjetivas e socials enquanto condig6es objetivas da eFetivagao da

liberdade: a razao, que este na base do desenvolvimento do pensar e do querer
como atividades superiores do espirito no sentido estrito, e que se interpenetlam
e identiHicam na figura do ''espirito livre", tem, na segao Reno.rneno./ZB:r.a do Zs.
p/h?o da .Ehc7b/opdd7h($$ 436-439), uma genese conceptual inEersubjeriva a parter
das rela96es de reconhecimento reciploco, que resultam numa universalidade
real de reciprocidade ence as auEoconscidncias ("a autoconsci6ncia universal". F
$ 436), que, por sua xez, esb na raiz da razio. Dense panto de vista. a forma
universal do pensar, que "se imp6e e aqua '' no querer da vontade rational e au
t6noma, tem na sua g&nese uma tecitura intersubjetiva. A16m do mais. assim
como o esphito, na sua constituigao homo espirito subjetivo, nio 6 sen5o o con-
Junto integral das opera96es pdas quais interioriza a natureza, assim tamb6m.

na sua efetivagao como espirito objetivo, ele nio 6 sengo o conjunto integral das
rela96es intersubjetivas e sociais, por6m, ao mesmo tempo, enquanto ele tam-

b6m 6 o imbito e o coco de integragao(o geometral) dessas relag6es. ao p6r-se
como o fundamento e o elemento-primeiro em relagao ao conjunto das media-
g6es intersubjetivas e sociais de que resulta

Mas de outro lado, Hegel concebe a vontade aut6noma na sua autoreflexivi

dade cognitive e volitiva, na qualidade de id6ia, como dotada de uma singulari-
dade conceitual, que ngo 6, certamente, a singularidade imediata e empirica do
individuo, mas, tamb6m nao, a singularidade resultante da autodeterminagao da
universalidade que se mediatiza com a particularidade, e que define o estatuto
16gico-conceitual do individuo que, precisamente, ''se da a forma da singulari-
22
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ridade conceitual da id&ia de liberdade e da id&ia do direito avanga, assam, ao
primeiro plano, e a tecitura intersubjetiva, presence na sua genese, permanece

! J.: == J n ii nn: I'/x))

vidade imediata. Por ipso, as relag6es intersubjetivas entry as respectivas vonta-

des singulares s6 emergem e aparecem explicitamente em alguns pontos restritos
da .2;}7bsofz do .DzkEv7o, coma, por exemplo, no contrato, no qual as relag6es

intersubjetivas sio antes de tudo memo da transfer6ncia da propriedade entre von
fades singulares excludentes, cujo reconhecimento reciproco permanece formal
na constituigaoda subjetividade moral em sua universalidade, no "sistema das
necessidades'' da esfera da produgao e do intercimbio na sociedade civil. Mas

ng.o 6 s6 um esquecimento dessa trama intersubjetiva implicita ou mesmo atuan-

te nos pressupostos internos da objetivagao da id6ia de liberdade, ou presente em
alguns momentos da efetivagao do esphito objetivo, mas,

um obscurecimento e,
. .]. : n4nW .n n A nf-vqq 4 ] C '

mesmo, apagamento da fungao mediadora das relag6es intersubjetivas
e socials,

devido ao rebaixamento do agir das vontades singulares a uma ''atividade so-
mente formal" (ibid.), de forte que o saber e querer dos individuos 6 regido incei

ramente por esse conteQdo substancial da id6ia, que possui uma 16gica pr6pria,
determinada pdas implicag6es sistemfticas entre as subs determina96es enquan-

to "potencias €ticas" (FD $ 145). Por ipso. tamb6m, na esfera utica. em que a
universalidade do bem nio f mats a universalidade meramente formal do dover.
como na esfera moral, mas se lorna concrete, substancial, a relagao primeira nio

E B[[:H[[::U [[[i, g] ]i]
331-332)

23
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8. 1)eterminaq?io conceptual progressiva
direitos.

hierarquia normative dos

O carfter "sagrado", atribuido ao direito no $ 30, que tem o seu fundamento

e o seu cerne no ser junta de-si da liberdade inHlnita ($$ 22-23), e que o coloca

acima do arbitrio das liberdades Hinitas, corrobora este dimensio supra
individual do direito. Ele vale, sobletudo, para o nQcleo rational do direito vi-
gente, ngo para o direito positive na sua simpler positivdade. Por isso, Hegel
contrap6e ao seu canter sagrado o ''formalismo do direito '', oriundo do proces-
so de determinagao e efetivagao progressiva do conceito de direito em ''degraus
ou estagios"(Sm/2n), conforme se entenda a progressao horizontal ou vertical
mente, resultando dessa Qltima uma hierarquia normative entry os direitos de
niveis diferentes. ''Cada degrau ou estagio do desenvolvimento da id6ia de liber-
dade tem o seu direito peculiar, porque ele 6 o ser-ai da liberdade numb de sua

determina90es pr6prias." ($ 30 A) Formalismo significa, aqui, que as arcs gran-
der es6eras do espirito objetivo, a do direito abstrato, da moralidade e da eticida-

de, bem como as respectivas es6eras subordinadas, articuladas pdas respectivas
se96es das trCs panes do obra, por exemplo, a familia, a sociedade civil e o Esta-

do na esfera da eticidade, e, por fim, os degraus ou este,gios no interior dessas

diFerentes esferas, se organizam numa progressao crescente de concretude. ri-

queza e universalidade, em relagao is quaid, os degraus precedentes sio 6ormais

e abstratos, no sentido de uma determinagao e universalidade menores, e, por-
tanto, tamb6m, de uma forma normativa tenor

Gragas a elsa escala de concretude e universalidade das determinag6es da i-
d6ia da liberdade, Hegel pode ngo s6 reconhecer a exist&ncia de conflitos de di-

reito, que, todavia, s6 ocorrem entry direitos "que esr8o no mesmo plano"(/Z) $
30 A), coma tamb4m estabelecer um criteria para a sua resolugao. contido na
propria hierarquia normative correlata a progressao 16gico-conceptual, que esta-
belece uma relagao de subordinagao entre direitos de navel diferente, para a qual,
portanto, o conf]ito 6 ]imitado, e nio inedutivel. E como se trata do desenvol.

pimento do concerto de direito, as determinag6es da auto-objetivagao da fiber.

dade se e6etivam na exterioridade do ser-ai como uma seqti6ncia de ''configura-
96es" (cf. $ 32), de sorte que a hierarquia normativa implicita na progressao con-
ceitual pode transpor-se para o plano do desenvolvimento temporal das "conHi-
gura96es", e oFerecer ai, tamb6m, um crit6rio para a avaliagao e a superagao de
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formal historicamente limitadas de realizagao da liberdade (ver a prop6sito o$
dots exemplos mencionados na note 66.)

Por ipso, no imbito do conceito de direito lato senso, que abarca a hist6ria

mundial, Hegel pode arrematar a sua teoria da hierarquia dos direitos com a
conclusi,o de que ''somente o direito do espirito do mundo 6 o irrestritamente
absolute" (ibid«; $ 33). Com efeito, este vai se formando na hist6rla mundial a-
trav6s da sucessgo dos Estados que incorporam em subs instituig6es juridicas e

political e na sua soberania hegem6nica o grau maid avant: . . . .I . I.£.4..£un.
ado da consciCncia

da liberdade, de sorte que ele n8o 6 senio a totalizagao prospectiva da
hist6ria

mundial no registro da consci&ncia da liberdade. Essa totalizaq:ao 6 concebida
como ''processo '' no duplo sentido: 1) como desenvolvimento progressivo da
consciCncia que o espirito tem de que a liberdade 6 a sua ess6ncia, e, 2)

como

instincia judicativa, em vids de constituigao, das formas historicamente insu6ici-
entes e ultrapassadas da efetivaq:ao da liberdade, pois "a hist6ria mundial & um
tribLmal" ($ 341). Se nio se quiver interprets-la simplesmente coma uma teodl-
c6ia, e o espirito do mundi como uma hip6stase secularizada da justiga divina,
o ''tribunal do mundo" como "juizo Hind", conforme o duplo sentido que a res-
soni,ncia teo16gica da palavra demi }P'l:/©e/7caz sugere, 6 preciso conceber a
hist6ria mundial inseparavelmente como instincia judicativa em formagao e
como processo de julgamento. Este imbricagao insepargvel entre tribunal e pro-
cesso signi6ica que no caso dos conflitos politicos entre Estados, homo tamb6m
no de muitos conflitos sociais em que os direitos "est80 no mesmo plano de se
rem direitos"($ 30 A), o tribunal nio Fade ser pensado coho uma inst&ncta pre
viamente dada e situada como um ze7obs acima das panes conflitantes, que apli
caria aos seus conflitos regras de direito ja formuladas, mas como um universal

emergente, que s6 na medida em que se constitue no interior do processo como
um grau maid elevado da consci&ncia da liberdade, a altura da complexidade dos
conflitos, teri forma rational dirimente e poder executivo para resolve-1os

9. A dia16tica especulativa e o "m6todo '' da ci6ncia filos6fica do direito.

A importancia que Hegel atribui, logo no initio do .F3'eac:D, a sua 16gica es-

peculativa como crit6rio de validagao cientiHica do conteOdo da obra e da forma
da sua apresentagao na "progressao 16gica" da ''demonstragao cientiHica
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Eamb6m coma criteria da aceitabllidade de obje96es e critical a ela( Ho/reap

l;Pa/)(z, v. 7, 12-13), 6 mais uma vez corroborada peso cato de que os doin para-
grafos conclusivos da Zn//odu£9o ($$ 31 e 32), antes da apresentagao da divisio

gerd da obra ($ 33), sio dedicados a uma sinopse da dia16tica especulativa. "0
m&todo de como na ci&ncia o conceito se desenvolve a partir de si mesmo e 6

somente um progredir /bane/7fe e um produzir das saas determina96es[...] 6
aqua, pressuposto a parter da 16gica".($ 31) Este paragrafo enuncia condensa

damente a concepgao muito especiHlca de m6todo dia16tico pr6pria do idealismo

especulativo, para o qual a dia16tica 6 entendida como "principio motor do con
ceito '': ela 6 o principio da autodetelminagao do universal que se diferencia nas
determinag6es que ele produz a partir de si homo saas particularizag6es, ao
mesmo tempo que ela as dissolve na sua negatividade. Para destacar esse pro
cessualidade imanente e objetiva da dia16tica especulativa, entendida como ''a
alma pr6pria do conteado", no sentido de que a sua tarefa 6 ''somente trazer a

consci6ncia o trabalho pr6pria da raz8o da coisa" ($ 31 A). Hegel Ihe contrap6e,
1) no caput, o entendimenro comum de mftodo segundo as ci6ncias empincas.

para as quaid ele 6 um procedimento regrado do conhecimento investigativo
enquanto pensamento do entendimento, que aplica conceitos abstraidos da ex
peri6ncia a conteOdos dados homo suas instancias; 2) na anotagao, as modalida

des insuHlcientes e negativas da dia16tica, que nio se algam a apresentagao do
conte$do positivo que a aut6ntica dia16tica extrai da negagao determinada, e
cujos exemplos filos66icos genuinos sao, para Hegel, o ceticismo antigo e a dia-
16tica plat6nica, embola ele ja veda nesta, tal como ela se desenvolve no dialogo
Pz.r7ndn.r2Zes de Platao, um arqu6tipo precursor da dia16tica especulativa.

O $ 32 concluia sinopse que a Zn#odufSo apresenta dos pressupostos sisce
m6ticos da /;lllosoi% do .D/}e7ro com uma explicagao ulterior da sese especulativa
do $ 1. Ele mostra que a progressao cienti6ica do conceito de direito na esFera do

espinto objetivo tem um duplo registry: 1) o do desenvolvimento 16gico das de
rerminag6es do conceito, que "sio das mesmas concerto"($ 32), e, assim. inge
gram o "conteOdo ideal" da id6ia (£$ 213), cujo ser ai6 a pr6pria s6rie das suas

determinag6es discretas, que a id&ia vai recolhendo em si; desse ponto de vista
Hegel a6irma que "no sentido maid especulativo o modo do ser-ai de um concei

[o e a sua determinidade sio uma e a mesma coisa."($ 32 A)1 2) o do "desen-
volvimento temporal"($ 32 A) das "conHigura96es", que sio conelatas. ao nigel

do fen6meno, daquelas determina96es conceituais, e se apresentam no ser-ai
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exterior. na ''efetividade imediata" do espirito objetivo, e que, assam, constituem

27



Mlarcos I,utz MQ!!e.

6ormagao plena da primeira 6 historicamente tardia e molto posterior a exist6n-
cia do Estado, e, tamb6m a da familia, ao passo que na apresentagao dia16tica do
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revelando, tamb6m, a apar6ncia da inverdade relative das determinag6es anterio

res. mats abstratas e formats (ibid.)- . , ..
"Tamb6m nesta cifnciata Fj7oso/h do Z)/}e/ro] comefamos por aLBa apsHzl

ro, a saber, pelo canceio dz vonazde, depots passamos acJybnre a. e6etivagao da
vontade kinda a&sazfz, que se opera em um ser-ai exfer704 a esfera do cube/ZO

,l: lli=2a;::ll=:ilEl:liB
por ipso 6 conczeiz. Depois, na esfera da ez:rZ:7dade, recomeq:amos por um imedh
[o pda figure para, nio-descnvo/v/dz que o espiHto 6tico tem na fzml7)>; dali
chegamos a akio da substincla 6dca que sc opera na soc/edadf c7}vZ e finalmente
atingimos a un/dade e a rerdade, presentes no Esrzdo, dessas dubs formal unilaEe
dais do esphto 6tico." (£$ 408 Ad.; fhc., v. Jll. pg. 1 56. trad. modihcada)

10. Divisfio do todd segundo a 169ica do concerto

Finalmente, o g 33 exp6e a divisio e a articulaqao do todd em "sous mem-
bros", a qual, como mais uma vez o /b'eHc:6 repisa, repousa sabre ''o

esplrito

16gico" ( Werke, v. 7, 13), i. e, sabre a aulodiferenciagao do conceOdo segundo a
sua forma conceitual. A divisio 6 concebida dinamicamente homo "o andamen

to gradual do desenvolvimento da id6ia de vontade litre em sie para si '. ($ 3')
De maneira ang.logo a como o conceito de vontade livre se estrutura a partir da
matrix 16gica dos momentos do conceito especulativo, universalidade, particula-
ridade e singularidade, que correspondem, tamb6m, respectivamente, is tr6s

panes da C}Zaclb dz .f(ig:rca, assam tamb6m as tr6s panes da .Fll/osofa do .Dzb'ei
ro. o direito abstrato, a moralidade e a eticidade, estio numb relagao de corres-

pond6ncia interns com essa dupla articulagao, a do conceito e a da C liz7c7a dz
.L(©/cn. Coma mostrou Theunissen (1982, 330), nio se data de urea dimples
correlagao dheta entre os momentos do conceito de vontade livre,

concebido

isomorficamente ao conceito especulativo de concerto, e as tr6s panes respecti-
vas da C:lEz7cvb dz .[(5P7az e da .RZosolh do .D&eio. Como a .2;11fosoJh do .Dzle7ZO

enquanto esfera do espirito objetivo 6 um desenvolvimento do ''conceito abstra-
to da id4ia de vonEade" ($ 27), o seu todd e as subs trfs panes se esrruturam, na
sua base, conforme a 16gica do conceito. Mas, tends em vista a correlag:ao das
tr&s panes das dubs obras, a esfera do direito abstrato vai se estruturar conforme
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a 16gica do ser, sobredeterminada conceitualmente pelo momento da universali-
dade, a es6era da moralidade, segundo a 16gica da ess&ncia, sobredeterminada

conceitualmente pele momento da particularidade. E visto que a pr6pria 16gica

do conceito concebe o ser homo universalidade abstrata, e a ess6ncia, como par-
ticularidade, a eticidade, enquanto verdadeiro fundamento do direito abstrato e

da moralidade, "a unidade e a verdade disses dais mementos abstratos" (1 33)
vai se estruturar, segundo a ]6gica do concerto enquanto singularidade, enquan-
to ela resulta da reflexio sobre si da universalidade e da particularidade. com
preendendo ambas em si como o seu fundamento. Por ipso, na singularidade,
enquanto atividade concomitante de diferenciagao e de suspensao dos tr6s mo-
mentos do conceito, o todo do conceito 6 posco enquanto tal, tornando-se. as

i' suleito da sua mediagao dentro desk.($ 7AI f$ 163) Portanto. na singu
laridade o todo da mediagao conceitual se lorna sujeito, isto 6, a

' ' 7 --wv w=n=D w

singularidade
define a subjetividade do todo. ''Cada momento do conceito 6, ele ' mesmo o
concerto coda ($ 160), mas a singularidade, o sujeito, e o conceito posco coma
rotalidade." (f! 163 A) '

Nesse sentido, o fundamento de todd a es6era do espirito objetivo enquanto
Hilosofia do direito 6 a singularidade da id6ia de ]iberdade, a subjetividade da
vontade livre em sie para sil a eticidade 6 esta id6ia posta na totalidade das subs

determina96es, e o Estado, a eFetividade plena desta totalidade posta. A seqt16n
cia das tr6s grander esferas do direito no sentido amplo, o direito abstrato. a mo-
ralidade e a eticidade, segue a ordem da fundamentagao

"'wl n --AV

progressiva, enquanto

.autodeterminagao crescente do conceito e sua correlata efetivagao em conHigura-
£6es do espirito objetivo; mas segundo a ordem inversa da fundagao regresssiva,
o momento da singularidade, enquanto totalidade posta e subjetividade do todo

portanto, a singularidade da id&ia utica, da id&ia do Estado, da soberania en-

quanto personalidade do Estado, e a do "espirito universal do mundo" na esfera

da hist6ria mundial, - 6 o fundamento do dodo, que results da determinagao

completa e da efetivagao plena do conceito de direito, mas que se p6e como o
que e primeiro pda suspensao do processo da sua mediagao
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/ef'des, a que se barf refer&ncia logo a seguir.
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Axo£72en) de Hegel no seu exemplar pessoal. redigidas em estilo taquigranico co-
ma lembretes de tema$ ou aspecros a serem desracados na exposigao verbal. se-

buigao 6 parcialmente controversa, diferindo, is vezes, da de llting

dH n $a
que, em sua opiniao, a 6ilosofia kantiana carece para justiHlcar o fundamento e a

unidade do saber, mas, antes de judo, a HilosoHia de Fichte, que pretende recon-
duzir o dodo do saber filos6fico a um principio Oltimo e incondicionado, expres-

11 fl l;:i':=z==1. Desde cede Hegel critics, no Xscz7 0 soZre a

J%aomeno/OHZh do fy)/hko, a id6ia de um prin-

cipio mcondicionado como incompativel com o seu conceito de nilosoHia, segun-

34



Nora preliminar a este nradugao

todos os dias." (id., 12; trad. cit., id. Pg. 186))

trad. MLM)
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A ci&ncia filos6Hica do Direito tempoxob.jets a id6ia do Direct:o, Q conde\to
do D

id6ia, diferente da 7b/ma de ser somente concevfo.

seu ser-ai
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A ci6ncia do Direito 6 z/n? Pa f dz F//osoJ%. Por ipso,[como ci6ncia] e]a
tem de, a partir do conceito, desenvolver a /211i&, enquanto esta 6 arazgo de
um ob-jets, ou, o que 6 o mesmo: ela fern de dirigir o seu olhars ao propna
desenvolvimento imanente da Coisa mesma. Como parte, ela temum .p0/7ro
de.p.a.r2?dz determinado, que 6 o .resuJfado e a verdade do que .piece(!e e isso
que precede constituia assim chamada dbmonsfnaj:gb do resultado. Por
isso, o conceito do Direito, segundo o seu deu7h cai fora da ci6ncia do
Direito, a sua dedugao 6 aqui pressuposta, e 6 preciso admin.lo coma clbdo

$2

Segundo o m6todo formal, nio filos66ico, das ci6ncias, se busca e se
requer primeiro a clean.z;:go, pelo menos tendo em vista a forma
cientifica externa. De resto, a deninigao nio pode importar muito a
ci©ncia positiva do Direito, pois esta visa sobretudo indicar o gue 6 de
direito, into 6, quais sio as determinag6es legais particulares, razio pda
qual dizia-se como advert&ncia: 'omn.& clb82.r2?o D7' Jure cfnZ7
..pe/7bzdosz. E, de faso, quando mais desconexas e contradit6rias em si
sio as determjnag6es de um direito, tanto menos sio nele possiveis
defini96es, pois estas devem confer, antes, determinag6es universais,
mas estas tornam imediatamente visiveis em sua nudez o que ha de
contradit6rio, neste faso, o que h6, de contrfrio ao direito. Assim. por
exemplo, para o Direito Romano, nenhuma definigao de .hozoe/n sega
pos:ivel, pois o escravo nio poderia ser subsumido a ela, pelo
contr&rio no seu status aquele conceito 6 lesado7; igualmente

' .'

pengosa
em muitos contextos apareceria a deHinigao de propriedade e
proprietario. - Mas a dedugao da definigao 6 conduzida, algumas
vezes, a parter da etimologia, sobretudo a partir da sua abstragao dos
cason particulares, e nisso ela t6m por fundamento o sentimento ea
representagao dos homens. A corregao da de6inigao este posta, entao,
na concordAncia com as representa96es ai-presences. Nesse m6todo se
coloca de lada a Qnica coisa que 6 essencial cienEi6icamente, [a saber,]
com respelto ao conteQdo, a nc?cess7dade da Cb/ka em sie por si(aqui,
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elemenEO positive a) REID cargfer nac7bna/particular de um poco, REID grau
do seu desenvolvimento i.&r6/7Z:o e pda conexio de sodas 'as rela96es que
pertencem a access/t/adf nanrz4 B) pda necessidade de que o sistema'de
um direito legal precisa conter a :!fat:zj:gb do conceito universal 'a
conformagao particular dos ob-jetos e dos cason, o qual prov6m de fora -
uma aplicagao que nio 6 mais pensamento especulativo e'desenvolvimento
do conceito, mas subsungao do entcndimento; y) pdas determinagaes
z;1/21rlnas requeridas para a decvl$i& na efetividade

Se se contrap6e ao direito positivo e is leis o sentimento do coragao, a
inclinagao e o arbitrio, nio pode ser a Filoso6ia pesomenos que
reconhece tais autoridades. - O cato de que a viol:ncaa e a tilania
possam ser um elemento do direito positivo Ihe 6 contingente e nio
concerns a sua natureza. Posteriormente, nos g$ 21 1-214, mostrar-se-i
o lugar em que o direito tem de tornar-se positivo. As determina96es
que resultario nesse imbito sio aqui aduzidas apenas a fim de
assinalar os limites do direito Hilos66ico e remover, em seguida, a
eventual representagao ou mesmo a exigencia eventual de que do seu
desenvolvimento sistemitico devesse provir um c6digo positivo, isto 6
um c6digo tal coma aquele de que o Estado efetivo precisa. - Seria um
grande malentendido inverter o rata de que o direito natural ou o
direito filos6fico 6 diverso do direito positivo na aHumagao de que des
se op6em um ao outro e conflitam entre si; aquele este para com este
antes, na relafao das Institutes para com as Pandectasii. - Com
respeito ao elemento hist6rico no direito positivo, mencionado
primeiro no caput, foi Juan/esguvbu quem estabeleceu a verdadeira
visio hist6rica, o legitimo ponto de vista Hilos6fico: considerar a
legislagao em gerd e as suas determinag6es particulares nio isolada ou
abstratamente, mas sim, muito maid coma momento dependence de
um.a totalidade, em conexio com sodas as determinag6es restantes que
constituem o carfter de uma nagao e de uma 6poca; nessa conexio das
adquirem a sua verdadeira signi6icagao, assim homo, a sua justi6icaga.o.

Considerar as determinag6es juridical no seu surgimento e
desenvolvimento gae apazece .no /en2po, este esForgo .purazoe/7&e
.h.i9zd/7Zo, assim como considerar o conhecimento da sua coer&ncia
inteligivel do ponto de vista do entendimento, a qual prov6m da
comparagao dessas com as situag6es juridicas ja ai-presences, tem o seu
mCnto e a sua valia na sua esfera pr6pria, e nio se relaciona com a
consideragao filos68ica, na medida em que,. com efeito
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[a mao:] ]ng]aterra - sabedoria dos antepassados
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Incompreensao que Cbc£0b reprova a ./%pna/7bo nessa mesma passagem
pode um HH6soFo, de Testa, admitir sem corar de vergonha, - a saber,
que quando, segundo a lei, se tem de fornecer como transporte a um
doente, pITa. traz6-1o a juizo homo testemunha, somente um

iun7cn/u.r??'' e 'ngo uma .a.rz:enz'i6, lumen/um deve ter significado nio s6
um cavaco, mas, tamb6m, um roche ou um cairo. Cecilio p6de tirar
dessa determinagao legal uma prova ulterior da exce16ncia e da
precisao das antigas leis, que 6 a de das, para a citagao em juizo de
uma testemunha doente, se importarem at6 mesmo em levar a
determinaga.o nio apenas a diFerenfa entre um cavalo e um carro. mas
indusive entre carlo e cairo, um coberto e corrado e um que nio 6 tio
confortavel, como explica Cecilio. Ter-se-ia, por conseguinte, a escolha
ence a dureza daquela lei e a insignificancia de dais determina96es, -
mas declarar a insignificancia de 'tail coisas e, por completo, a das
elucida96es eruditas das mesmas syria uma das maiores afrontas mntra
este e outro tipo de erudiQao
No citado manual, entretanto, o Sr. .2%lgo vem, tamb6m. a falar da
xac:rbnafdzc2'e com /e$pevZo ao direito romano; o que me chocou nisso 6
o seguinte. Depois de ter dito, no tratado sobre o J3b/:bdo do
Sz//gZhf//o do .E3rado a/d df Doze 7y&uas. no $ 38 e na $ 39 "quc
havia muitas car&ncias (em Roma) e que se era constrangido a
trabalhar, para o ,que se precisava de animais de traga.o e de caqas
homo au;!2;lILa/es, az.zls' con70 se encontram ev7zne n6s, que o terreno era
uma sucessio alternada de colinas e valet, e que a cidade estava
situada sobre uma colina etc.'' - indica96es pdas' quads devia, talvez.
ser realizado o intento de Montesquieu, mas pdas quais di6icilmente se
p:es\imlra ter fido captado o seu espirito --, ele acrescenta, enrao, no $
40? ''que a situagaoltz/f2]1r2:a estava ainda muito distante de satisfazer as
exigencias ma/} a/fas da nazgo"(inteiramenCe correto; o direito de
familia romano, a escravidio etc. nio satisfaz as maid infimas
exigencias da razao), esquecendo, entrecanto, J7ugo de indicar nos
periodos seguintes, em qual deles e se em um qualquer, o direito
romano sash/2z as exlkzgncvbs m.a/) aaas da rz.z2o. Contudo. diz-se. no
$ 289, a .prop6sito dos juristas classicos, no periods do dais alto
amadurecimento do direito romano homo ci6ncia, ''que h5. muito se
notara que os juristas clfssicos elam formados pda Filosonia: todavia
poucos sabem(pdas muitas edi96es do manual do Sr. ;?!/zo nluitos

mats, cam certeza, agora o sabem) que nenhuma esp6cie de escritores
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que uma Zal, sega um /mPS(lleineccius, H+nr)g /rahm Romanamm.
fiber I [Frankhrt 1771] tit. 11, $ 24)- - E grotesco, porem, ver as
clissicos juridicos comparados com Khnr por causa de ,algumas
divis6es z:rico/6m.leas-- sobretudo segundo os exemplos arrolados ai, na
note 5, - e chamar-se tal coisa de desenvolvimento dos conceitos.

Hi.lull\i?:iiHliK$ZB.'iE:;=E
direito 6 o reins da liberdade e6etivada, o mundo dogespirito produzido a
parter do pr6prio espirito como uma segundo natureza ''.

R
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como a liberdade s6 6 efetiva enquanto vontade, enquanto sujeito. No que conceme
a conexio da vontade com o pensamento conv6m observar.a prop6sito o seguinte. O
espT:to e.o pensamento em gerd, e o.homem distingue-se do animal pele pensamen.
to. Mas nio se deve imagin;r que o homem sda pensar, por um lada, e querer por
outro, e que ele tenha num.bolso o pensar e, no outro, o huerer, Dais ipso seria uma
representagao vazia. A distingao entre pensamento e vontade 6 somente a disdngao
entre comportamento te6rico e pratico, mas des nio sio como duas faculdades. se-
nio que a vontade e um modo particular do pensamento: ela 6 o pensamento en-
quanto em viag de transpor-se n.o ser-ai, enquanto impulse de dar-se ser-ai. Essa dice
renta entre pensar e querer pode ser exprlmida da !iguinte maneira. Ao pensar um
ab-jets eu o converto num pensamento e Ihe bro o [elementol sensive]l eu o concer-
to em algo que 6 essencialmente e imediatamente meu: pols so no pensamento estou
junto de.mim, s6 o conceber 6 o transpassar o objeto, que nio mais esb defmnte a
mim, e do qual eu tireio que Ihe 6 pr6prio, o que ele' tinha por si em race de mim
Assun coma Adio diz a Eva: 'tu 6s came da minha carne, e oslo do meu oslo '. as.
sim, tamb6m, o espirrto diz: 'into 6 espirito do meu espirito, e a estranheza desapare-
ce'. Toda representagaoj uma universalizagao, e esta pertence ao pensamento.fTor-
nar argo. universal significa pensa-lo. 'Eu ' 6 o pensar e, igualmente, o universal ' Se
eu digo 'Eu ', abandoiio ness e dizer todd particularidade, o carater, as determina96es
naturais, os conhecimentos,.a jdade. O ei6 inteiramente vazio, puntiforme,'s mples,
porem ativo nessa simplicidade. A pintura colorida do mundi este dianne de him
eu estou em frente dela e suspendo neste comportamento a oposigao, porno este con-
teQdo meu O eu este em casa no mundo quando .Sle o conhece, mais ainda. quando
o concebeu At6 aquio comportamento ti:brico. O comportamento pratlco cnomega
ao contrario, no pensamento! no pr6prio eu,. e aparece antes de tudo como oposto
[ao .mundo], torque e]e estabe]ece em seguida uma separagao. Enquanto eu sou
praticot ativo, isto 6, enquanto ajo, eu me determino e determinar me signinca, pre
cisamente, p6r uma.diferenga. Elias estas diferengas que eu ponho sio todavia mi-
nhas, as determhtag6es cabem a mim, e os 6nls aos quads sou impelido pertencem a
mim. Ora, se .eu tamb6m exteriorizo essas determinaS:6es e diferengas, isto 6, se as
ponho no .assim chamado mundo extemo, das permanecem contudo minhas: das
sio aquilo que eu pratiquei, que eu fiz, das portam o vestigio do meu espirito. Se
etta 6, entao, a diferenga entre o comportameito te6rico e o pratico, conv6m, agora,
maicar a relagao entre amboy. O te6rico esb essencialmente bontido no pratico'ipso
vai contra a representagao de que ambos estio separados, pois clio se pode tervon-
tade alguma sem inteligencia. Peso contrario, a vontade mant6m o jelemenEol'te6ri
co dentro de si: a vontide se determinal etta determinag5o 6, illicialmente,'algo in

rncc o que eu query, eu mo represento, .6 ob:jets para mim. O animal age segundo
o instintol 6 impelido por .aldo iiitemo e6, endo, tamb6m, pratico, ]nas ele nio tem
vontade alguma, porque ele.nao se representa o que deseja. Tampouco pode algu6m,
contudo, comportar-se teoricamente 'ou pensar sem vontade, pols enquanto Tensa-
mos somos precisamente ativos. O conteQdo do que 6 pel)sado recebe a forma do
?S!, mas este ser e alba mediado, pasta pda Ross; atividade. Eases [compartamen.
tos] di6erentes sao, pirtanto, inseparaveis: des sio um e o mesmo e em coda ativi
dade, tanto na do pensar, quando ia do querer, encontram-se ambosos momentos
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Enciclop6dia, 3' Ed. (1830) $ 444
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consci&ncia abstrata da igualdade

$) O eu 6 igualmente o passat da indeterminidade indiferenciada a
dlHer nc7afgo, ao derermJhar e ao p(it uma determinidade enquanta
conteQda e ob-jets. - Esse conteQdo pade ser, entao, ou dado pda natureza,

::.:'::'.: -l:l£,£;H':"!.':.=:'£ =i.i;i:, ""- ;;,:' Pigs':
moments absoluto da .6h.r2'ude ou da pa.r77cz//a.r72zfgo do eu

O segundo momento, o da derermJhaj:ga, tanto quando o primeiro, e
ncgar7}4dade, suspender25, ele 6, com efeito, o suspender da primeira
negatividade absuata. - Assim coma, em gerd, o particular esb
contido no universal, assim tamb6m, por ipso, esse segundo momento
este. contido no primeiro, e ele 6 somente um .p6raquilo que o primeiro
ja 6 em ff -o primeiro momento, a saber:.enquanto por si prnnet:o,
ng.o 6 a infinitude verdadeira ou a universalidade co.nc7efz, o concerto:
- mas 6 somente algo defernllhado, unilateral; com efeito, porque ele 6

$6
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a abstraga.o de coda determinidade, ele pr6prio nio 6 .sez77 uma
determinidade; e ser como algo abstrato, unilatel-al, consitutia sua
determinidade, a sua de6lci6ncia e a sua finitude. -- A diferenciagao e a
determinagao dos dois momentos indicados encontra-se na 6]osofia

J?Z:6&ea.a.a, assim como na ka/?zh.n.2, etc.I para ater-se apenas a
apresentagao 6ichteana, o eu enquanta o ilimitado(na primeira
proposigao da ,Z)ouinlza da C7dr7cvb de Fichte:a) 6 ramada coma alga
inteiramente $6 pos7Z7'ro(ele 6, assim, a universalidade e a identidade
do entendimento), de forte que este eu abstrato deve ser o rerzibclbf'o
.para £7( e que ademais, por isso, a .resz1=4:gb -- o .neooaa'uo em gel-al, sqa
como uma barreira externa dada, deja como atividade pr6pria do eu -
soBxellgm u/ren'0/madre(na segunda proposigao:'). - Apreender a
n ga# crdade imanente no universal ou no id6ntico, como no eu. era o
passo ulterior que a filosoHia especulativa tinha a dar. - uma car&ncia
inteiramente insuspeitada para os que, como Fichte, nio apreendem o
dua.llkmo da ]b.6h/Idle e da £77.rlDde nem mesmo na iman6ncia e na
abstragao

,4ciendo. Esse segundo moments aparece como o contraposto [ao primeiro]; grata-se
de apreend6:1o no seu modo universal: ele pertence a liberdade, mas nio constitui a
liberdade coda. O eu passe,. aqui, da indeterminidade indifbrenciada a diferenciagao,
a posigao de uma determinidatie enquanto conteOdo e ob:jets. Eu nio apenas query,
mas quero.zz&o. Uma vontade que s6 quer o universal abstrato, tal comet foianalisa-
da no paragrafo precedence, n5b quer .nada, e por isso nio 6 vontade nenhuma. O
particular que,a .vontade quer 6 uma restrig:ao, pris a vontade, para ser vontade, tem

que permanece meramente na determinidade. '

y).A. vontade 6 a unidade desses dais mementos. a pan7ZuZandad
refletida (!enz:ro de s7 e reconduzida, por memo delta reHex5,o a.
universalidade, - singuiaridade, ela. € a autodetermina£ao da eu, a. um s6
tempo p6r-se como o negativo de si mesmo, a saber, homo de/e?m/Dado,

$7
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H
na objetividade.

$9

fora-do-outro da natureza 6 em s7 0 espag:o, .para s4 porem, o tempo.
Conv6m assinalar duas coisas a esse respeito: primeiro: porque so a
Id6ia 6 o verdadeiro, quando se apreende um ob-jets ou uma
determinagao somente tal como ele 6 em si ou este no concerto, nao se
o tem kinda em sua verdadel em seguida, algo tal como 6 enquanto
c0/7ae/ro ou em sl. existe igualmente, e este exist3ncia 6 uma figure
propria do ob-jets (coma anteriormente o espago); a separagao do ser-
em-sie do ser-para-si, que esb presence no finite, constnui.
simultaneamente, b seu mere ser-a/ou £en6,«eno(coma oconeri u=

exempla na"vantade natural e, depois, no. direito formal .[c.). O
entendimento se det6m no merc ser-em-s7 e denomina, assim, a
liberdade, segundo esse ser-em-si, uma fzctzJdzde, pris entao, de cato,

$ 10
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ela 6 somente a poss7bJlydzde. Ele encara essa determinagao como
absoluta e perp6tua, e roma a sua relagao ao que ela quer,

:'''''
a sua

realidade em gerd, somente por uma zipa72:ufgo a um material dado.
aplicag:ao que nio pertence a pr6pria ess6ncia da liberdade. Dessa
maneira, o entendimento s6 tem a ver com o abstrato, nio com a Id6ia
da liberdade e a sua verdade

.4cibi7do. A vontade, que 6 vontade apenas segundo o colaceito, 6 livre em si. mas

." ..-.'.-....'...:........ - . . . averdadeiramentelivreenquan-tamb6m, ao mesmo tempo, nao-livre, pris ela s6 seri ' ' ''"''"-' ' " '- "''' '', ''"''

HPli?im g%.iZZS::$HHR
crianga 6 homem em sz: tem raz5o s6 em s71 6 s6 possibilidade derazio e da iberda-

ormente, a fim de que ele sqa rational tamb6m .para f/I

A vontade inicialmente s6 livre em sv' 6 a vontade JlzecJlbia ou .naz'zlzz.Z As
determinag6es da diferenga, que o conceito se determinando a si mesmo
p6e na vontade, aparecem na vontade imediata homo um conteOdo
J[ze(]ybrz.rnenae ai-presence - sio i 77pu/sos'J7, (]ln(:Ds, Jhcy)haj:6es, pelts quais a
vontade se acha determinada pda natureza. Esse conteQdo, junto com ;s subs
determinag6es desenvolvidas, prov6m, na verdade, da racionalidade da
vontade e, assim, ele 6 em si nacional, mas, deixado em tal forma da
imediatez, ele nio esM ainda na forma da racionalidade.38 Esse conteQdo 6.
sem davida, /lana i7zz$n, o meu em gerd; esta forma e aquele conteQdo sio
por6m, ainda diversos, - a vontade 6, assim, vontade #n/b cJb7ao de s7.

A Psicologia empirica relata e descreve esses impulsos e inclinaq6es, e
as car6ncias que neles se fundam, tais como ela os encontra ai ousup6e
encontrf-los na experi6ncia, e procura classi6icar do modo habitual
esse material dado. Adiante ver-se-i o que 6 ole/emenroj o8#br7ro

a forma da irracionalidade na qual ele 6 impulso, e como, ao mesmo
tempo, [aquele] este con6igurado ]la sua exist6ncia

$ 11
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pode determine-los e p6-1os como deus. O impulso este na natureza, mas que eu o
ponha neste eu depende da minha vontade, que nio pode alegar que ele reside na
natureza

H
ela 6

outros somente a partir de si.

$ 12
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suspende a diferenga entre forma e conteQdo, e faz-se, assim. vontade
objetiva, infiniti. Por ipso, pouco compreendem da natureza do pensar e
do querer aqueles que cr6em que no querer em gerd o homem deja infinito,
mas, no pensar, que ele, ou mesmo a razao, seja limitado. Na medida em
que pensar e querer sao, ainda, di6erentes, a verdade 6 antes o inverso. e a
razio pensante 6 enquanto vontade into: resolver-se pda fn.rhcie

A vont&de anita, enquanto eu ihJ$h.z2o refletindo-se dentro de sie estando
juTto de si somente peta lido da forma($ 5), esM ac na do conteQdo. dos
diferentes impulsos, assim como arima das ulteriores esp6cies singulares da
sua efetivagao e satisfagao, assim como, ao mesmo tempo, enquanto s6
6ormalmente infinito, ele este ligado a este conteQdo como is determinag6es
da sua natureza e da sua efetividade externa, todavia, enquanto
indeterminado, /dado nio a este ou aquele conEetido. ($ 6 e 11). Nessa
medida, para a reflexio do eu dentro de si, esse conteQdo 6 somente um
conteQdo possivel, que pode, ou tamb6m nao, ser meu, e o eu 6 a
.poss7az77lclade de determinar-se a este ou a um outro conteado, - de esco/Zer
entre essas determinag6es que, por este lado, sio externas para o mesmo eu.

$ 14

Segundo essa determinagao, a liberdade da vontade 6 arbitrio43 -- no qual
estio contidos estes doin elementos: a livre reflexio que abstrai de tudo e a
depend&ncia do conteQdo ou da mat&ria, dados interior ou exteriormente.
Porque esse conteado, em s7 necessirio enquanto fim, 6 simultaneamente
determinado homo possivel em face dessa reflexao, o arbitrio 6 a
cunatrlgEr7c:& tal como ela 6 enquanto vontade

$ 15
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rrdenaQao desemboca normalmente num palavr6rio gen6rico tedioso

Com respeito a aprecvbl9o dos impulsos, a dia16tica tem por 6en6meno que
as determinag6es da vontade imediata enquanto . lb?anenfes, por

l"' m que ser exfilpadz o .ho.mem 6, assim, dino mau .PO/ .n.aM.rZzz. O
decisivo para uma ou outra a6irmagao 6, dense ponto de vista, igualmente o
arbitrio subjetivo

$ 18

nio serra a religiao da liberdade, tem esse significado

Na exigencia da .pzz.r7Hca£2'o48 cios .i:alplz/sos reside a representagao universal
de que des spam libertados da Zo/ma da sua determinidade ...=.

natural

nnediata e do que h6. de subjetivo e contingente no c'onreddo, e, assim,
reconduzidos a. sua ess6ncia substantial. O que ha de verdadeiro nests
exig6ncia indeterminada 6 que os impulsos denham a ser o sistema racional
das determinag6es da vontade; apreenda-los, assim, a partir do conceito, e o
conteQdo da Ci6ncia do Direito. . .

O conteQdo desta ciancia, em todos os sells momentos singulares, por
exemplo, o direito, a propriedade, a moralidade, a familia, o Estado

$ 19
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etc., pode ser exposto sob a forma de que o homem /enb por natureza
o J)77pzz/so ao direito, za.r??&dm o impulso a pJ'opriedcade, a'moralidade.
Zam&dm o impulso ao amor sexual, o impulso a. sociabilidade etc. Se
ao inv6s dessa forma da psicologia empirica se quiser recorder, de
maneira mais ilustre, a uma figura filos6Hica, segundo aquino que nos
tempos mais recentes passou e ainda passe por Hiloso6la, como foi
observado arima! ela pode ser moa imenXe obtida, dizendo que o
homem descobriria dentro de si, homo Zzfo da sua conscvencvz, que ele
quer o direito, a propriedade, o Estado etc. Mats adiante intervirf uma

ra forma do mesmo conteado, que aparece aqua na figura de
impulsos, a saber, a dos darcy'es.

A reflexio que se revere aos impulsos enquanto ela os representa, os calcula
e os compara entre si e, em seguida, com seus meios, com suas
consequencias etc. e com um todo de satisfafao - com a ZeZTZ:vdzare4P- traz a
este material a u77./vets.2/7i:/ade Jbrn?.a/ e, dessa maneira, purifica-o de sua
crueza e de sua barbirie. Este fazer brotar a universalidade do pensar 6 o
valor absolute do fu/r7HO(i 1 87). '

g 20

,4(!endo. Na felicidade o pensamento ja tem um poder sobre a violCncia natural dos
1:1Tl?y?os, visto que ele nio se contenta com o instantane6, mas requer um todd de
6elicidade. lsso esb necessariamente ligado ao cultivo, enquanto u6 este Qltimo
gualmente, que faz paler um universal'HI dois memento; no ideal de felicidade
pnmeiro, um universal que 6 superior a todas as particularidades; coma, por6m, o
conteuao hesse universal e, por outro lido, somente a universal fruigao, reaparece,

$

Mas a verdade dessa universalidade formal, indeterminada para sie que
encontra diante de sia sua determinidade naquela materia, 6 a
iniversaiidade que se determine a simeslna, a vontade, a }iberdzide. C.ors:to

a vontade tem a universalidade, a si mesma enquanto forma infinitaso, por
seu conteado, seu ob-veto e seu fim, ela 6 nio s6 vontade livre czo sv'. mas
igualmente vontade livre .p.2ra s7- a Id6ia verdadeira.

$ 2]
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quiira a liberdade.
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$ 22

A vontade em sie para si6 Fae7zZzcle7lrazoe7?/e /hJD7/fz porque o seu ob-veto 6
ela mesma, por conseguinte, ele nio 6 para ela um ouzro, nem uma &.a/7ellz.

y$#l#l$!gF:z { i
E por !;so que quando se fda somente da vontade livre enquanto tal
sem a determinagao de ser ela a vontade livre em sie .para s7: s6 se fda,
na verdade, da clbl9poif/!:gb para a liberdade ou da vontade natural e
Hmica ($ 1 1), e.. precisamente por ipso, apesar das palavras e da opinHo.
nio se faIR da vontade livre. - homo o entendimento apreende o
in6mito somente enquanoto algo negativo, e, assam, como um a./lim ele
cr6 honrar tanto maid o inHlnito, quanto maid o repele de si para lange,
a. distancia, e o afasta de si como um estranho. Na vontade live o
verdadeiramente infinito tem efetividade e presenga, - ela mesma 6
este id6ia presence dentro de si

$ 23

Somente nessa liberdade a vontade este. pura e simplesmente J&zn£o de sz:
porque ela nio se relaciona a nada que nio deja ela mesma, com o que,
assim, desaparece dela coda relagao de ciepen(]laz7c& de alguma

v -l"'"
ouz:cz coll£z.

-- Ela 6 }nzlz(11e:zlz, ou melhor, ela 6 a 'pr6pria 'nnzlbcX#J, porque o seu
determinar consiste em que ela sqa no seu sen..a.( isto 6, enquanto estando
deftonte a si mesma, aquilo que o seu conceito 6, ou, noutros

bO I.al I \.4 \J

termos.

porque o puzo concerto tem a intuigao de si mesmo por seu 6im e por sua
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cspeculativa

$ 24

O suh#br7'KO, no que concerne a vontade em gerd, significa o lada da sua
autoconsciencia, da singularidade ($ 7), d/Zero/7fa do seu canceled sends

$glHIB%ili:iWR:
diferente da verdade; vontade enquanto arbitria e canteOdo contingente de

Hns quaisquer; rm, .,nilateral da vontade ($ 8), na medida em que o que 6

b:llbil";;j; 'i;i'r;; . ;'- ..-'.m ',. 6 Pfl"''' :'m '"'' -m "":'ad.
pertencente a autoconsci&ncia e um fim inealizado

$ 25
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A vontade a) na medida em que ela tem a si mesma por sua determinafio
e, assim, 6 con6orme ao seu conceito e verdadeira, 6 a vo.r7izde o4bdzz.pa '
excelCncia. ' ' '

B) a vontade .oDyb£7ua, por6m, enquanto dfspronda da Xo/ma JhHz/?a da
autoconsci6ncia, 6 a vontade imersa no seu objeto ou no seu estado, como
quer que esteja constituida segundo o seu conteQdo - a vontade infantil.
erica, assim como a vontade escrava ou supersticiosa etc. "''" '
Y) A oD#bnn21ade 6, enfim, a forma unilateral em oposigao a determinagaa
subjetiva da vontade, por. conseguinte, a imediatez do ser.ai enquanto
exist&ncia c:i:fe/24ac a vontade, nesse sentido, toma-se oD#bzz'zz somente
atrav6s da realizagao plena dos sous fins

Estas determina96es 16gicas de subjetividade e objetividade Foram
aqui, especialmente arroladas, com a intengao de assinalar
express;amente, ja que servo adiante utilizadas com 6eqti6ncia, que
com das ocorre. o mesmo que com outras di6erengas e determinag:6es-
da-reflexio contrapostas entre si, a saber, que das, por causa da sua
6lnitude e, portanto, da sua natureza dia16tica, passam ao seu oposto.
Para outras semelhantes determinag6es da oposigao, a sua signi6lcagao
permanece, contudo, firms para. a representagao e para o
entendimento, visio que a sua identidade 6, ainda, aldo /hre/:6r Na
vontade, ao contrario, que s6 pode ser sabida co.r7?0 0 co.r7czeio. tais
oposl96es, que devem ser abstratas e simultaneamente determina96es
c11esra u0/7fade, conduzem por si mesmas a essa identidade das mesmas
e a troca das subs significa£6es - uma troca que ao entendimento s6
sucede inconscientemente. - Assim, a vontade, enquanto liberdade

da vontade e, assim, a sua objetividade. Finitude, por6m,
WWA4VV4bV

e a sua
subjetividade na oposigao em face da objetividadet nessa oposigao,
precisamente, a vontade ngo este junto a si, ela este, emaranhada com o
objeto, e a sua Hinitude consiste, exatamente do mesmo modo, em nio
ser subjetiva eEC. - (2ual a significagao, portanEO, que o subjetivo ou a
objetivo da vonrade devam ter, daqui para a Irenre, tem de vicar clara.

totalidade . partir da conexio que cont6m a sua posigao em relagao a

$ 26

.4(/endo. HabitualmeJlte se cr6 que o subjetivo e o objetivo esti0 7Ztamenre um em
face do outro. Mas nio 6 esse o casa, ja que des, antes, passaln um ao outro, pris
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completou o retornoinHillito (a)dentro de si

vontade litre'

1 27
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modalidade apenas formal da consci&ncia, na qual a objetividade existe
somente como efetividade imediata, - o cJlesenuo/ O7?amro esse77c7b/ do

subsrancial da id6ia ($ 21), um desenvolvimento em que o
conceito determina a ]tiZ&, c/a .rnenn.2 de initio .aDsZraiz, em diregao a
totalidade do sistema da id6ia, totalidade que, enquanto o substancial
independente da oposigao de um Him meramente subjetivo e da sua
realizagao, & u/n fa mfs/7?aj9nessas dias formal.

O cato de que um ser-ai em gerd sqa ser.a/'dz mo.r?raja.#zze, isso 6 o cj)}ez?o.

Ele 6, portanto, em principio, a liberdade enquanto id6ia60
A de6inigio kantiana (Kane, f?ouiz7ha do D/ f/ro, Znfrod '') e, tamb6m
a dais geralmente aceita, cujo momento principal 6 ''a .resp):rego da
minha liberdade ou a.r6/Znb, assim que ele possa coexistir com o
arbitrio de cada um, segundo uma lei universal", por um lado cont6m
somenre uma determinagaa ne..zr7'vz, a da restrigao. [ao passe que] por
outro, o positivo, a lei universal ou a assim chamada lei da radio. a
concord&ncia do arbitrio de dada um com o arbitrio do outro. redunda
na conhecida identidade formal e no principio de contradigao 62 A
mencionada definigao do direito cont6m o ponto de vista. difundido
nomeadamente desde J?ousseaz/o, segundo o qual, o que deve ser a
base substancial e o primeiro nio 6 a vontade enquanto sendo em si e
para. sl, enquanto vontade racional, nio 6 o espirito enquanto espirito
}e/zZacle/Iro, mas sim enqucanto individuo .pad7bu/zf enquanto vontade
do singular em seu arbitrio pr6prio. Segundo esse principio uma vez
aceito, o nacional s6 pode vir a luz enquanto 'restrhagindo elsa
liberdade, assim como, tamb6m, n8o enquanto argo

C7 w=w wvv

imanentemente

rational, mas sim, enquanto um universal externo, formal. Esse ponto
de vista este desprovjdo de dodo pensamento especulativo e 6 rejeitado
Palo conceito 6Hos66lco, porquanto ele produziu, nas cabefas e na
efetividade, £en6menos, cujo horror s6 tem paralelo na trivialidade dos
pensamentos nos quais se fundavam.a

g 29

O direito 6 em pr7hclPJO alba de sagrzdo'j, unicamenre porque ele 6 o ser-ai
do conceito absoluto, da liberdade auEoconsciente. - Mas o Zo/ma/7 mo6' do

1 3o
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uma proposi9ao, dados ao sentimento, a consci6ncia imediata

$ 32
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conceito, das quaid, no que segue, ela serf apresentada como o resultado

numb culture mais plenamente acabada conseguiu levar os sous
mementos a elsa configuragao pr6pria de]seu] ser-ai

sim, 'enquanto nio-verdadeiras
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Divisio

Segundo o andamento gradual do desenvolvimento da id6ia da vontade
livre em si e para si, a vontade 6

/hedvbra; seu conceitol61 , por ipso, abstrata, a persoaaJ7dade, e o
seu ser-aJ' [6] uma coisa exterior imediatat a esfera do clblr/ro
abstrato ou format.
a vontade refletida (2z9denzlo de sv ' a partir do ser-ai externo
determinada como s/}Z:gzz/z/7dzde su4ba'zz em face do z/n.zvc7sz.4

estelsenda] em parte como algo intema, o &em, em parte coma
algo externo, um n7z/.redo .2if::p/esenfe, e eases doin lados da id6ia
rsendg] somente enquanto med7hdos u/17 rego oufrq a id6ia na sua
casio '" ou na sua exist&ncia .pad7bu/ac o alzlevro da Honzzde
saDyb#za em relagao ao direito do mundo e ao direito da Id6ia. mas
da id6ia sends somente em si- a esy2za dz moxa]]r]:Za(]&

a un/dade e a lle7tdade desses dois momentos abstratos. - a id6ia
pensada do bem, realizada na Koniade re#e£7da(a)dentro de sie no
mu.r?do care/7b/; - de sorte que a liberdade, enquanto .9u&sz2nc7b

existe tanto homo efe#p=rtZade e necesndade quando como vontade
suOedzzl -- a ]l:il!& na sua exist6ncia universal em sie para sil a
eticidade.

A substg.ncia utica, por sua vez, 6 igualmente:
a) espirito narpraZ ' a fam/7lh
b) na sua cvkgo e no seu /2'n6meno; 8 socvbd.ade c7z77.

c) o flfrzdo, como a liberdade que na livre subsist&ncia por si da
vontade particular 6 igualmente universal e objetivat - este espirito
efetivo e organico a) de um povo, B) auav6s da relagao dos
espiritos dos-paves particulares, y) lorna se efetivo e revela-se na
hist6ria do mundo para ser o espirito universal do mundi, cujo
3ireito € o dlKelKO supreme
O faso de que uma coisa ou conteado, que 6 posto somente
segundo o seu conceao ou como ele ele 6 evn sv: tenha a 6igura da
.ize(]lbfez ou do ser, 6 pressuposto a partir da 16gica especulativa;
outra bolsa 6 o conceito que 6 para si n.a Zo.rz0.2 c/o co.oce//o, este

A

C

$ 33

[a mao:] into 6, outros sujeitos
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aue habitualmerue quase se equivalem

sua etimologia, sin6nimos, isso nio obstaria a que se usasse essay
palavras. uma. vez que diversas, para conceitos diversos
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precisamente enquanto ela 6 apresentada como lesultando do
desenvolvimento pleno dc2s determinag6es contidas no concerto, concebido
mmo principio da sua pr6pria efetivagao e do modo de efetividade que o

sociedade, aplicagao da lei. Estado eEC.), extraidas de castes singulares e/ou

;:£=1::'1n=:%; :.;:::: h.:.==1:; =.£i 5;(1 11:
segundo uma ordem de complexidade crescente, das determinag6es
necessArias contidas no conceito de direito, concebido ele mesmo como
objetivagao e efetivagao do conceito de vontade livre, que 6 o fundamento e a
determinagao essencial do direito

O Dose/h, ser-a£ 6 a primeira figura do ser-determinado, a unidade imediata
do ser e do nada, resultante do devil (categoria imediatamente anterior ao
ser-ai na £(5ylba do S , mas que, a di6erenga dente. 6 este passages
uunterrupla.dos sells momentos (ser e nada, nascer e perecer) um no outro, ja
posta na determinagao unilateral do ser. Como tal, o ser-ai6 uma

'" - J '

primeira
figura estivel dessa unidade imediata e unilateral, 'que ja tem a sua g6nese

imediata, a sua mediagao, is suas costas. ( WZ, Gl% XXI, 93-94. 97, me/iZ
v. 5, 1 13:114, 1 16 1 17) A tradugao de Z)use/b por icr'aX a16m da vantagem
da literalidade, merece primazia sabre as outras propostas (ser detemlinado.
existCncia empirica), por ser etimo16gica, no sentido de evidencial o
momento deictico destacado por Hegel: "ser-ai etimologicamente tomado. 6
ser num carta /u.-2/"(id., XXI, 97i id,, v. 5, 117), embora Hegel afaste, em
seguida, qualquer representagao espacial dessa 'categoria, pols ela 6 uma
determinagao do puro pensamento. O ser-ai apresenta a Forma incoativa da
determinagao e, nesse sentido, ele 6 a primeira deixis do pensamento
especulativo, pois ele mostra, na sua g&nese, como surge em principio a
determinagao. Um segundo aspecto evidenciado na tradugao literal 6 o de dar
a eruender que a unidade imediata do ser e do nada, pasta na determinagao
unilateral do ser, constitutiva do ser-ai, 6 fruto da reflexio

'H}'HV
externa, e nio

porta por ele mesmo: o momento deictico, presente no ai, remete i leflexio

externa -- Sempre que express6es compostas sio necessirias para traduzir
uma Qnica palavra alema, das servo grafadas em portugues com drago de
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desenvolvimento replete o movimento imanente da pr6pria coisa
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instancia, a genese 16gica do conceito especulativo de conceito, na C7llr7cvb dz
£c8zZ:z, que fornece a matrix do conceito de vontade livre, apresentado
condensadamente nos $$ 5 a 7 da /;Z7. O conjunto dessa genese pr6xima e
remota constitui, portanto, a ''demonstra92io '' do ponto de partida da
respectiva ci6ncia HHos6nica, no caso, a do direito, e cont6m a justiHicagao do
conteOdo rational desse conceito e do desenvolvimento necessfrio das suas
determina96es

A prop6sito da divisio romana dos homens em livres ou servos, con6orme o
seu status, consagrada no Co/puf Jun CIK77li (L. 1., T. 5. flag. 3) escreve
Hegel nas NM: "graqas a Deus, em nossos Estados. pode-se p6r a definigao
do homem, enquanto capaz de direito, a testa do c6digo, sem correr perino
e dar com determina96es sobre direitos e deveres do homem que

concradiriam o conceito de homed." (NM ad $ 2, Hm. 302; v. 7, 33)

A expressao prov&m do contexto kantiano das teorias epistemo16gicas de
Christian Erhard Schmid, criticado acerbamente, em 1795, em artiao
publicado no /:b/7os(pa.rjcges Joz/roa.4 por Fichte, entgo seu colega"na
Universidade de Jena (republicado em: E/bB/es I)P::/=iK ed. I.H. Fichte, De
Gruyter & Co., Berlin, 1981, v. 11, 421-458). ''OS Ea/os dz Cbz7sc7Zncvb '' 6 o

psicologizante da Hilosofia transcendental de Kant por Fries e a sua peoria da

evidCncia imediata dos sentimentos, que 6 aqui, antes de judo, visada por
Hegel.(Cf. indicagao de Nisbet, 392-393) '

v. MZ JZ?l CI)K v. Xl1, 236 ss.] }{/bz=ke, v. 6, 548 ss. (D7b a6so]uze ]Z#'eD

Hegel explicita nas NM a positividade do direito positivo pda necessidade de
que ele seja posco (geseiz], de que ele se ' Carne va]ido/vicente na
exterioridade do ser-ai", enquanto lei(GesfrzD. "Positive aqua nio 6 oposto

ao nqganro, mas ao contrario, positive [significa qual: e]e 6 poi/o, ele
KZ/e/}c©e.'' A exig6ncia de que exista um '''estado.de direito" ''que selz
puramente racional", ''ideal '', escreve Hegel, cont6m aldo de correto e de
mcorreto ao mesmo tempo: o correto 6 que ''a raz8o deve ser o elemento
dominance e que num Estado bem formado -- no dodo tamb6m - existe maid
razio do que se cre"; mas ha, tamb6m, nessa crenq:a algo de incorreto,
porque a ''razio na efetividade entra na exterioridade do ser-ai -- entra em
aplicagao, na 7b/m.a do positivo - uma ampla esfera, once s6 o e77/enablmenro
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racionais do direito a partir do conceito da sua natureza intrinseca e da
derivagao imanente e necessiria das saas decerminag6es ($ 2A).

O nicleo e o centro de gravidade desta longa anotagao 6 a diferenga entre a
g6nese e a justificagao hist6rica a partir das circunstincias e das causal das
institui96es e disposig6es juridical, de um lido, e a sua g6nese e a sua
.lustificagao HHos6fica a partir da necessidade intrinseca da Coisa apreendida
no conceito, de outdo. Mediante esta distingao Hegel pretende tanto fazer jus
a "verdadeira visio hist6rica '' de Montesquieu, que compreende os
costumes, as leis e instituig6es na conexio da sua 6poca e da cultum de um
povo,. quanto sobretudo criticar a Escola Hist6rica do Direito. a sua

"' :s=:!? H:$:1:J;l'Hh;i:'h::lR.$
uridica posifiva. do elemento formal. sistematico-met6dico dessa citncia
denominado de ' nHos6fico" por Savigny) a dimples coer6ncia interna do

transformagao da mencionada diferenga entry g6nese hist6rica e g6nese
conceptual em uma relagao de oposigao entre ambas, e que ele critics

do conceito de ci6ncia pda filosoHia critica de Kant, - buscam a consthuiq:ao
de uma ci&ncia juridica que sega ao mesmo tempo positiva e hist6rica. Nela,
a exposigao do direito positivo homo sistema e a sua articulagao ''organica ''
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inteligibilidade do entendimento, sem investigar a sua racionalidade
intrinseca no presence: ''o racional, o que 6 direito, 6 o que 6 presente, tem de
ser racional no presente, nio a partir de uma circunst&ncia que ocorrcu
outrola - nio boas raz6es, i. 6, determinag6es tolnadas delta ou daquela
perspective. - Razio 6 presente." (id., Hm. 304; v. 7, 43)

Nio ignoras que as Han£2ooe7?s e os rem6dios oferecidos pdas leis nada.rn e
KZ.r7la.m de acordo com os costumes dos /e/?7pos, os genenos de repablicas e de
acordo com as raz6es de utilidade ilrned7bza e da lb/enszl:fade dos r7bvb.f a
;elem emedtados. Nem modem a.s \els permanecersempreno mesmo estado,
sem que das mudem pdas tempestades dos acontecimentos e da Fortuna
como as tempestades mudam o aspecto do mar e do c6u. O que ha de maid
salutar do que o prqeto de lei de Stolon..., o que de mais Oltil do que o
plebiscito de Voconius..., o que pode ser estimado tio necessfrio quanto a lei
Licinia? Today das, contudo, forum esquecidas e sepultadas com o
crescimento da cidade.'' (Tradugao apoiada nas traduq:6es de T.M.Knox
J?2BC/s P%.z;/osc&plby o/.Rik#4 oxford U.P., 1942, pg. 308, e de R. Delath6
Principes de }a Philosophie du Droit ou Droit llqamre} et Science de }'stat en
.4&/tFg. Vrin, Paris,1982. pgs. 67-68.) A lei do tribune P. Licinius Stolen
adotada em 367 A.C., propos, no contexto da luta entre patricios e plebeus
em porno da reforma agraria, a limitagao da propriedade agricole a 500
/t/reza(geiras).(Sendo a geira equivalents a aproximadamente 2500 mz ou
0,25 hectar, a limitagao da propriedade fundiiria era, portanto, de 125
hectares Cf. JMotcAnlno .D/Z::ion.gnb fa/:&o-.Pa/IDygs por F.R. dos Santos
Saraiva, redigido segundo o plano de L. Quicherat, Garnier. Rio de
Janeiro/Belo Horizonte, 1993). A lei foi considerada obsoleta a partir do sec
11 D.C. (Cf. Nisbet, nota 8, pg. 395) - A ]ew macon.rb, votada em 169 A.C..
considerada injusta por Cicero, exluia as mulheres da sucessio testamentiria

e proibia legal-lhes por testaments mais da metade da riqueza disponivel
(Cf. Cicero, Z)e J?crud/7m, L. 111, segal 10, trad. C. Appuhn, Garnier, Paris
1954, pgs. 148-149)

Jumfn m 6 qualquer animal de cargo ou de tragao.(AroPBs7ho Duc7bn rlb
£.2f&o:.IDb.rrzgd$, citado na iota anterior)

.4rcezz 6 um carro roberto, puxado por animais, em que elam transportados
pessoas incapazes de andar ou enfermos.(ibid. cf. nora anterior)

Como a Lei das Doze Tabuas, exposta no Forum romano em 451 A.C.. nio
permitia que os filhos emancipados da .paine .po/esizs herdassem, o direito
pretoriano, com o tempo, sem levogar completamente o dispositivo, pelmitiu
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No sulco da ampliagao por Fichte do conceito de ''outra natureza" para
designar os costumes, enquanto principios universalmente vflidos que regem
o intercimbio entre os homens, e estio substraidos a sua consci&ncia e
liberdade, Hegel caracteriza como segunda natureza, no sentido amplo, a
esfera em que a liberdade, enquanto ess6ncia do espirito, se objetiva, se
configura em diregao a efetividade de um mundo '' e ''recebe a Jb/m.a de

necess7dadP'(f $ 484). Na medida em que esse mundi da objetivagao e
e6etivagao do espirito enquanto liberdade 6 concebido como direito -- o
direito "6 a liberdade enquanto id6ia"(];D $ 29) o "siscema do direito" e
uma segundo natureza. Mais especiHicamente, o conceito caracteriza a
\d\dade \yegSX:\a:rla- " o concerto deiiberdadetornadomundo ai-presente e

na reza da uroconsc7aac7a"(/;D $ 142). Estrita e precisamente. segundo
natureza designa o ".hZhvlo" do costume, a assungao e incorporagao do
elements 6tico objetivo (e-SSJ:jngdian do costume) pele habits, que se lorna
a sua "alma ' e a "sua efetividade"(29£i£8Q da imediatez do costume), na
exata medida em que, conelatamente, o costume constituia universalidade
(habitualizada) da agate individual.(/:P $ 151) Elsa segundo natureza, coma
imediatez PQsl4, adquire para Hegel "uma autoridade e um poder
'infinitamente maid s61idos" do que o ser imediato da primeira natureza
(/Z), $ 146), em cujo lugar ela entry. Por ipso, tamb6m, a primeira natureza,
sega enquanto natureza objetiva, sega enquanto natureza subjetiva, nio pode
ser mais o principio do direito: o principio do direito 6 a vontade livre. (cf.
ZRP.b, /8/61/79, $ 3, 11ting, 211) ''O name de c]):info .naHzz/ merece ser
abandonado e ser substituido pda designagao ''doutrina filos6Hica do
direito '', ou, homo tamb6m se mostrara, ''doutrina do espirito objetivo
(HRPa /8/7//8. ad $ 1, 11Eing 38) Com ipso Hegel bela a suspensao
especulativa do direito natural antigo e moderno.(Para o contexto gerd v
N. Rath, ]Uza4 zi4anke, ]n: Ritter, J./ Grtinder, K., ]D3/o/Babes }P'dr?e76ucg

c/erPb/Zosop&/b, ed. J. Ritter, Schwabe & Co., Basel, v. 6, 484-494)

Hegel remete a 3' e Qltima Segal(C) da 7osofa do fp/h o SuB#ei)ro
intitulada na I ' edigao da fncy4cyopdd7b £78/Z2. £3Up£7fo, e que recebe, na 2' e
na 3' edigao, o sobretitulo de J=bbo/(Zgvb($$ 440-482), coma contends a
mencionada "dedugao"($ 4) da vontade litre. Etta segal final apresenta, sob
a fomta de uma g6nese conceitual, que o $ 2 ja caracterizara homo
demonstragao", os di6erences degraus/estagios(intuigao, representagao,

pensamentol sentimento pratico, impulsos e arbitrio, felicidade) atrav6s dos
quais a Fazio, - que enquanto se babe homo sendo lada a realidade este na
base do espirito, - se desenvolve at6 ser inteligencia e vontade, ''espirito
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a6nmativo s6 chega ao e/ezzC wec e nio ao cov7scmzc enquanto sentido
oposto,ao supnmlk de modo que o seu duplo sentido permanece aqu6m da

=Tfliuun;';z"ai.:' n.,-: :: 1: s,;v?i"=i
Hegel parte do sentido negative (sz/p/enid e o p6e em primeiro plano

pols lo: proprio conservarja inclui em sio negative" ( ftZ £ 94; v. 5, 1 13). A
Hegel interessa principalmente o duplo signiHicado negative e positivo de
az/i%ebert, sz.pr7hf ' - coz7iemzC ja contido na linguagem natural'que nao 6
contingente nem Ihe pode ser censurada, por ''dar azo a confusio" uma vez
ue ele remote ao espirito especulativo nela implicito, que aponta para a

superagao das limitag6es do entendimento, dilascerado entre a alternativa de
determinag6es opostas excludenLes. (f '. $ 96, Ad.; .E)7C 1, pgs. 194- 1 95)'Hegel
procuraJ assam, enraizar nessa ambival&ncia da linguagem natural uma das
teses principais da 16gica especulativa: a de que as determina96es abstratas e
opostas, resultantes da anglise da unidade imediata peso entendimento. uma
vez apreendidas na negatividade imanente a sua unilateralidade e 6nitude. se
resolved, isto 6, se suprimem e se suspendem na unidade integrativa e
superior da razao, na qual sio conservadas e erguidas a sua verdade. (E, g$
79-82) Por isso, diz Hegel, o que foi suprimido ou suspense nio 6 um um
mere nao-ser, mas, enquanto mediado, guarda "em sia deEerminidade da
qual prov6m". (}FZ f CIK XXI, 94; Werke, v. 5. 113 114) "Assim. o
suprimido/suspense e ao mesmo tempo Riga canservado(e/h ,4 uaewaixes).
que s6 perdeu a sua imediarezl mas nio por ipso foi aniquilado." (ibid.)
Nesse contexto, elogiando as virtualidades' especulativas da lingua demi.
Hegel diz que o pensamento especulativo pods regozljar-seem encontrar na
linguagem comum palavras, que t&m nelas mesmas um sentido especulativo,
por conterem nelas um signi6lcado positivo e negativo ao mesmo tempo.

Se as outras lingual possuem tamb6m as suas polissemias teoricamente
relevantes e historicamente reveladoras, as linguas latinas e o ingBs nio
possuem, no faso especifico, uma expressao que pudesse de

' ;'
maneira

lnteir&mente satisfat6ria dizer ou evocar simultaneamente esses tr&s
significados fundamentals. E preciso mencionar aquia tradugao de .au.8e6e77

])Z/7osop#/b. septembre ] 967, pg. 152, Rota 5), e, utilizado sistematicamente
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inicialmente resisti em prol de suprassum& que hoje julgo equivocado.)
Como em muitos contextos de ocorr6ncia de .2u.8e&ev? o senddo negativo 6 o
predominance, senao, is vezes, o exclusivo, utilizar-se-i. neste cano
n€pz7zo.rC e nos contextos em que a plena polissemia 6 evocada, s /spe/?dez
asta proposta implica, certamente, em discriminar as ocorr6ncias do sentido
negativo e do sentido pleno, que envolve, com certeza, uma decisio
hermeneutica, mas que tem a vantagem de nio enrigecer a linguagem e
deixar aberta ao leitor a outra opgao, uma vez que se reserva exclusivamente
os dots termos supmhl} e suspe77dcu" para traduzir au#)eden, nio se
mputando a Hegel que ele estqa sempre utilizando o tempo na sua

polissemia plena, o que contraria claramente a plasticidade da linguagem
comum que. ele quer fazed valer no pensamento te6rico, para evitar termos
t6cnicos artiHiciais

26

di6erente, dispensa-se a indicagao de pagina.) ' ' '''' '' --' r-o"'-''

richie, id., $ 2, pgs. IO1-105. Coma assinala Kerv6gan. o conceiro dc
Bescgrgn£u/7,-. /fsmkgo. e de faso inrroduzido s6 no $ 3(Kerv6gan nora 3,

O verbo composto Z£Z£2@©fgscgb//essen (ence(Xe2.c aqua na korma reflexive)
remete a peoria hegeliana do silogismo (fcg/uss) na £(8:rcz do Cbnce/to

'Tea
concepgao especulativa da teleologia como finalidade imanente. ela mesma
desenvolvida a partir da peoria aristot61ica do silogismo pratico, interpretada
especulativamente. Hegel pensa a singularidade da vontade libre como

resultante da autodeterminagao pda qual o universal nega a sua
indeterminidade imediata parap6r-se como determinado (primeira negagao
momento.da particularidade) e, ao mesmo tempo, nega elsa determinagao a
particularidade no sentido meramente. negativo enquanto restrigao,' para
reanumar-se,.nela, homo universal id6ntico a si(segunda negagao, momento
da singularidade homo universalidade concreta). Elsa re-unigo consigo pda
mediagao da determinagao, pensada em sua matriz especulativa como dupla
negagao na forma da negagao autoreferencia], 6 descrita homo um encadear-
se consigo mesmo, em que o universal permanece junto de si na sua
determinagao. Esse encadear-se do universal consign na determinag:ao
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:' .r(7£ycZ4 $$163-165

aqueles mementos mesmos o cont6m dentro de sio universal" 'o]
suspender das particularizag6es - 6 igualmente retorno adentro de si -

L-J
mas

ndeterminado e o particular : lol dererminar d igualmente subjedvidade

-Cluspender do abstraeo - [que 6] ser outdo em face da determinidade". (NM

" $m8£J;H;Eg=£':TE,€H
enquanto fim subjetivo, na objetividade ' externa, na qual 'ele se realiza
completamente e se encadeia consigo, de sorte que o conteddo domina o
processo da sua transposigao/tradugao, permanecendo neue id6ntico consigo,
e suspendendo a separagao entre o conceito, enquanto Hun subjetivo, e a
objetividade imediata, na medida em que o Him se realiza plenamente nela.
O processo teleo16gico 6 rcansPosJ!=go/Zach/!:gb do conceito existindo

aistintamente enquanto concerto na objetividadet mostra-se que este
uanspor/traauzu num outta, pressuposto, 6 o coincidir pov s7 Henna e
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"b. particularizagao enquanto pasta ne]a [vontade], -t6] seu conreldo -
[mas] segundo o lada da consci6ncia da vontade singular, portanto, [f] Him."
(NM ad $ 9, Hm. 312; v. 7, 60)

vontade." (NM ad $ 10, Hm. 312; v. 7, 61)

£U#l #H#P:llW

E. $ 440
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tamb6m na tradugao francesa da FD por R. Derath6 (Paris, Vrin, 1982)
parece-me seminticamente fraca e distante do significado nuclear do verbo
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teoricamente um elemento semintico pr6-moderno de e7?zscg/lessen

seguindo um dos sentidos primordiais do prefixo alemio en4 que tamb6m
rode signi6Jcar ron/fz(que remete ao greco arrr e ao laEim anrf), e que.

corporado em alguns compostos verbais, coma, por ex., enzscg.llessen.

signiHica a agate contraria, anulat6ria daquilo que o verbs simpler enuncia
(Lr. H. Paul, Z)eua:ages W3rrnBuc61 A. Ernout/A. Meillet. DTbnbnna
c£0m?a/oyz#ue de /z /z/Zgzie.&z:&e, Klincksieck, Paris, 2001)

Assim c7? cg.llresse77 adquire o signinicado contrfrio de scS/lessen.
portanto, o de (!ence/za/no sentido de aD/7}(por ex., az/4sca/7essev7), inclusive
no seu uso reflexive: s7Z:6 ev7Z:cB/7bssev7 signinica entgo aa/7l'se, que 6 o
sencido que Hegel explora, ao concrapor os dais verbos(f@g Chas
&fsca/lessen .:. Dar unsf Sprac$e aura den .4usdwc+ s/cB enisc6Dbs:en) e
ao remeter a indeterminidade da vontade, entendida metaforicamente como
um ''germs originario", ''in6initamente 6ecundado '', que ''cont6m dentro de si
as determina96es e os bins" e que "produz umps e ouuos somente a parter de
si ' (/:P$ ,12 A). "Decider e resolver e, aqua, uma e a mesma coisa. Ao querer
algo, resolve-me a partir de uma multidio de determina96es, que repousam
em num coma modes possiveis. Quando me determine, abro me(daze
m/ca), ou ponho a possibilidade coma efetividade." ( HRpa 1824/25 1y,

Nessa perspectiva .rosa/}er-se implica num abrir-se da vontade a essa
indeterminidade repleta de determinag6es possiveis, para traze-las, pda
decisao/resolugao, ao ser-ai e, assim, efetivar-se enquanto vontade singular
Esse sentido de enz:scgllressen 6 corroborado, na C7Zi7cvb dz fcigzlm, pda
aescrigao especulativa da realizagao do Hlm, concebida homo decisao, gragas
a qual o conceito se abre a sua autodeterminag:ao. O impulso (7}72?b9 do Hm a
sua autorealizagao implica, simultaneamente, primeiro, um movimento de
autorepulsao do conceito enquanto Him, movimento pelo qual ele se cinde na
subjetividade do Hun e na objetividade enquanto pressuposta, e, segundo, um
duplo comportamento negative, por um lado, contra esta objetividade
pressuposra, por outro, contra a mena subjetividade do fim. "Este repelirEde
si mesmo] e .a /fso/Pogo(£)7/sch/uss) em gerd da relagao da unidade
negativa a si [do conceito], gragas ao que este e singularidade exdpden/€
atrav6s ..Jesse . ewc7u/}(ausscB/lessen), por6m, a singularidade se /awo/re
(enrsca/7bssf sick) ou se acre(sc6/lessf s/bh au4, porque aquele 'repelir 6
aurodfrf/m/ha4 6 lol p6r de s/mfsmo."( WZ fU C}K Xl1, 162; v. 6, 447)

Apesar.f o carfter dado e contingente dos impulses, a decisgo ou resolufao
pda qual a vontade p6e homo Sfy. esse conteOdo dos impulses e inclina96es 6
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suas conseqti6ncias 6, para Hegel, o argumento principal para justificar a
suspensao do arbitrio na vontade livre em-sie para-si, aquela vontade que se
quer a si mesma enquanco "conteOdo objeto e Hlm" (.f:O $ 21), e por ipso d
etCtivamente inflnita(/:O$ 22). ' ' '

Hegel menciona, aqua, o determinismo no contexto da controv6rsia da
meEaHlsica dogmaEica do s6culo XVlIT, especialmenEe de Christian Wolff
(1679-1 754), a prop6sito do cancer efetivo ou ilus6rio da liberdade. com a
ntengao precipua de mostrar que 6 a concepgao insuHiciente da liberdade

como arbitrio a origem e a base dessa controv6rsia e da alternativa
exdudente entre as teses opostas. f a finitude da vontade livle enquanto
arbitrio, bem coco a conversgo da infinitude meramente formal cia reflexio.
contida no arbitrio, numa ]iberdade de indiferenga ilimitada, sempre capaz

negar um conte6do e escolher outro em seu lugar, que 6 o fundamento da
oposigao rigida que o entendimento estabelece entre por ex., liberdade e
necessidade homo determinag6es unilaterais do pensamento, as quaid, no seu
isolamento e na sua exclusio mtltua, sio por ele tomadas como

detemlina96es substanciais e verdadeiras(E$ 35 Z e $ 32 Z in: marta, v. 8.
98 99 e 102; .Eac., v. 1., $ 32 Ad. e 35 Ad., pgs. 94-95 e 97-98) E contra a
restrigao da liberdade a autodeterminagao ' somentc Formal 'da vontade

ncontrado" (va/ge/2/n(ia?eD, conteOdo externo a certeza reflexiva abstrata
da liberdade de escolha, primeiro, para lembrar a verdade relativa do
determinismo contra a ilusio de um arbitrio ilimitado, segundo, para mostrar
que esse conteQdo enquanto dado s6 se lorna meu pda escolha contingente
do arbitrio, terceiro, para introduzir a superioridade da consideragao ideal-
especulativa da oposigao, para a qual as detelminag6es unilaterais do
pensamento s6 sio vAlidas enquanto suspensas numa totalidade mais
abrangente, na qual determinismo e liberdade de escolha adquirem coda um
a sua verdade relativa: (cf. .F$ 32 Z., loc. cit.I .Ebc $ 32 Ad., loc. cit.) Assam.
a controv6rsia entre determinismo e liberdade pasha a ser um elemento da
refutagao especulativa do arbitrio e da necessidade da sua suspensao na
vontade livre em si e para si

A possibilidade de ultrapassar indeHinidamente dodo conteQdo paRicular
porto pelo. arbitrio, bem homo a satisfagao obtida na sua realizagao, numa
alcemincia tediosa que prossegue at6 o inHinito" (F $ 429 Ad) entre novo

'.conteado e satisfagao, constituio que a C7llr7c7b dz £(8zln denomina
"progresso ao inHinito" ou ''mg inninitude '', analisados logicamente no
contexts da dia16tica do Hlnito e do innlnito. (WZ f Glv XXI. 116-137;
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apresentagao da negatividade interna que das t6m enquanto determina96es-
do-entendimento. .D/bJ/Hl:/IM & tomada, aqui, antes, no sentido usual.
predominanremente negativo, ao qual se refers, adiante, o $ 31 A, o de
contraposigao de um conteQdo (da proposigao, do impulso, do sentimento)
contrdrio a um outro anteriormente ja a6irmado, e de alternAncia ou
oscilagao entre tail opostos unilaterais. (v. a descrigao do sencido hablcual de
dia16tica coma artiHlcio do enrendimento na £hc7c7opgd7h, $ 81 A) Assam,
coda impulse, ao se anirmar na sua positividade nlnita. concone e confliEa
com os outros, e, pol isso, 6 em seguida porto como negativo, mediante a sua
subordinagao ou sacriHicio a um outdo pda decisio contingente do arbitrio.
Mas na medida em que o impeto e a ''pretensao '' de coda impulso a
ilimitagao e a exclusividade se revela em seguida finito e negativo, pelo
aspects destrutivo que a sua satisfagao positive faz emergir ( HHph /XZZ/(ZI
lr1, 139-140). .elsa dia16tica da Hinitude do arbitrio, ligada a aus6ncia de
medida, temlina por remeter ao moments negative-racional da dia16tica
especulativa (f $.81 A). e lorna se, indiretamente, um arguments a favor da
suspensao do arbitrio na vontade livre em sie para si

Esta concentragao de toda a impulsividade e de todo o interesse do suJeito
num impulse e a paixao (£e/2/fnscga/D. que tem para Hegel n8o s6 o aspects
negative, aqua destacado, mas tamb6m positivo:' "A puiflnga cont6m em sua
aeterminagao o taco de ser restrita a uma .p.2.rt:8zz/z.27ZZzde da determinagao-
do-querer, na qual a subjetividade coda do individuo emerge, deja qual for o
teor dessa determinagao. Mas por causa desse aspecto formal, a paixao ngo 6
nem boa nem mi: esse forma s6 exprime que o sujeito colocou dodo o
interesse vivo do se espirito, do seu talento, do seu carfter, de seu prazer, em
um s6 conteQdo. Nada de grande se consumou sem paixao, nem pode ser
consumado sem ela. S6 uma moralidade mona, ou mesmo, muitas vezes
hip6crita, $e desencadeia contra a forma da paixao enquanto tal." (F$ 474 A
Ehc. 111, $ 474 A, Eras. rnodiflcada) "Mas impulso e paixao nio s2o outra
coisa que a vitalidade do sujeito, segundo a qual ele mesmo este no seu Him e

na execugao deste." (£$ 475 AI fhc.. 111, $ 475 A, trad. modiHtcada)

Hegel pensa o canceled onicultural de purificagao(Rc/hlgz/n.-), aqui no
sentido 6tico da "purificagao dos impulses". no horizonte da nilosoHia do
espirito objetivo, pois a puriHicagao dos impulsos signiHica it a16m deles e
liberty-los cia sua naturalidade e da sua particularidade subjetiva, para
reconduzi-los a racionalidade e a objetividade intrinseca do seu conteido (''a
sua ess6ncia substancial"). .que perrence a esse conteOdo canto em re]agao ao
/c m/nz/s a guo da sua g6nese sistematica, na medida em que a

' , ':'
propria
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Felicidade exerce para este, ao mesmo tempo, a fungao mediadora de

d6ia .f rica", lorna-se a organizagao raciona] da satisfaq:ao leghima e

HF ::i: z Biilbi
Forma infinita, conceito explicitado no capitulo conclusivo da C72nc7b dz
fqgrcz, e a forma reflexiva da id6ia 16gica enquanto id6ia absoluta, que tem
por Unlico conteOdo a totalidade das determina96es do conceito que se
desenvolve em diregao a ela, e, no processo de desenvolvimento

-lV v "'H

dessas

determinaq:6es, se constituie apleende homo o seu sujeito altimo, de tal sorta
que nessa reflexio sobre si mesma ela sabe, sinopticamente, a totalidade
dessas determinag6es ''formais'' como o seu conte$do Qltimo e inico e.
assam, tem ezra identidade de forma e conteOdo por seu pr6prio conteOdo.
(.WZ /ZZ C;lq Xlr, 237; mezte, v. 6, 550) Aqui, a universalidade da vontade
livre em sie para.si6 forma inHlnita, porque ela se da por conteQdo e Hun do
seu querer reflexivo de segundo grau a pr6pria identidade entry forma e
conteQdo da autodeterminagao, de sorte que enquanto forma infinite ela
passa a ser o padrao de medida absoluto de efetivagao dessa liberdade
enquanto espirito objetivo

A deremlinafao especulativa do escravo (5k7a rO coma aquele que nio tem
acesso reflexivo a universalidade do pensar, que este na raiz da liberdade. - o
escravo nZo a pensa,.nem a quer, - por um lado remete a fundaQao
sistemitica arima, na f(igzim do Cbncev2o, desta autonomia do pensar, que

a a e se }npde(du/cBsezzr)" na "vontade verdadeira", e que constitui a sua
pr6pria universalidade homo o conteado, ob-jeto e fim da sua atividade.
rornando-se, assim, essgncia do espirito subjetivo e principio de efetivaFao do
espirito objetivo (];D $ 21 AI v. $ 35 A e $ 57); por outdo. prospeccivamente,
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is Esta "vontade livre que quer a vontade livre '', ou tamb6m, conforme a
6brmula da .Ehc7cyopddJb (f $ 481), "a vonEade litre que 6 para si enquanta
vontade livre", 6 o que Hegel ai, e tamb6m no inicio do $ 27 da /Z).
denomina de ''espirito livre '' , concebido como ''a unidade do espirito te6rico
e do espirito pratico '', da intelig&ncia e da vontade: ela 6 a vontade livre que
se ergueu e purificou at6 a universalidade do pensamento mediante a
suspensao do carfter formal, contingente e finito do conteOdo pratico dado e
da diferenga entre forma e conteQdo do queler, e puja ''destinagao absoluta
agora, 6 superar esta autoreflexividade pratica vazia, tornando-se ob:veto para
si mesma enquanto espirito objetivo. Na medida em que ela 'tamb6m
suspends a sua mediagao pdas Higuras da vontade natural e do arbitrio. ela
torna se novamente uma "s/hgu/anaade /hed))ra pasta por si mesma"(.F $
481): nio mats uma "singularidade cwcyudenrf" (/:D $ 24). pris etta se
e6etiva pda decisio contingente do arbitrio, mas, considerada
prospectivamente, uma nova "s/}lgmlzr7azde il77ed7bxa '', que seri suspensa no
desdobramento da id6ia de liberdade como direito. A.nalogamente, o
espulto livre '', a id6ia de liberdade, 6 aqua, de novo, como ponto de partida

da objetivagao do espirito subjetivo, somentc "o conceito abstrato da id6ia de
vontade" (FZ? $ 27). pols este autoreflexividade cognitiva e pratica da
vontade livre em sie para si, que se sabe e se quer enquanto l;vontade
pensante '', precisa it a16m de sie se exteriorizar na alteridade de um
conteado, sob pena de se 6echar soble si em sua reflexividade. Ela inicia.
assam, um novo circulo da sua realizagao, opondo a sia sua objetivaq:ao que
se configura como um ''rnundo e6etivo;', que ''adguihe .a J .2'de

7ecuss72Zzc/P ' e cuba coesio interna aparece para as liberdades singulares
enquanto potencia" (E$ 484), urns "segunda natureza", cuba objetividade 6
in6initamente mats s61ida que o ser da mtureza"($ 146)

A totalidade substancial do sistema das determinag6es da id6ia de liberdade

enquanto ela 6 ''z/ma e a .mesh.2'' na Forma da totalidade subjetiva e da
rotalidade objetiva (subsrancial), constituia "id6ia utica" (/;Z) g 257) "o
:onceito de !iberdade tornado mundi ai-prese11te e i3aQreza da
auioconsc7a7c7b'(FZ).$. 142): pelo fate de ja ter suspendido a oposigao ence
subjetividade e objetividade, entre Him meramente sulgetivo e Him cabalmente
realizado, a id6ia utica 6, tamb6m, o "acabamento ( Ho.Z/enaqn::g do espirito
objetivo '', na medida em que ela em si ja superou as respectivas
unilateralidades do espirito subjetivo e do espirito objeEivo (f $ 51 3), pris
dada uma dessas totalidade, a subjetiva, a "sistema rational" das
determinag6es da id6ia, e a objetiva, a efetividade substancial dense sistema
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conceitualmente apreendido em sua efetividade rational enquanto ''sistema",
tal coma o .Fle/2Z:& o caracteriza: ''a filosofia, porque 6 o .pex:crrzlaa/ do
rac70na/. 6 precisamente por ipso. o aP/fender do presence e dn e#pr7vo"

t Werke, v. 7, 24). Sabre a nilosofia homo "ciincial ' e coma sistema" v.
ambem xen.«,.,'/OHva do lsp r. (pno, CH ix. I i. 2i.i:ll'Flerte. 3, i4.

:iao perde nada atrav6s do seu progredir dia16tico, nem deixa nada para trac
sergio que carrega rudd consigo e se enriquece e se condensa dentro de sL"
(wz/ ctqxlr.250; werke,v.6,569) ' " "

no sentido arima, mas da composigao do prenuo ev74 aqui no sentido de

dwd7b separa4 em oposigao a ser um/ser-uno(ibid) Em vista dessa

! gl?lH: Hl::H:l; .:J=en
fnf?we/uny(c7jio) e enzzu'e/en(c7hdlD tomam-se um conceito nHos6Hica

no Idealismo e no Romantismo Alemao, homo conceito oposto a unidade
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fen6meno, p6r o Hinito no infinite, como vida." (id. 16; 25)

5



siegel

16
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