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texto comunicativo de urna solidariedade historica univer
sal. Essa anamnese constitui 0 contrapeso descentralizador
em face da perigosa concentra<;:ao da responsabilidade com
a qual a consciencia moderna do tempo, voltada apenas para
o futuro, sobrecarregou urn presente problem:itico que cons
titui, por assim dizer, 0 no de uma trama30.
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Hegel foi 0 primeiro a tomar como problema filosofico
o processo pelo qual a modemidade se desliga das sugestoes
normativas do passado que Ihe sao estranhas. Certamente,
na linha de uma critica da tradi<;:ao que inelui as experien
cias da Reforma e do Renascimento e reage aos come<;:os da
ciencia natural moderna, a filosofia dos novos tempos, da
escolastica tardia ate Kant, ja expressa a autocompreensao
da modemidade. Porem apenas no final do seculo XVlII 0
problema da autocertifica,Jo da modernidade se agu<;:ou a
tal ponto que Hegel pOde perceber essa questiio como pro
blema filosOfico e, com efeito, como 0 problema fundamen
tal de sua fi10sofia. 0 fato de uma modernidade sem mode
los ter de estabilizar-se com base nas cisoes por ela mesma
produzidas causa urna inquietude que Hegel concebe como
"a fonte da necessidade da filosofia"31. Quando a moderni-

30. Cf. 0 estudo de PEUKERT, H. "Aporie anamnetischer Solidaritat"
(Aporia da solidariedade anamnesica). In: Wissenschaftstheorie. Handlungs
theorie, Fundamentale Theologie (Teoria da ciincia. teoria da arao. teo/agia
fundamental). Dusseldorf, 1976, pp. 273 55. E tambem minha replica a H.
Ottmann, in: HABERMAS, J. Vorstudien und Ergdnzungen zur Theorie des kom
munikativen Handelns (Estudos previos e camplemenlos para a teoria da
ariio comunicativa). Frankfurt am Main, 1984, pp. 51455.

31. H.• vol. II, p. 20.

dade desperta para a consciencia de si mesma, surge urna ne
cessidade de autocertifica<;:ao, que Hegel entende como a
necessidade da filosofia. Ele ve a filosofia diante da tarefa
de apreender em pensamento 0 seu tempo, que, para ele, sao
os tempos modernos. Hegel esta convencido de que nao e
possivel obter 0 conceito que a filosofia forma de si mesma
independentemente do conceito filosOfico da modernidade.

Antes de tudo, Hegel descobre 0 principio dos novos
tempos: a subjetividade. Valendo-se desse principio explica
simultaneamente a superioridade do mundo moderno e sua
tendencia a crise: ele faz a experiencia de si mesmo como 0
mundo do progresso e ao mesmo tempo do espirito alienado.
Por isso, a primeira tentativa de levar a modernidade ao nivel
do conceito e originalmente uma critica da modernidade.

De modo geral, Hegel ve os tempos modernos caracte
rizados por urna estrutura de auto-rela<;:ao que ele denomina
subjetividade: "0 principio do mundo moderno e em geral
a liberdade da subjetividade, principio segundo 0 qual todos
os aspectos essenciais presentes na totalidade espiritual se
desenvolvem para alcan<;:ar 0 seu direito."" Quando Hegel
caracteriza a fisionomia dos novos tempos (ou do mundo mo
demo), e1ucida a "subjetividade" por meio da "liberdade" e
da "reflexao": "A grandeza de nosso tempo e0 reconheci
menlo da liberdade, a propriedade do espirito pela qual este
esta em si consigo mesmo."33 Nesse contexto a expressao
subjetividade comporta sobretudo quatro conota<;:oes: a) in
dividualismo: no mundo modemo, a singularidade infinita
mente particular pode fazer valer suas pretensoes34; b) direi
to de critica: 0 principio do mundo modemo exige que aqui-

32. H., vol. VII, p. 439, mais documenta!;:ao no art. "Modeme Welt" (0
mundo modemo), Obras, vol. de indices, pp. 417 55.

33. H., vol. XX, p. 329.
34. H.. vol. VII, p. 311.



10 que deve ser reconhecido por todos se mostre a cada urn
como algo legitimo35 ; c) autonomia da ariio: 10 proprio dos
tempos modemos que queiramos responder pelo que faze
mos"; d) por fim, a propriafilosofia idealista: Hegel consi
dera como obra dos tempos modemos que a filosofia apreen
da a ideia que se sabe a si mesma".

Os acontecimentos-chave histaricos para 0 estabeleci
mento do principio da subjetividade sao a Reforma, 0 Ilu
minismo e a Revoluriio Francesa. Com Lutero, a flO religio
sa tomou-se reflexiva; na solidao da subjetividade, 0 mundo
divino se transformou em algo posta por nos3'. Contra a flO
na autoridade da predica,ao e da tradi,ao, 0 protestantismo
afirma a soberania do sujeito que faz valer seu discerni
mento: a hOstia nao 10 mais que farinha, as reliquias nao sao
mais que OSSOS39. Depois, 11 Declara,ao dos Direitos do Ho
mem e 0 C6digo Napoleonico real,aram 0 principio da liber
dade da vontade como 0 fundamento substancial do Estado,
em detrimento do direito historico: "Considerou-se 0 direi
to e a eticidade como fundados no solo presente da vontade
do homem, ja que outrora existiam apenas como manda
mento de Deus, imposto de fora, escrito no Antigo e no Novo
Testamento, ou presentes na forma de urn direito especial em
velhos pergaminhos, enquanto privilegios, ou em tratados."40

Alem disso, 0 principio da subjetividade determina as
manifesta,oes da cultura moderna. Primeiramente, isso vale
para a ciencia objetivante que, ao meSilla tempo, desencan
ta a natureza e liberta 0 sujeito cognoscente: "Assim todos

os milagres foram contestados; pois a natureza 10 agora urn
sistema de leis conhecidas e reconhecid1!s, no qual 0 homem
esta em casa, e so 10 considerado onde ele se sente em casa'
ele 10 livre pelo conhecimento da natureza."4! Os conceito;
morais dos tempos modemos sao talhados para reconhecer
a liberdade subjetiva dos individuos. Fundam-se, por urn
lado, no direito do individuo de discernir como valido 0 que
ele deve fazer; por outro, fundam-se na exigencia de que
cad1! urn persiga os fins do bem-estar particular em conso
nancia com 0 bem-estar de todos os outros. A vontade sub
jetiva ganha autonomia sob leis universais; mas "so na von
lade, enquanto subjetiva, pode a liberd1!de, ou a vontade que
eem si, ser efetiva"42. A arte moderna revela a sua essencia
no romantismo; a forma e 0 conteudo da arte romantica sao
determinados pela absoluta interioridade. Levada ao con
ceito por Friedrich Schlegel, a ironia divina espelha a expe
riencia de si de urn eu descentrado, "para 0 qual todos os
la,os estao rompidos e que somente quer viver na felicida
de que 0 gozo de si mesmo proporciona"43. A auto-realiza
,ao expressiva toma-se 0 principio de uma arte que se apre
senla como forma de vida: "Porem, segundo este principio,
eu so vivo como artista se toda minha a,ao e exterioriza,ao
... permanecerem para mim apenas como aparencia e assu
mirem urna forma que fique totalmente sob meu poder."44
A realidade efetiva somente alcan,a a expressao artistica na
refra,ao subjetiva da alma sentimental: ela 10 "uma mera
aparencia por meio do Eu".

Na modernidade, portanto, a vida religiosa, 0 Estado e
a socied1!de, assim como a ciencia, a moral e a arte transfor-
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35. H., vol. VII, p. 485.
36. H., vol. XVIII, p. 493.
37. H., vol. XX, p. 458.
38. H., vol. XVI. p. 349.
39. H., vol. XII, p. 522.
40. Ihid.

41.1b;d.
42. H., vol. VII, p. 204.
43. H., vol. XIII, p. 95.
44. H., vol. XIII, p. 94.



45. Cf. 0 resumo no § 124 da Filosojia do direito: "0 direito da Jiber
dade subjetiva constitui 0 ponto central e critico que marca a difereo<;a entre a
Antiguidade e as tempos modemos. Esse direito, em sua infinitude, Ii: pronun
ciado no cristianismo e converteu-se em principia universal e efetivo de uma nova
forma do mundo. Fazem parte de suas configura90es mais pr6ximas 0 arnor, 0

romantismo, a meta da etema felicidade do individuo etc., em seguida a mo
ralidade e a boa consciencia, depois outras fannas que se destacam em parte
como principios da sociedade civil e como momentos da constituil;3.0 politica,
que, em parte, se apresentam de urn modo geral na hist6ria, particulannente na
hist6ria da arte, da ciencia e da filosofia" (H., vol. VII, p. 233).

mam-se igualmente em personifica,oes do principio da sub
jetividade45

• Sua estrutura e apreendida enquanto tal na fi
losofia, a saber, como subjetividade abstrata no cogito ergo
sum de Descartes e na figura da consciencia de si absoluta
em Kant. Trata-se da estrutura da auto-rel~aodo sujeito cog
noscente que se dobra sobre si mesmo enquanto objeto para
se compreender como em uma imagem especular, justamen
te de modo "especulativo". Kant toma essa abordagem da
filosofia da reflexao como base de suas tres "Criticas". Ele
faz da razao 0 supremo tribunal ante 0 qual deve se justifi
car tudo aquilo que em principio reivindica validade.

Com a analise dos fundamentos do conbecimento, a
critica da razao pura assume a tarefa de criticar 0 mau uso
de nossa faculdade de conbecimento, talhada para a rela,ao
com fenomenos. Kant substitui 0 conceito substancial de ra
zao da tradi,ao metafisica pelo conceito de uma razao cin
dida em seus momentos, cuja unidade nao tern mais que urn
carater formal. Ele separa do conbecimento teorico as fa
culdades da razao pratica e do juizo e assenta cada uma delas
sobre seus proprios fundamentos. Ao fundar a possibilidade
do conbecimento objetivo, do discernimento moral e da ava
lia9ao estetica, a razao critica nilo 56 assegura suas proprias
faculdades subjetivas e torna transparente a arquitetonica da
razao, mas tambem assume 0 papel de urn juiz supremo pe-
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46. E. Kant, Critica da raziio pura, B 779.

Kant expressa 0 mundo moderno em urn edificio de
pensamentos. De fato, isto significa apenas que na filosofia
kantiana os tra,os essenciais da epoca se refletem como em
urn espelho, sem que Kant tivesse conceituado a moderni
dade enquanto tal. So mediante uma visao retrospectiva He
gel pode entender a filosofia de Kant como auto-interpreta
,ao decisiva da modernidade. Hegel visa conbecer tambem 0

IV

rante 0 todo da cultura. Como dira mais tarde Emil Lask, a
filosofia delimita, a partir de pontos de vista exclusivarnen
te formais, as esferas culturais de valor enquanto ciencia e
tecnica, direito e moral, arte e critica de arte, legitimando-as
no interior desses limites46

Ate 0 final do seculo XVIII, a ciencia, a moral e a arte di
ferenciararn-se institucionalmente tambem como areas de ati
vidade em que questoes de verdade, de justi,a e de gosto sao
exarninadas de modo aut6nomo, isto e, sob seus aspectos es
pecificos de validade. Por urn lado, essa esfera do saber se
isolara totalmente da esfera da fe e, por outro, das relar;oes
sociais juridicamente organizadas assim como do convivio
cotidiano. Nesses ambitos reconbecemos precisamente as
esferas que Hegel compreendera mais tarde como expres
soes do principio da subjetividade. Na medida em que a
reflexao transcendental, na qual 0 principio da subjetivida
de se apresenta, por assim dizer, em sua nudez, reivindica
ao mesmo tempo competencia juridica perante essas esferas,
Hegel ve na filosofia kantiana a essencia do mundo moder
no concentrada como em urn foco.
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que restou de impensado nessa expressao mais refletida da
epoca: Kant nao considera como cisoes as diferenciayoes
no interior da razao, nem as divisoes formais no interior da
cultura, nem em geral a dissociayao dessas esferas. Por esse
motivo, Kant ignora a necessidade que se manifesta com as
separayoes impostas pelo principio da subjetividade. Essa ne
cessidade se impoe it filosofia assim que a modemidade se
concebe como uma epoca historica, assim que toma cons
ciencia da ruptura com os passados exemplares e da neces
sidade de haurir de si mesma tudo que e normativo, enquan
to problemas historicos. Coloca-se entao a questiio de saber
se 0 principio da subjetividade e a estrutura de consciencia
de si que Ihe e imanente sao suficientes como fonte de orien
tayoes normativas, se bastam para "fundar" nao apenas a cien
cia, a moral e a arte, de urn modo geral, mas ainda estabilizar
uma formayao historica que se desligou de todos os com
promissos historicos. Agora a questao e saber se da subjeti
vidade e da consciencia de si podem obter-se criterios pro
prios ao mundo moderno e que, ao mesmo tempo, sirvam
para se orientar nele; mas isso significa tarnbem que possam
ser aptos para a critica de urna modemidade em conflito con
sigo mesma. Como e possivel construir, partindo do espirito
da modemidade, urna forma ideal intema que nao se limite a
imitar as multiplas manifestayoes historicas da modemidade
nem Ihes seja exterior?

Posta a questiio desse modo, a subjetividade se revela urn
principia unilateral. Com efeito, este possui urna forya ine
dita para gerar urna formayao da liberdade subjetiva e da
reflexao e minar a religiao, que ate entiio se apresentava como
o poder unificador por excelencia. Mas esse mesmo princi
pio nao tern forya suficiente para regenerar no medium da
razao 0 poder unificador da religiao. A orgulhosa cultura
reflexiva do lIurninismo rompeu com a religiao e "a pos ao

lado de si ou se pos ao lado dela"47. 0 rebaixamento da reli
giao conduz a uma dissociayao entre fe e saber que 0 lIu
minismo nao e capaz de superar por meio de suas proprias
foryas. Por isso aparece na Fenomenologia do esp/rita sob
o titulo de mundo do espirito alienado de Si48 : "Quanto mais
progride a formayao, mais diverso e 0 desenvolvimento das
manifestayoes vitais em que a cisao pode se entrelayar, maior
e 0 poder da cisao ... e mais insignificantes e estranhos ao
todo da formayao sao os esforyos da vida (outrora a cargo
da religiao) para se reproduzir em harmonia."49

Essa frase provem de urn escrito polemico contra
Reinhold, 0 charnado DifJerenzschrift, de 180I, em que Hegel
concebe a harmonia dilacerada da vida como sendo 0 desa
fio pratico e a necessidade da filosofia50 A circunstiincia
de que a consciencia do tempo se destacou da totalidade e 0

espirito se alienou de seu si constitui para ele justamente
urn pressuposto do filosofar contemporaneo. Outro pressu
posta necessario sobre 0 qual a filosofia pode empreender
sua tarefa e, para Hegel, 0 conceito de absoluto, tornado de
emprestimo inicialmente de Schelling. Com ele, a filosofia
pode assegurar de antemao a meta de apresentar a razao co
mo 0 poder unificador. A razao deve certamente superar 0

estado de cisao em que 0 principio da subjetividade arre
messara nao s6 a propria razao mas tambem "0 sistema in
teira das relayoes vitais". Com sua critica, dirigida diretamen-

47. H., vol. II, p. 23.
48. H., voL III, pp. 362 55.

49. H., vol. II, p. 22.
50. "Quando 0 poder de unifica((ao desaparece da vida do homem, e as

antiteses perdem sua relacao vital e reciprocidade e ganham independencia,
origina-se a necessidade da filosofia. Ate aqui esta necessidade foi uma con
tingencia; porern, sob a cisao dada, ea tentativa necessaria de superar a oposi
~ao entre subjetividade e objetividade fixas e de conceber como urn devir 0

ser-que-deveio do mundo intelectual e real" (H.. vol. II, p. 22).



51. H., vol. II, pp. 25 5S.
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te com Holderlin e Schelling, permanece ainda presa aos
passados exemplares do cristianismo primitivo e da Antigui
dade. Somente durante 0 periodo de Jena, Hegel consegue,
com 0 seu proprio conceito de saber absoluto, uma posiyao
que the permite ultrapassar os produtos do esclarecimento 
arte romintica, religiao radona! e sociedade burguesa -, sem se
orientar por modelos estrarrhos. Com esse conceito de abso
luto, Hegel retrocede, todavia, em relayao as intuiyoes de ju
ventude: pensa em superar a subjetividade dentro dos limi
tes da filosofia do sujeito. Disso resulta 0 dilema de ter de ne
gar afinal a autocompreensao moderna a possibilidade de urna
critica da modernidade. A critica a subjetividade dilatada em
potencia absoluta transforma-se ironicamente em repreen
sao do filosofo a estreiteza de espirito dos sujeitos, que ainda
nao compreenderam sua filosofia nem 0 curso da historia.
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te aos sistemas filosoficos de Kant e Fichte, Hegel quer, ao
mesmo tempo, encontrar a autocompreensao da modernida
de que neles se exprime. Ao criticar as oposiyoes filosOficas
entre natureza e espirito, sensibilidade e entendimento, enten
dimento e razao, razao pratica e razao te6rica, juizo e imagi
nayao, eu e nao-eu, finito e infinito, saber e fe, Hegel pre
tende responder a crise que esta na cisao da propria vida. De
outro modo, a critica filosOfica nao se poderia propor a sa
tisfayao da necessidade que a suscitou objetivamente. A criti
ca ao idealismo subjetivo e, ao mesmo tempo, a critica de
urna modernidade que so por esse caminho pode se certificar
do seu conceito e, com isso, estabilizar-se sobre si mesma.
Para isso, a critica nao pode nem deve se servir de outro ins
trumento senao daquela reflexao na qual recorrhece a mais
pura expressiio do principio dos novos tempos' I. Se a moder
nidade deve se fundar por seus proprios meios, entao Hegel
tern de desenvolver 0 conceito critico de modernidade, par
tindo de uma dialetica imanente ao proprio principio do es
clarecimento.

Veremos como Hegel executa esse programa e, com isso,
enreda-se em urn dilema. Uma vez efetuada a dialetica do
esclarecimento, 0 impulso para a critica do tempo presente
se esgotara, impulso que, entretanto, a colocou em movi
mento. De inicio, e preciso mostrar 0 que se oculta naquela
"antecamara da filosofia", em que Hegel acomoda "0 pres
suposto do absoluto". as motivos da filosofia da unificayao
remontam as experiencias de crise do jovem Hegel. Elas
estao atras da convicyao de que a razao pode ser convocada,
enquanto poder reconciliador, contra as positividades da epa
ca dilacerada. No entanto, a versao mito-poetica de urna re
conciliayao da modernidade, que Hegel partilha inicialmen-

I



CAPITULO II

o CONCEITO HEGELIANO
DE MODERNIDADE

Quando em 1802 Hegel trata dos sistemas de Kant, Ja
cobi e Fichte sob 0 aspecto da oposi9ao entre fe e saber, a
fim de explodir a filosofia da subjetividade a partir do seu
interior, nao procede de urn modo rigorosamente imanente.
Nesse momento, ap6ia-se tacitamente no seu diagn6stico da
epoca do Iluminismo; apenas este 0 autoriza a pressupor 0
absoluto e, portanto, a colocar a razao (ao contnirio do que
se passa na filosofia da reflexao) como pader de unifica
fiia: "A cullura elevou de tal modo nossa epoca (1) acima da
velha oposi9ao entre filosofia e religiao positiva ... que este
confronto entre fe e saber foi transferido para 0 interior da
propria filosofia ... Resla saber, porem, se a razao vencedora
nao experimentou 0 mesmo destino, que costuma ter a for9a
Vitoriosa das na90es barbaras perante a fragilidade vencida
das na90es mais cultas: preserva a superioridade pela domi
lla9aO exterior, mas sucumbe aos vencidos no dominio do es
pirito. Vista de perto, a gloriosa vit6ria que a razao esclareci
da alcan90u sobre a fe, considerada como oposta a si segun-
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3. HENRICH, D. "Historische Voraussetzungen von Hegels System"
(Pressupostos hist6ricos do sistema hegeliano). In: Hegel im Kontext (Hegel
em contexto). Frankfurt am Main, 1971, p. 55.

4. R., vol. I, p. 107.
5. Hegel insinua isso com a seguinte observa9ao: "A forma de tratamen

to da reiigiao crista, muito em voga nos nossos dias, que toma a razao e a mo
ralidade como base do seu exame e recorre ao espirito das na90es e dos tempos
em sua explica9ao, e considerada por uma parte dos nossos contemporaneos,
que se destacam pelo seu conhecimento, sua lucida razao e suas boas inten
90es, como urn benfazejo Iluminismo que conduz aos fins da humanidade, a
verdade e avirtude, e, por outra parte, respeitavel por iguais conhecimentos e
finalidades igualmente benevolas, alem de amparada por urn prestigio secular
e pelo poder publico, e proclamada como mera deteriora9ao" (Hegel, vol. I, p.
104); cf. HENRICH, 1971, pp. 52 ss.

corn 0 te610go Gottlieb Christian Storr, representante da or
todoxia protestante. Orientavam-se filosoficamente pela filo
sofia kantiana da moral e da religiao e politicamente de acor
do corn as ideias difundidas pela Revolu,ao Francesa. A seve
ra disciplina no seminario exercia uma fun,ao provocadora:
"Para a maioria (dos seminaristas), a teologia de Storr, 0 re
gulamento do seminario e a constitui,ao do Estado, que con
feria a ambos a sua prote,ao, mereciam uma revolu,ao."3
No quadro dos estudos teol6gicos, empreendidos por Hegel
e Schelling naquela epoca, esse impulso rebelde assume a
forma mais moderada de urn retorno reformador ao cristia
nismo primitivo. Atribuem a Jesus a inten,ao que eles me
nos tern de "introduzir moralidade na religiosidade de sua
na,ao"4 Corn isso, voltam-se tanto contra 0 partido do Ilu
minismo como contra 0 da ortodoxia5 Os dois lados se ser
vern dos instrurnentos hist6rico-criticos da exegese biblica,
embora persigam objetivos contrarios, isto e, au justificar a
religiao racional, como e conhecida desde Lessing, ou de
fender contra esta a estrita doutrina luterana. A ortodoxia en
contrava-se na defensiva e tinha de se servir do metodo cri
tico dos seus adversarios.
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do 0 estreito criterio de sua concep,ao de religiao, nao e outra
coisa senao 0 fato de que nem a religiao positiva, que com
bateu, nem ela, que venceu, permaneceu razao."! Hegel esta
convencido de que a epoca do Iluminismo, que culmina ern
Kant e Fichte, erigiu a razao ern um mero idolo; ela substi
tuiu a razao pelo entendimento ou pela reflexao de modo
equivocado e, corn isso, elevou algo finito a absoluto. Na
verdade, 0 infinito da filosofia da reflexao e algo racional
simplesmente posto pelo entendimento e que se esgota na
nega,ao do finito: "Ao fixa-Io (0 infinito), 0 entendimento
o opile de modo absoluto ao finito, ao fixar a atividade da
razao na oposiGao, a reflexao, que se elevara arazao superan
do 0 finito, reduziu-se novamente ao entendimento; alem
disso, ela tern ainda a pretensao de permanecer racional mes
mo nesse declinio."2 Entretanto, como mostra esse discurso
pouco circunstanciado sobre 0 "declinio", Hegel introduz
aqui, de maneira sub-repticia, 0 que visa demonstrar: pri
meiro teria de mostrar, e nao simplesmente pressupor, que
uma razao, que e mais do que 0 entendimento absolutizado,
tambem pode reunificar de modo igualmente indispensavel
aquelas oposi,iles que tem de desenvolver discursivamente.
o que encoraja Hegel a pressupor urn poder absoluto de uni
fica,ao sao menos os argumentos do que suas experiencias
biograficas - a saber, as relativas a crise de sua epoca, que
acumulou e elaborou ern Tiibingen, Bema e Frankfurt e de
pois levou consigo para Jena.

Como se sabe, 0 jovem Hegel e seus companheiros no
seminario de Tiibingen eram partidarios dos movimentos da
epoca ern favor da liberdade. Viveram diretamente no campo
de tensiles do lluminismo religioso e polemizaram sobretudo

1. R., vol. II, pp. 287-8.
2. H., vol. II, p. 21.
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A posi9ao de Hegel atravessa essas duas frentes. Com
Kant, considera a religiao como "0 poder de aplicar e validar
os direitos que a razao concedeu"6 Mas tal poder s6 pode
alcan9ar a ideia de Deus se a religiao penetrar 0 espirito e
os costumes de urn povo, se estiver presente nas institui90es
do Estado e na praxis da sociedade, se sensibilizar a maneira
de pensar e as motiva90es dos homens para os preceitos da
razao pratica e impregnar-se na alma. Apenas como elemen
to da vida publica a religiao pode conferir Ii razao uma efi
cacia pn\tica. Hegel inspira-se em Rousseau quando formu
la as tres exigencias para urna autentica religiao popular:
"Suas doutrinas tern de se fundar em uma razao universal.
Imagina9ao, cora9ao e sensibilidade nao podem permane
cer vazios. Epreciso que ela se estabele9a de modo tal, que
todas as necessidades da vida e as a90es publicas do Estado
nela se integrem."7 Sao tambem inconfundiveis os eeos ao
culto da razao dos dias da Revolu9ao Francesa. A partir dessa
visao, explica-se a dupla frente dos escritos teol6gicos de
juventude contra a ortodoxia e a religiao racionaI. Ambas apa
recem como produtos complementares e parciais de urna di
nilmica do esclarecimento que impele, no entanto, para alem
dos limites do esclarecimento.

Urn positivismo da eticidade e, aos olhos do jovem He
gel, 0 signo da epoca. Ele denomina "positivas" as religioes
que se fundam unicamente na autoridade e nao colocam 0

valor do homem em sua morals; positivas sao as prescri90es
segundo as quais os rieis hao de alcan9ar a gra9a divina por
meio da obra e nao pela a9ao moral; positiva e a esperan9a

6. H., voL I, p. 103.
7. H., vol. I, p. 33.
8. H., vol. I, p. 10. As express6es "moral" e "eticidade" sao ainda usadas

como sinonimas pelo jovem Hegel.

de urna recompensa no alem, positiva e a separa9ao de uma
doutrina, concentrada nas maos de alguns, em rela9ao Ii vida
e Ii propriedade de todos; positiva e a separa9ao entre 0 sa
ber do sacerdote e a fe fetichista das massas e, do mesmo
modo, 0 atalho que leva Ii eticidade por meio da autoridade
e dos atos milagrosos de urna pessoa; positivas sao as garan
tias e amea9as dirigidas Ii mera legalidade das a90es; por
fim, e sobretudo, positiva e a separa9ao entre a religiao pri
vada e a vida publica.

Se isso tudo caracteriza a fe positiva, defendida pelo
partido ortodoxo, 0 partido filos6fico nao deveria ter pro
blemas. Este insiste no principio de que a religiao nao tern
absolutamente nada de positivo em si mesma, mas que esta
autorizada pela razao humana universal, de modo que "todo
homem reconhece e sente as obriga90es [da religiao] se es
tiver atento a elas"9 Porem, contra os iluministas, Hegel sus
tenta que uma religiao racional nao representa uma abstra
,ao menor do que a fe fetichista, pois e incapaz de interes
sar 0 corac;ao e influenciar os sentimentos e as necessida
des. Do mesmo modo, ela 56 leva a outra forma de religiao
privada porque esta apartada das institui90es da vida publica
e nao desperta nenhum entusiasmo. A moral, mediada pela
religiao, s6 seria capaz de "entrela9ar-se em todas as rela,oes
do Estado"10 se a religiao racional se apresentasse publica
mente em festas e cultos, associando-se a mitos e dirigindo-se
ao cora9ao e aimaginac;ao. Na religiao, a razao assume uma
forma objetiva somente sob as condi90es da liberdade poli
tica; a "religiao popular, que produz e nutre os grandes pen
samentos, caminha de maos dadas com a liberdade"ll.

9. H., vol. I, p. 33.
10. H., voL I, p. 77.
11.H.,voLI,p.41.



12. H., vol. t, p. 254.
13. Sabre os escritos politicos do jovem Hegel, cf. vol. I, pp. 255 55.,

268 55., 428 55., 451 55. De fato, falta ainda nos escritos politicos de Hegel 0

equivalente para a critica do Iluminismo. Hegel repara essa ausencia, como se
sabe, na Fenomenologia do espirito sob 0 titulo "A liberdade absoluta e 0 ter
ror", Aqui tambem dirige-se contra urn partido filosofico que se op6e com exi
gencias abstratas a urn velho regime, entrincheirado em sua positividade. Por
Dutro lado, a experiencia de crise encontra nos escritos politicos urna expres
sao ainda mais eloqiiente e, pelo menos, mais direta do que nos teol6gicos.
Hegel invoca imediatamente a necessidade do tempo, 0 sentimento da contra
dil;ao, a necessidade de transformal;ao, 0 impulso de romper os limites: "A ima
gem de tempos melhores e mais justos apoderou-se vivamente da alma dos ho
mens, e uma saudade, um desejo por um estado mais puro e mais livre moveu
todos os animos e cindiu com a realidade efetiva" (H., vol. I, pp. 268-9). Cf.
tambem meu posfacio para: HEGEL, G. W. F. Politische Schriften (Escritos po
liticos). Frankfurt am Main, 1966, pp. 343 ss.

14. H., vol. I, p. 465.
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15. H., vol. I, pp. 219 e 234-5.
16. H., vol. I, p. 318.

Em seus primeiros escritos, Hegel opera com a for~a de
reconcilia~iio de uma razao que nao se deixa deduzir ime
diatamente da subjetividade.

Ele acentua 0 lade autorititrio da consciencia de si sem
pre que tem em vista a cisao causada pela reflexao. Os fen6
menos modemos do "positivo" desmascaram 0 principio da
subjetividade como urn principio da domina~ao. Eassim que
a positividade da religiao contemporiinea, que ao mesmo
tempo foi provocada e consolidada pelo esclarecimento, e 0

positivismo do etico caracterizam em geral a "miseria do
tempo"; e '''na miseria, ou 0 homem torna-se objeto e e opri
mido, ou tem de tomar a natureza um objeto e oprimi-Ia"16

II

ridicas, enrijecidas na positividade, tomaram-se um poder
estranbo. Nesses anos, por volta de 1800, Hegel reserva iI
religiiio e ao Estado 0 mesmo veredicto de terem se reduzi
do a algo puramente meciinico, a uma engrenagem, a urna
mitquina15.

Esses sao, portanto, os motivos hist6ricos que levam
Hegel a projetar a razao a priori como urn poder que nao ape
nas diferencia e fragmenta 0 sistema das rela~6es de vida,
mas que tambem 0 reunifica. No conflito entre ortodoxia e
Iluminismo, 0 principio da subjetividade gera uma positivi
dade que, em todo caso, provoca a necessidade objetiva de
sua supera~iio. No entanto, antes de poder levar a cabo essa
dialetica do esclarecimento, Hegel tem de mostrar como a
supera~ao da positividade pode ser explicada a partir do mes
mo principio do qual deriva.

o DISCURSO FlLOs6FlCO DA MODERNIDADEJORGEN HABERMAS

Por isso 0 Iluminismo e apenas 0 reverso da ortodoxia.
Assim como esta insiste na positividade da doutrina, aquele
insiste na objetividade dos preceitos da razao; ambos se ser
vem dos mesmos instrumentos da critica biblica, ambos fir
mam 0 estado de cisao e sao igualmente incapazes de consti
luir a religiao como totalidade etica de urn povo e de inspirar
urna vida em liberdade politica. A religiao racional, assim
como a positiva, parte de urna oposi~ao, "de algo que n6s nao
somas e deveriamos ser"12,

Hegel critica essa mesma forma de cisao nas rela~6es

politicas e nas institui~6es publicas da sua epoca, sobretudo
na domina~ao do govemo da cidade de Berna sobre Waadt
land, na constitui~ao oligarquia de Wiirttemberg e na cons
titui~ao do imperio alemao13 Assim como 0 espirito vivo
do cristianismo primitivo abandonou a religiao positiva da
ortodoxia contemporiinea, tambem na politica "as leis per
deram sua antiga vida, e a vivacidade atual de nossos dias
nao soube constituir-se em leis"14. As formas politicas e ju-
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IV

Na tradi9ao aristotelica, 0 conceito de politic,a como
urna esfera que abrange 0 Estado e a so:ied~de, propno da
antiga Europa, manteve-se sem interrup9ao a~e 0 seculo XIX.
Segundo essa concep9ao, a economla do~estlca, uma eco
nomia de subsistencia baseada na produ9ao agro-artesanaI,
compIementada peIos mercados Iocais, constitui ~ fundamen
to de urna ordem politica global. A estratlf,ca9ao social ~ .a
participa9ao diferencial no (ou a ,:xclusao do) p~der p~htl
co caminbam juntas; a constltu19ao da domma9ao pohtlca
integra a sociedade em seu todo. Evidentemente, essa con
ceitua9ao nao se ajusta mais as sociedades modemas, nas
quais a circula9ao de mercadorias da economla capltahs:a,
organizada no direito privado, desh~a-se da admlmstra9ao

do poder. Por meio dos media que sao 0 valor de troca e 0

poder, dois sistemas de a9ao se d,ferenclaram, c,ompletan
do-se funcionalmente: 0 social separou-se do pohtlco, a so
ciedade economica despolitizada separou-se do Estado buro
cratizado. Esse desenvolvimento acabou por exceder a capa
cidade explicativa da doutrina c1assica da politic~. Por ISSO,

desde os fins do seculo XVIII, esta se decompoe em urna
teoria social fundada na economia politica, por urn lado, e
em urna teoria do Estado inspirada no direito natural mo-

demo, por outro. .
Hegel encontra-se no centro desse desen:,olvlmento

cientifico. Foi 0 primeiro tambem a dar expressao termmo
logica a uma conceitua9ao adaptad~ a sociedade modem~,
separando a esfera politica da "socledade civil burguesa .
Ele recupera, por assim dizer, em tennos de urna teona so
cial, a contraposi9ao da teoria da arte entre modermd~de e
Antiguidade: "Na sociedade civil burguesa, cada urn e f,m
para si mesmo e todos os outros nao sao nada. Ma! sem
rela9ao com os outros ele nao pode alcan9ar a extensao dos

seus fins. Esses outr05 sao, portanto, 0 meio para urn fim
particular. Este, parem, da a si meSilla a forma da univer
salidade por meio da rela9ao com os outros e se satisfaz ao
satisfazer, ao mesmo tempo, 0 bem-estar dos outros:'" Hegel
descreve as rela90es mercantis como urn dominio neutrali
zado eticamente para a persecu9ao estrategica de interesses
privados e "egoistas", na qual estes fundam simultaneamen
te urn "sistema de dependencia multilateral". Na descri9ao
de Hegel, a sociedade civil burguesa aparece, por urn lado,
como uma "eticidade perdida em seus extremos", como "al
go que pertence a corruP9ao"38 Por outro, como "a cria9ao
do mundo moderno"39, tern sua justifica9ao na emancipa
,ao do individuo que adquire liberdade formal: 0 desenca
deamento da arbitrariedade da carencia e do trabalho e urn
momento necessario no processo para "formar a subjetivi
dade em sua particularidade"4o

Embora 0 novo tenno "sociedade civil burguesa" so se
apresente mais tarde, na Filosofia do direito, Hegel ja havia
elaborado 0 novo conceito em seu periodo de lena. No en
saio Sobre os modos de tratamento cientifico do direito na
tural (1802), toma a economia politica como referencia para
"analisar 0 sistema de dependencia universal reciproca em
vista das carencias fisicas e do trabalho e [da] acumula9ao
para as mesmas"41, como 0 "sistema da propriedade e do di
reito". Aqui ja se coloca para ele 0 problema de como nao
conceber a sociedade civil burguesa meramente como uma
esfera de decadencia da eticidade substancial, mas, ao mes
rna tempo, em sua negatividade, como urn momenta neces-

37. H., vol. VII, p. 340.
38. H.. vol. VII. pp. 340 e 344.
39. H., vol. VII, p. 340.
40. H., vol. VII, p. 343.
41. H., vol. II, p. 482.
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43. Nas lio;oes de tilosofia do direito pronunciadas no semestre de inver
no de 1819/20, Hegel salienta de urn modo ainda rnais energico do que no
Iivro a estrutura de crise da sociedade civil. Cf. a introdur;ao de D. Henrich a:
HEGEL, G. W. F. Philosophie des Rechts. Die Vor/esung von 1819/20 in einer
Nachschrij't (Filosojia do direito. A !if/50 de 1819120 em urn pos-escrito).
Frankfurt am Main, 1983, pp. 18 SS.

44. Cf. HORSTMANN, R. P. "Probleme der Wandlung in Hegels Jenaer
Systemkonzeption" (0 problema da mudanfYa na concepfYao hegeliana de sis
tema), Phil. Rundsch. 9, 1972, pp. 95 ss.; id., "Ober die Rolle der biirgerlichen

sociedade, a forma,ao da vontade politica e 0 aparelho esta
tal, deva-se resumir, ista e, voltar a si mesma apenas no Es
tado ou, mais rigorosamente, no govemo e em seu cume mo
nirquico. De inieio, Hegel pode apenas tornar plausivel 0 fato
de que e porque no sistema de necessidades e do trabalho ir
rompem antagonismos que nao podem ser amortecidos so
mente pela auto-regula,ao da sociedade civil; ele explica
isso, sempre it altura de seu tempo, com "a queda de uma
grande parte da popula,ao abaixo do nivel minimo necessa
rio it subsistencia ..., que acarreta de novo urna maior facili
dade para concentrar riquezas desproporcionais nas maos
de poucos"4J. No entanto disso resulta apenas a necessidade
funcional de integrar a sociedade antagonista em urna esfera
de viva eticidade. Esse universal, inicialmente apenas exigi
do, tern a dupla forma da eticidade absoluta: a que abarca a
sociedade como urn de seus momentos e a de urn "universal
positivo", que se distingue da sociedade para deter a tenden
cia de autodestrui,ao e, simultaneamente, conservar os resul
tados da emancipa,ao. Hegel pensa esse positivo como sendo
o Estado e soluciona 0 problema da media,ao por meio da
"supera,ao" da sociedade na monarquia constitucional.

Porem essa solu,ao s6 resulta concludente sob 0 pres
suposto de urn absoluto concebido segundo 0 padriio da
auto-rela,ao de urn sujeito cognoscente44. Ja na filosofia real
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42. H., vol. VII, p. 407.
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. . I arte da constata,ao de que 0 ideal
sario da etlcldad~. H~~ pnao ode ser restabelecido sob as
de Estado da Antlgm a e d p despolitizada. Por outro

d· - da socledade mo erna
con 1,0~S ,.d" daquela totalidade etica que 0 ocupara
lade, atem-se a [ela 0 nome de religiao popular. Logo,
pela pnmelra vez sob . _ entre 0 ideal etico dos antl
tern de estabelecer a medla,ao l'ndl'vI'dualismo da epo-

.dee supenor ao
gos, no senti 0 em q~'d d da modernidade social. Com a
ca moderna, e as rea I a es . d de que Hegel confor-

. - tr Estado e soc[e a , ,
diferencla,ao en e _ I n'odo afasta-se na mesma. , ropoe naque e pe ,
me 0 caso, Ja se p. f litica da restaura,ao como do
medida tanto da f[loso la po to 0 direito publico da res
direito natural raclonal. Enquan taco-es da eticidade subs-

- - . I ' das represen y

taura,ao nao val a em E t do como uma extensao das
tancial e amda concebe 0 . s ~atural individualista nao se
rela,6es faml~l~re.s, 0 dlr~t~~dade e identifica 0 Estado da
eleva sequer a [dela da e

d
. t com rela,6es do direito

'dad 0 do enten Imen 0 . . d
necessl e e . . a Porem a pecuhanda e
privado da sociedade.Civil burgue~v~1 quando 0 principio da
do Estado moderno so se t~n;,~~~:bido como urn principio
socledade clv[l burguesa e d' t . urna socializa,ao

.. - ldada pelo merea 0, IS 0 e,
de SOClal.[za

900
mo "0 rincipio dos Estados moder

niio polztlca. Uma vez q:ndidade extraordinarias de delxar

nos te~ essa~o:~~jee~~~dade desenvolver-se ate 0 extremo
o pnnclplO . . ssoal e ao mesmo tempo, re
autonomo da partlculandade pe I as~im conserva-Ia em si
conduzi-lo it unidade substanc[a e

"42 d' _
mesmo . . a 0 problema da me [a,ao~ I ao caractenz .

Essa ,ormu a, mas tambem a solu,ao tendenclO-
entre Estado e socledade, .dencia por si mesmo que a
sa que Hegel prop6e. Naobse eVI omo urn todo a familia, a
esfera da eticidade, que a range c
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58
f ada consciencia de si deu a Hegel

do periodo de Jena, a 19ur " mo "a unidade entre a
ensar 0 todD etlco co . .

o impulso para p , al,,45 Visto que um sUjellO que,
individuahdade e 0 umvers 'esmo se ve como um
aO se reconhecer, refere-se a SI mundo e~quanto totalidade

, ' I que enfrenta 0 msujelto Wllversa, 'vel e aO mesmo tempo,
dos objetos do conh

d
e~l~~:~i~~~~ interior desse mundo co:

comoumeumdlvl ua q 'c\ades Ora se 0 absoluto e
't outras entl . ,

mo uma entre mUl as ividade infinita (que renasce ,eteI?'a-

Pensado como subjet I de suas cinzas a glona
, 'd d ara e evar-Se

mente na objelIVl a e p t do universal e do singu-
b I t 46) os momen os f

do saber a so u 0 , 'dos no quadro de re e-
'd pensados como unl 'lar sO po em ser 16gico' por isso, no um-

d t nhecimento mono' al
rencias 0 au oco , ' anto universal prev ece
versal concreto, 0 sUjeltO e~qu No dominio da eticidade,
sobre 0 sujeito enquanto smgu ar.da subietividade de grau

l " sulta na pnmazla J ' d' ,
essa oglca re I'b dade subjetiva dos m lVl-

, d E tado sobre a [ er , I' "superzor 0 S . d "forte instituclona lsmoo H 'h 0 denommou e " Iduos, ' ennc d' 't' "A vontade indlvldua ,que
c\a filosofia hegeliana do lr~l o;eiramente integrada na or
Hegel chama de subjelIva, e m

l
'e' j'ustificada na medida

, 't' -es e em gera sodem das mstl Ull;O .' _ - "47
Sinstltu190es 0 sao. .

em que essas mesma d' - do universal e do smgu-
O delo para a me ta9ao , dutro mO , ' 'vidade de grau superIOr a

lar e oferecido pela mtersubjetl d em uma comunidade de
- - fi rrada da vonta e, -'forma,ao nao 0 Y 'b - s de coopera9ao: na um-

comunica9iio que esta so pressoe

. h" " HegeZ.Studien, vol. 9, 1974,
Gesellschaft in Hegels politischer Phllosop te ,

209 d J ) Hoffmeister (arg.),
pp. 55. I h '/ .nhie (Filosofia real e ena,

45. Jenenser Rea p I OSOr

Leipzig, 1931, p. 248. I caracteriza a tragedia que no terrenO do
46 Com essas palavras, Hege t consigo mesma; H., vol. II,

, 1 t 'gando etemamen e
etico encena esse abso u 0 JO

p.495. . I . .,.u Hegel (lntrodurQO a Hegel), 1983, p. 31.
47. HENRICH, Em eltung-

versalidade de urn consenso nao for9ado entre pessoas livres
e iguais, os individuos conservam uma instiincia de apela
~iio que tambern pode ser invocada contra formas particula
res da concretiza9ilo institucional da vontade comum, Nos
escritos hegelianos de juventude havia, como vimos, a op9iio
de explicitar a totalidade etica como uma raziio comunicativa
incorporada em contextos de vida intersubjetivos. Por essa
linha, uma auto-organiza9ao democratica da sociedade pode
ria substituir 0 aparelho estatal momirquico, Em contrapar
tida, a I6gica do sujeito que se concebe a si mesmo impoe 0

institucionalismo de um Estado forte,
Mas se 0 Estado da Filosofia do direito e elevado it

"efetividade c\a vontade substancial, ao que e racional em si
e para si", "segue-se dai a conseqiiencia, sentida como pro
VOCa9iio por seus contemporaneos, de que os movimentos
politicos que repelem os limites tra9ados pela filosofia aten
tam contra a pr6pria raziio, Assim como a filosofia da reli
giiio acaba desconsiderando as necessidades religiosas insa
tisfeitas do povo48, a filosofia politica tambem se retira da
realidade politica insatisfeita, A exigencia de autodetermi
na9iio democratica, que se anuncia energicamente na revo
lu~iio de julho em Paris e com mais cautela na proposta de
reforma eleitoral pelo gabinete ingles, provoca nos ouvidos
de Hegel uma "dissoniincia" ainda mais estridente, Dessa vez,
Hegel sente-se tao inquieto com a discrepiincia entre razao
e presente hist6rico que, com seu artigo "Sobre 0 projeto
ingles de reforma", coloca-se francamente do lado da Res
taura9iio,

48. "Quando aos pobres 0 evangelho nao emais pregado, quando 0 sal
se toma insipido e todas as principais festas sao abolidas em silencio, enmo 0

povo, para cuja razao, que sempre sera escassa e concisa, a verdade sO pode
estar na representa~ao, ja rno sabe mais lidar com 0 impulso de seu interior"
(H" vol. XV/(, p, 343),



49. Hegel. 19S3. p. 51.

Bastou Hegel elevar ao conceito a cisao da modemida
de para a inquieta,ao e 0 movimento da modemidade se dis
porem a implodi-Io. Isso se explica pelo fato de que Hegel
somente pOde efetuar a critica da subjetividade no iimbito da
filosofia do sujeito. Onde 0 poder da cisao deve atuar ape
nas para que 0 absoluto possa se provar como poder de uni
fica,ao, nao pode haver moos "falsas" positividades, mas me
ras cisoes que tambem estao autorizadas a reivindicar urn
direito relativo. Foi 0 "forte" instituciona1ismo que condu
ziu a pena de Hegel quando declarou, no prefacio da Filo
sofia do direito, que 0 efetivo e racional. Nas li,oes prece
dentes do semestre de invemo de 1819-20, encontra-se cer
tamente a formula,ao mais atenuante: "0 que e racional se
torna efetivo, e 0 efetivo torna-se racional.,,49 Mas mesmo
esta formula,ao da apenas margem para um presente pre
decidido, pre-condenado.

Lembremo-nos do problema inicial. Uma modemidade
sem modelos, aberta ao futuro e avida por inova,oes so
pode extrair seus criterios de si mesma. Como linica fonte
do normativo se oferece 0 principio da subjetividade, do qual
brota a propria consciencia de tempo da modemidade. A fi
losofia da reflexao, que parte do fato Msico da consciencia
de si, eleva esse principio ao conceito. No entanto a facul
dade de reflexao, aplicada sobre si mesma, revela-se tam
bem 0 negativo de urna subjetividade autonomizada, posta
de modo absoluto. Por isso, a racionalidade do entendimen
to, que a modemidade sabe que the e propria e reconhece
como unico vinculo, deve ampliar-se ate a razao, seguindo
os rastos da dialetica do esclarecimento. Porem, como saber

50. H., vol. II, p. 175.
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absoluto, essa razao assum .
saladora que nao a enas e, por flm, uma forma tao avas-
autocertifica,ao d:mOde~~~~~~:0 problema inicial de uma
bem: a questao sobre t ' mas 0 resolve demasiado
dernidade submerge so~ :u oco~1reensa?genuina da mo
que a razao ocupa agora 0 l~arga ada lronrca da razao. Ja
acontecimento de Sl'gn'f' d

gar
do destmo e sabe que todo

I Ica 0 essenc I" ,
Dessa maneira a filosofia de la Ja esta decidido.
da modemidade de autofunda:::

el ~atIsfaz a necessidade
d~ urna desvaloriza,ao da atualidade~'~o apenas sob 0 pre,o
cntIca. Por fim, a filosofia t' e urn embotamento da
troi 0 interesse por ele e lh Ira 0 peso de seu presente, des-

, . e nega a vocaeao _
autocntIca. as problemas da e y para a renova,ao
provoca,oes, porque a filosofia

Poca
per?:m a categona de

priva-os de seu significado. ' que esta a altura do tempo,

Em 1802, Hegel inaugurara J. '
fia Com urn artigo introd t" . 0 ornal craico de filoso-
da ,. u ono Intltulado "8 b '.

cntlCa filosofica" D' t' . 0 re a essenCla
. IS mgue nele dOlS ti d ' .

que se exerce contra as falsas 0" .da pos ~ cnnca. Um
compreende como uma m " Pt' SItIVI .des da epoca; ela se

aleu lca da vld "d
pele as formas empedemidas' "8 ' a op::ml a que re-
tlr a obra e 0 ato como a for~a e a ~ntlCa nao pode admi
ignorara sua aspira,ao' 0 int da Idela, mesmo assim nao
(1) consiste em esfolar a' eresse propnamente cientifico
. . casca que amda Imp d' .
mtenor se manifestar "50 E f:' '1 e e a asplra,ao
que 0 jovem Hegel pr~tic aCI reconhecer aqui a critica
religiao e do Estado. He ~lud~ontra os poderes positivos da
Ira 0 idealismo sUbjetiv~ d ~ge outro tlPO de critica con
esse idealismo, pode-se con~de:t"e FIchte.. Em rela,ao a
se tornou conhecida de d . que a Idela da filosofia
subjetividade na medid,:n° 0 mUlto mais claro, mas que a

, em que se torna necessario salvar

J(jRGEN HABERMAS

v

60



62 JORGEN HABERMAS
o DISCURSO FlLOs6FlCO DA MODERN/DADE

63
a si mesma, esfor90u-se para se defender da filosofia"'I.
Logo, trata-se aqui de descobrir as artimanhas de uma sub
jetividade limitada, que se fechaa urn discemimento melhor
e objetivamente disponivel h:i muito tempo. 0 Hegel da Fl
losofia do direito s6 considera justificada a critica nessa se
gunda versao.

A filosofia nao pode ensinar ao mundo como ele deve
ser; em seus conceitos reflete-se somente a efetividade como
ela e. A filosofia nao se dirige mais criticamente contra a
efetividade, mas contra as opacas abstra90es que se inter
poem entre a consciencia subjetiva e as configura90es obje
tivas da razao. Depois que 0 espirito deu "urn empurriio" na
modemidade, depois que encontrou uma saida para as suas
aporias, depois que ele nao apenas se apresentou na efetivi
dade, mas nela se tomou objetivo, Hegel ve a filosofia livre
da tarefa de confrontar a existencia vii da vida social e poli
tica com seu conceito. A esse embotamento da crltlca cor
responde a desvalorlza,iio da atualidade, it qual os criados
da filosofia viraram as costas. A modemidade elevada ao
conceito perrnite urna retirada est6ica dela.

Hegel nao e 0 primeiro fil6sofo que pertence aos tem
pos modemos, mas 0 primeiro para 0 qual a modemidade
se tomou urn problema. Em sua teoria, toma-se visivel pela
primeira vez a constela9ao conceitual entre modemidade,
consciencia do tempo e racionalidade. Por fim, 0 pr6prio
Hegel desfaz essa constela9ao, visto que a racionalidade di
latada em espirito absoluto neutraliza as condi90es sob as
quais a modemidade toma consciencia de si mesma. Com
isso, Hegel niio resolveu 0 problema da autocertifica9ao da
modemidade. Porem, para a epoca posterior a ele segue-se
a conseqiiencia de que, em principio, s6 h:i uma 0p9ao para

51. Ibid.

o tratamento desse tern .
de um modo mais mode:~:ompreender0 conceito de razao

as jovens hegelianos atem-se a .
urn conceito moderado de r _ 0 proJeto de Hegel com
dialetica distinta do esclar

azao
e pretendem, pela via de uma

. eClmento Cone b
tempo cnticar uma modemidade em ' . e er e ao mesmo
No entanto eles constituem conthto conslgo mesma.
dos. Os ou(ros dois partl'do apen

l
as urn entre varios parti-

• s que utam por u
sao correta da modemidad t rna compreen-
intemas entre modemidade e enta.';I dissolver as rela90es
nalidade; contudo nao cons' conSClenCIa de tempo e racio-

. ,eguem escapar a -
celtual dessa constela9iio 0 .d pressao con-
ligado ao hegelianismo d~ d partl 0 dos neoconservadores,
tico it diniimica avassalador~r~lta, e~trega-se de modo acri
vializar a consciencia mod admo ermdade socIal ao tri-
, . ema 0 tempo e rec rt •
a medlda do entendimento e . . 0 ar a razao
racionalidade com respeito a ;. rac~nahdade it medida da
autonomizada no cientificism IUS. d aralelamente it ciencia
para esse partido, gualguer ~' ~~~ ~;mdade cultural perde,
Jovens conservadores ligado pN' nculo. 0 partIdo dos
ca dialetica do temp; present

a letz~che,. ultrapassa a criti
modema do tempo e des e ao ra I~ahzar a consciencia

mascarar a razao co ..
de com respeito a fins absol t' d mo raclOnahda-
. . u Iza a e como for d

CICIO despersonalizado de od Q . rna e exer-
deve it arte de vanguarda au~on er.. uanto a 1SS0, 0 partido
las normas inconfessadas ante omlzada estetrcamente ague
cultural nem a social pod'em subas quaIs nem a modemidade

SIstIT.


