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Este artigo apresenta a crftica radical de Hegel na Fenomenologia do Espi

rito a teologia moral dos postulados da razao pratica kantiana. Hegel OS 

reconstr6i como proje~oes resultantes da contradi~ao da consciencia mo

ral, que, ao termo da experiencia que ela perfaz de si mesma mediante a 

sua objetiva~a o na "visao moral do mundo", e compelida a confessar a 

sua hipocrisia. Depois de uma caracteriza~ao sucinta da antinornia e dos 

postulados da razao pratica, bern como das principais teses da sua re

construcyao critica por Hegel (Introducyao ), analisa-se a contradicyao da 

consciencia moral, concebida como puro clever, que e a matriz dos postu

lados (1), e aborda-se detalhadamente a serie de "deslocamentos dissimu

ladores" ( Verstellungen) que articulam os dualismos e as oposicyoes em que 

essa contradicyao fundamental se desdobra, e cuja resolu~ao representati 

va e projetada nos tres postulados (2, 3, 4). Por fim mostra-se que o co

lapso da "visao moral do mundo" conduz a consciencia moral a experien

cia da sua hipocrisia e a sua superacyao na autocerteza moral subjetiva, que 

antecipa a sua auto-supressao e a supera~ao da moralidade (Conclusao). 

Introdu~ao 

A recepcyao critica da doutrina dos postulados da razao pura pratica, no 

sulco da tentativa kantiana de uma fundamentacyao pratica da Metafisica, 

foi para filosofia p6s-kantiana urn dos mais importantes filoes embrio-
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nchios. Essa recep~ao foi a via de acesso mais freqiiente para a discussao 

dos prindpios da fundamenta~ao kantiana da moral eo confronto com a 

doutrina dos postulados e do sumo bern foi o campo te6rico privilegiado 

para Fichte, Schelling e, principalmente Hegel, desenvolverem algumas 

teses centrais de suas teorias eticas e ai encontrarem motivos e elementos 

formadores de suas pr6prias posi~6es originais. Depois deter varias vezes 

estudado essa doutrina kantiana, ja desde os anos de seminario em Til

bingen, tomando-a inclusive, posteriormente, em Bern e Frankfurt, co

mo ponto de partida para o desenvolvimento de projetos pr6prios, He

gel, ao mesmo tempo que retoma e radicaliza a fundamenta~ao autarqui

ca da moral numa razao aut6noma, vai submeter, na Fenomenologia do 

Espirito, a teologia moral dos postulados a uma critica nao menos impla

cavel, que aquela que Kant fizera a teologia rational como ramo da meta

fisica especial e a moral teol6gica, que ele, tam bern, ja transformara nu

ma teologia moral. 1 

Antes que Hegel elaborasse a sua teoria da contradi~ao especu

lativa mediante uma discussao critica das antinomias da razao pura e da 

sua resolu~ao transcendental, a critica a teoria kantiana dos postulados 

da razao pratica e do sumo bern foi urn dos principais condutos que leva

ram Hegel a questionar a filosofia transcendental em seus prindpios te6-

ricos e praticos. Hegel nao esconde a virulencia que acompanha a radica

lidade do seu confronto, aplicando a formula~ao kantiana da antinomia 

da razao pratica e a sua resolu~ao mediante os postulados, na Dialetica 

Transcendental da Critica da Razao Pnitica, o que Kant dissera da prova 

cosmol6gica da existencia de Deus: se esta era para Kant urn "ninho de 

pretens6es dialeticas presun~osas (Anmassungen)", a resolu~ao da antino

mia da razao pratica mediante a teoria do sumo berne dos postulados, 

que vao configurar o que Hegel chamara de "visao moral do mundo", sao 

"todo urn ninho de contradi~oes desprovidas de pensamento".2 Nesta 

perspectiva, a critica de Hegel a teologia moral dos postulados prolonga a 

critica kantiana a metafisica dogmatica e a teologia racional, mostrando 

que aquela e, no interior do sistema critico, urn resto dogmatico. A reso

lu~ao da "visao moral do mundo" nos pressupostos contradit6rios da 
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consciencia moral, que e obrigada, por fim, a confessar a sua "hipocrisia", 

vai conduzir a absolutiza~ao da pura certeza moral subjetiva ( Gewissen) 

e, ulteriormente, a sua auto-supressao, construida par Hegel, na Fenome

nologia do Espirito, como passagem a religiao. 

Os postulados da razao pratica sao suposi~oes te6ricas, funda 

das praticamente, que enunciam as condi~6es necessarias de possibilida

de da realiza~ao do sumo bern (das hochste Gut)3 pelo agir moral huma

no. A sua realiza~ao, ou mais precisamente, o seu "fomento" au "promo

~ao" (Beforderung) e urn clever derivado da lei moral, enquanto esta nao 

s6 determina a vontade pura segundo a forma universalizavel da maxima 

que preside a a~ao, mas e, simultaneamente, o fundamento (Grund) que 

1 Dusing, Klaus, "Die Rezeption der Kantiscben Postulatenlebre in den fruben philoso
phischen Entwurfen Schellings und Hegels", In: Hegei-Studien, Beibeft 9, 1973, pp . 53 -90. 
Hegel ja se defronta com a doutrina dos postulados no Semina rio de Tubingen, ao criticar a 
interpretar;:ao teol6gica dogmatica que a Escola de Tubingen fazia dos postulados. Os dois 
expoentes principais dessa Escola, Storr e Su.skind, que foram profcssorcs de Holder! in, He
gel e Schelling, partiam da tese da fraqueza da razao te6rica e da sua incapacidade deter 
acesso a religiao revelada e ao conhecimento dos dogmas, e, com a intens;ao de fundar prati
camente os conteudos da mensagem evangelica e da teologia racional, os transformavam em 
postulados da razao pratica entendidos como objctos exclusivos de fe. Posteriormente em 
Bern, e novamente em Frankfurt, Hegel estuda com afmco a doutrina dos postulados, incor
porando-a como elemento principal de um conceito pr6prio de ' religiao subjetiva', que ele 
procurava desenvolvcr e formular a partir de urn conceito racional e puramente moral da 
providencia divina. Este implicava, de maneira analoga a como ja explicitara Kant na Crltica 

da Facu/dade do fuizo, a pressuposir;:ao de uma considerar;:ao teleol6gica da natureza como 
condir;:ao de possibilidade da realizar;:ao do sumo bern no mundo enquanto fim - ultimo 
(Endzweck) de todo agir mo ral. (id., pp. 68 e ss.) 
2 "ein ga 11 zes Nestgedankenloser Widerspruche" G.W.F. Hegel, Phiinome11ologie des Geistes, 
Ed. Hoffmeister, Hamburg, Meiner, 1952, p. 424. As citar;:oes serao feitas pela abreviar;:ao 
'Phan.', indicar;:ao da pagina desta edir;:ao, seguida imediatamente, ap6s virgula, da numera
~ao dos paragrafos, introduzida pela tradu~ao inglesa de A.V. Miller (Phenomenology of Spi
rit, Clarendon Press, Oxford, 1977), e retomada na tradu<;:ao brasileira de Paulo Meneses (Fe

nomenologia do Espfrito, I, II , Petr6polis, Vozes, I 992). As tradur;:oes sao do autor, quando 
nao houver referencia expressa a edi<;:ao brasileira. 
3 I. Kant , Kritik der praktischet! Vernunft, Ed . Weischedel , Darmstadt, Wissenschaftuche 
Bucbgesellschaft, 1966, v. IV, A I 98. As paginas serao citadas segundo a pagina~ao da 1• edi
s;ao (A). Sera parcialmente utilizada a trad. port. de Arthur Morao, Lisboa, Ed. 70, sem data. 
Diferentemente de Morao, traduzirei "das hochste Gut" por "sumo bern", e nao por "sobera
no bern", nao s6 porque Kant tambem utiliza a expressao latina "summum', mas tambem pa
ra marcar melhor a diferentya entre o "sumo bern" e a lei moral como "bern supremo"," obers
te G11t". 
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determina a vontade de urn ser racional finito, que age segundo fins, a 

querer a realiza<;ao do sumo bern como o seu "objeto verdadeiro" e o seu 

"fim necessaria mais alto" (KpV A 207), o seu "fim-ultimo" (Endzweck) 

(KpV A 233). Se o sumo bern visado inclui em si a lei moral como sua 

condi~ao incondicionada, concebida esta como o "bern supremo" (das 

oberste Gut), entao ele constitui o "bern total e perfeito", o" bern consu

mado", cuja existencia possivel mediante a a~ao moral nao s6 eo "fun-ul

timo" do ser racional fin ito, mas inclusive "o principia determinante da 

vontade pura". Todavia, ele nao faz parte do ambito da fundamenta~ao da 

morale nem e, por si s6, principia determinante da vontade pura, mas s6 

o e ao incluir a lei moral em si. Ele e "o objeto integral da razao pura pra

tica" e, simultaneamente, o fim total da "faculdade de apetecer de seres 

racionais finitos", que, na sua dualidade irredutivel de vontade pura e 

vontade sensivel, exigem, "mesmo no juizo de uma razao imparcial", que 

o seu objeto integral inclua a expecta~ao legitirna de uma felicidade pro

porcional a virtude, portanto, a realiza~ao do conjunto dos fins empiri

cos compativeis com as maxirnas marais. (KpV A, 197- 199) 0 sumo bern 

de urn ser racional finito tern de, portanto, integrar em si os dais elemen

tos, a virtude e a felicidade, e no sentido mais amplo, a moralidade e a 

natureza, que compoem o bern perfeito, pois carecer da felicidade e ser 

dela digno, e todavia nao participar da mesma, e inconciliavel como con

ceito de urn querer perfeito, cujo poder seria equivalente ao seu querer. 

(KpV A 199) E na medida em que o sumo bern integra em si, tambem, a 

plena realizac;:ao conjunta dos fins humanos de todos os agentes (a felici

dade do genera humano) na propor~ao da realiza~ao dos seus fins ma

rais, a sua sintese constitui o sumo bern de urn mundo possivel, que deve 

ser plasmado pelo agir moral.4 

"Ora, na medida em que a virtude e a felicidade constituem conjuntamente a posse do 
sumo bern nurna pessoa e em que tambem a felicidade e repartida em proporc;:ao com a rno· 
ralidade (como valor da pessoa e seu merito de ser feliz ), formam o sumo bern de urn mundo 
passive!: isto significa, pois, o todo, o bern perfeito, em que, no entanto, a virtude, enquanto 

condic;:ao, e sempre o bern supremo ... " (KpV A 199) 
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Como a condic;:ao principal para a determinac;:ao autonoma da 

vontade, na Analitica da Critica da Raziio Pnitica, e a sua determinac;:ao. 

absoluta e imediata pela lei moral, entendida como a forma legisladora 

universal da maxima, com a exclusao de todos os prindpios praticos ma

teriais, Kant, na Dialetica, vai deduzir transcendentalmente a necessidade 

de reintegrar, numa sintese apriori, mediante a a<;ao de urn ser racional fi

nito, que tern o clever derivado de realizar o sumo bern, as maximas ma

rais e as maximas da felicidade, a liberdade e a natureza, que a Analitica 

separara por considera-las "totalmente heterogeneas" (KpV A 202). Vista 

que as exigencias da determina~ao autonoma da vontade nao permitem 

que disposic;:ao de animo moral ( Gesinnung) e felicidade sejam pensadas 

analiticamente como "ac;:oes totalrnente identicas",- a felicidade como a 

consciencia derivada da posse da virtude, como queria o est6ico, nem a 

virtude como mera consciencia da maxima que conduz a virtude, como 

queria o epicurista,- segue-se que a conexao entre as duas e uma cone

xao real segundo o principia de causalidade. (KpV A 200-205) E como 

nem e possivel que a felicidade seja a causa das maximas da virtude, pois 

estas nao sao marais, nem a virtude, causa da felicidade, pois a natureza 

regida pelas leis causais e o curso do mundo nao se regulam pelas inten

c;:oes marais, a razao s6 pode pensar a possibilidade desta conexao neces

saria, constitutiva do sumo bern (que a lei moral ordena a vontade humana 

fomentar), mediante o postulado de urn "sumo bern originario" (KpV 226) 

que garanta esta liga~ao sintetica num mundo inteligivel, mesmo se as 

a~oes que procuram realiza-lo tenham de se inscrever no mundo sensivel. 

A razao pratica, que ordena a vontade pura o fomento do sumo bern como 

seu objeto necessaria e total, "ligado indissoluvelrnente" a lei moral, e que, 

contudo, nao pode sozinha nem conhecer nem assegurar a possibilidade 

da sua realizac;:ao, defronta-se aqui com a sua antinomia. {KpV,A 199-205) 

A sua resoluc;:ao se da mediante o postulado de urn "sumo bern 

originario", que, como urn "autor inteligivel da natureza" (KpV A 226), 

nao s6 garante a 'perdurac;:ao' (Fortdauer) do sujeito de urn progresso mo

ral ao infinito (postulado da imortalidade da alma), mas nos permite 

" l pensar pe o menos como possivel (mas nem por isso conhecer e discer-
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nir) uma ligas;ao naturale necessaria entre a consciencia da moralidade e 

a expectas;ao de uma felicidade a ela proporcionada como sua conse

qi.iencia" (KpV, A 214). A imortalidade da alma, a existencia de Deus e a 

liberdade positiva, esta Ultima entendida como autocracia, no sentido da 

disposis;ao moral ( Gesinnung) constante (virtude) de agir para realizar o 

sumo bern, serao, entao, postuladas pela razao, como condis;oes pratica 

mente necessarias para que seja passive! essa transformas:ao do mundo 

na perspectiva do sumo bern, exigida pela lei moral. Os postulados sao, 

portanto, proposis;oes te6ricas, porem teoricamente indemonstraveis, 

cuja necessidade s6 pode ser fundada praticamente, exigidas pelo dever 

de fomentar 0 sumo bern, impasto pelo "fato unico da razao" que e a 

apoditicidade da lei moral, e que concernem as "condis;oes fisicas au me

tafisicas" de que a vontade pura de urn ser radonal finito possa realizar o 

seu objeto total e alcans;ar o seu fim-ultimo. (KpV, 196, 244, 258) 

Esta resolus;ao kantiana da antinomia da razao pratica atraves 

dos seus postulados constituira a materia prima do que Hegel chama de 

"visao moral do mundo". A sua critica e a destruiyao dos seus pressupos

tos teol6gicos consistira em mostrar que essa 'Weltanschauung' se cons

tr6i sabre a separas;ao e a afirmas;ao unilateral dos opostos, entre as quais 

a consciencia moral (moralisches Bewusstsein) oscila, pondo ora um, ora 

outro, como essencial, a fim de encobrir o seu contrario. Esta operas:ao 

fundamental Hegel denomina Verstellung 5, 'deslocamento dissimulador'. 

Hegel parte de uma analise da contradis;ao fundamental que perpassa a 

consciencia moral, entendida como vontade determinada pelo puro de

ver, e que se desdobra nos postulados e na sua pretensa funs;ao de resol

ver a antinomia da razao pratica. Em seguida, ele reconstr6i a resolus;ao 

kantiana da antinomia da razao pratica e os postulados da imortalidade e 

da existencia de Deus como figuras;oes dessa consciencia moral, que em 

sua experiencia de si sera compelida, ao final de um Iongo percurso par 

uma serie de deslocamentos dissimuladores, a desmentir os seus pressu

postos constitutivos, a confessar a sua 'hipocrisia' e a reconhecer a teolo

gia moral como um 'mundo do deslocamento dissimulador' (Phan., 444, 

§ 631). A fenomenologia da 'visao moral do mundo' nada mais e, assim, 
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do que o processo de objetivas;ao e auto-apresentas;ao dessa consciencia 

moral, que faz a experiencia da sua contradis:ao desdobrada e projetada · 

nos postulados. Atraves desse processo em que ela perfaz a experiencia 

completa de si mesma, ela chega entao a apreensao conceitual dessa 'vi

sao moral do mundo' como um mundo projetado pelos 'deslocamentos 

dissimuladores' que articulam OS postulados. Inicialmente e somente a 

reflexao fenomenol6gica, o n6s, que tern consciencia dessa genese trans

cendental da 'visao moral do mundo' constituida pelos postulados, gene

se que se tornara, todavia, explicita e tematica para a propria consciencia 

moral a medida que ela percorre o periplo da sua auto-apresentas;ao e da 

sua experiencia . No seu termo ela apreende conceitualmente a oposis;ao 

entre o que era pensado como em si, o 'santo legislador' posto como 

transcendente, agora concebido como nulo (nichtig), eo que era expe

rienciado como a medias;ao imanente da as;ao efetivamente real (o si

mesmo), aftrmando, ao termo, a identidade desses opostos separados na 

autoconsciencia moral. (Phan., 443-444, § 631) 

Destaco, a seguir, o que me parecem as quatro teses principais 

desta reconstrus;ao destrutiva que Hegel empreende da teologia moral 

kantiana: 

5 Diferentemente da traduc;ao brasileira, e tambem da italiana de Negri, que verte Verstel
lung por 'distorc;ao', termo que remete ao 'torquere' Iatino, reforc;ado pelo prefixo 'dis', corres
pond ente a urn dos sentidos do preflxo ale mao ' ver', sugiro a traduc;ao de Verstellung por 
'de~locamento dissimulador', que me parece mais adequada, 1) porque o verbo stellen, 'colo
car, eo substantivo Stelle, ' local', ' luga.r', 'posic;ao', rcmetem ao 'locus' Iatino, contido analoga
mente no 'deslocar', que e alias o sentido primario do alemao verstellen, freqiientemente com 
o sentido secundario de 'mudar para o Iugar errado', donde, posteriormente, o sentido deri 
vado de ' mudar o aspecto ou semblante (do rosto ou da escrita)', e, por flm, o sentido de 'dis
simular', e, mais raramente, de 'desfigurar'. (Paul, Hermann, Delltsches Wiirterbuch, Tiibin
gen, Max Niemeyer, 1897, S• ed., 1966, p. 746); 2) porque, como conceito operat6rio funda 
mental da sua critica, Hegel contra poe a todo momento verstellen/Verstelltmg a aufstel

len/Aufstellung, invocando o seu radical comurn, para jogar corn a alternftncia e complemen
taridade das duas ac;oes, que serao mais adequadamente vertidas pelo 'colocar' ('p6r de pe')/ 
'colocac;ao' e 'deslocar' /'deslocamento'. A este substantivo se adiciona o adjetivo 'dissirnu
lador', para dar conta do aspecto encobridor e enganador do 'deslocamento'. (PhG, p. 434, § 

617; pp. 434 -444 , §§ 617-631 ) A traduc;ao do termo por 'distorc;ao' nao faz ver este jogo es
sencial dos opostos (colocar - deslocar, colocac;ao - deslocarnento) separados no interior da 
antinomia, que e fundamental para a cr!tica que Hegel faz a esta. 
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I) A "visao moral do mundo" resulta dos desdobramentos da 

contradi<yao fundamental da consciencia moral em varias oposi<yoes, 

cuja resolu<yao, na forma dos postulados da razao pratica, ela projeta6 

num alem inteligivel, como objeto de uma crenc;:a subjetiva racional. Es

tes operam no registro do puro pensamento (para Hegel mero pensa

mento representative, niio conceitual) uma mediac;:iio transcendente dos 

opostos, que ela se recusa a reconhecer como contida no proprio agir 

moral. 

II) A consciencia moral nessas suas oposic;:oes e resoluc;:oes pos

tuladas "se propele"7 (sich fortwiilzt, 432, 437, §§ 611, 621), "rola adiante", 

por urn movimento basico e recorrente de deslocamento e dissimulac;:iio 

( Verstellung), que constitui a sua propria trama e de que ela tern cons

ciencia ( 434, § 617), e que se lhe revela ao fim como sua hipocrisia cons

titutiva. Este 'deslocamento dissimulador' consiste em par urn extretno 

da oposi<yao para, imediatamente, e precisamente em relac;:ao a esse mo

menta recem posto, passar ao momenta oposto. Noutras palavras, a afir

mar urn momenta como sendo em si ou essencial, para em seguida, ime

diatamente, passar a afirmac;:ao do oposto como sendo em si ou essencial. 

(435, § 617) 

Em bora o verba e substantivo de origem latina, 'projetar' (projizieren) e ' proje~ao' (Pro
jektion) , no sentido fundamental que eles adquirem posteriormcnte na crltica antropo16gica 
de Feuerbach a religiao e, mais tarde, antes de tudo, na psicanaJise de Freud, nao ocorram Li 
teralmente neste contexto, e nao sejam registrados pelo ' lndice Geral" (Register) da edi~ao 
Suhrkamp, Hegel utiliza a expressao hinaussetzen ausser sich selbst ( 445, § 632) para designar 
este 'transpor-para-fora de si mesma', como traduziu muito hem P. Menezes, em que a cons
cicncia projeta fora de si a sua 'contradi<;ao [internal segundo o conteudo', desdobrando-a 
entao numa 'contradi<;ao segundo a forma', em que se opoem o arquetipo da moralidade per
feita postulada na figura do santo legislador e a consciencia moral imperfeita, que contudo 
sabe que o puro dever tern validade absoluta para ela . (ibid. ) Alem disso, a ideia central que 
presidira a critica posterior da religiao, desmitologizada como a auto-aliena<;ao da essencia 
humana pel a sua objetiva<;ao ( verobjektivieren ) e nipostasia<;lio (hypostasieren) (termos que 
ocorrem com freqiiencia na Essbrcia do Cristianismo de Feu erbach) num ser divino, ja esta 
presente na tese hegel iana, segundo a qual a "visao moral do mundo" e a "apresenta<;iio" e o 
"desenvolvimento" do conceito da consciencia moraJ, que se torna objeto para si mesmo e se 

intui naquela. 
7 Proposta da tradu<;iio de G. Jarczyk e J.P. Labarriere. Phbromenologie de /'Esprit, Paris , 

Gallimard , 1993, pp. 535,537 . 
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III) A consciencia moral que percorreu o periplo dos seus des

locamentos dissimuladores perfaz a experiencia de si e ao termo de suas 

contradi<yoes, objetivadas na 'visiio moral do mundo' "colapsa adentro de 

si mesma" ( 443, § 631 ). Neste colapso ela e coagida a reconhecer: a) que o 

principia da mediac;:iio dos opostos, projetado sucessivamente no conteu

do dos postulados, e imanente ao seu agir moral efetivo, concebido como 

"realiza<yao efetiva" ( Verwirklichung) do puro clever na ac;:ao; b) que a pre

tensa separac;:iio dos opostos e a dissociac;:iio ou "extraposic;:ao" (Auseinan

derstellung, 444, § 631) da mediac;:iio imanente a ac;:iio e da sua projec;:ao 

pensada num alem (seja indefinido, seja infinito) e a raiz ultima desse 

"mundo do deslocamento dissimulador" (ibid.) que constitui a visiio mo

ral do mundo. Hegel pretende com esta tese invalidar os dualismos kan

tianos entre vontade pura e vontade sensivel, entre liberdade e natureza, 

puro clever e ac;:ao, e superar a diferenc;:a, a independencia e a heterogenei

dade totais (KpV, 202-203) dos elementos do sumo bern, a virtude e a fe 

licidade, bern como a separac;:ao estrita entre a concepc;:ao formal da auto

nomia (Analitica) e a reunificac;:ao sintetica desses elementos no "bern to

tale perfeito" (KpV, A 198), que exige a postulac;:ao de urn "sumo bern 

originario" (KpV 226), visto que ele niio pode explicar teoricamente a 

sua unidade intrinseca no seio do proprio agir moral (Dialetica). 

IV) A tese da inevitavel hipocrisia da consciencia moral: sea 

consciencia moral mantem eleva a serio a separac;:ao dos opostos e a "ex

traposi<yiio" da mediayao imanente e da sua proje<yiio transcendente como 

termos irredutiveis, ela e hipocrita, pois isso significa recusar a reconhe

cer ai a raiz dos deslocamentos dissimuladores e da ordena<yiio teol6gico

moral do mundo; mas negar a separa<yiio e a diferen<ya ultima dos opostos 

e, tam bern, negar todo 0 "mundo do deslocamento" que entretece a visiio 

moral do mundo, de sorte que negar o proprio percurso pelas oposis;oes, 

que unicamente da realidade a consciencia moral, e, assim, desprezar esse 

deslocamento dissimulador ja e a primeira externa<yiio da hipocrisia ( 444, 

§ 631, fim). 
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A critica de Hegel aos postulados da raziio pnitica 

1) AmUise da contradis:ao da consciencia moral 

e do postulado da harmonia da moralidade e da natureza 

externa como fun-ultimo (Endzweck) do mundo 

0 ponto de partida da critica a moral kantiana 

na arquitetonica da Fenomenologia do Espirito 

0 ponto de partida da analise da consciencia moral, considerado na sua 

inserc;:ao sistematica na Fenomenologia do Espirito, e a figura do "espirito 

certo de si mesmo" (VI, C), em que culmina a fenomenologia do espirito 

considerado em sua existencia no mundo, antes que o capitulo sobre a 

Religiiio (VU) considere o espfrito no seu si-mesmo absoluto. 0 espfrito, 

que e, primeiro, eticidade imediata (VI,A), e;depois, espirito que se alie

na de si (VI,B), ao final do processo de sua exteriorizac;:ao completa reflui 

inteiramente em sua interioridade simples, mediante a experiencia da 

negatividade absoluta do terror revolucionario (VI,B,c), porque essa ne

gatividade do terror revolucionario contem para ele a coincidencia ime

diata da "vontade universal", considerada nessa "sua ultima abstrac;:ao" do 

puro terror da morte sem sentido, com a autoconsciencia singular.8 Esta 

torna-se, entao, o puro saber de que a vontade universal em sua identida

de com ela e esse mesmo saber constituem a sua essencia. (422, § 594) Na 

experiencia da liberdade absoluta do terror se igualiza, assim, a oposic;:ao 

entre vontade universal e vontade singular, entre "o puro querer e aquele 

que quer", e o espfrito alienado encontra-se ai a si mesmo para alem des

sa oposic;:ao ( 422, § 595): dai resulta que a subs tan cia etica, a sua realida

de efetiva no mundo, se iguala a sua autoconsciencia, de sorte que a inte

rioridade do puro saber e querer do espirito passa a sera nova efetivida

de, "espirito certo de si mesmo".9 A tese da autonomia da razao pratica 

resultante da revolus:ao copernicana no terreno da moral retoma e radi

caliza, para Hegel, na interioridade da autoconsciencia moral, a experien

cia da liberdade absoluta da Revoluc;:ao Francesa. 

Nessa certeza moral de si, na qual refluiu toda substancia etica 

e objetividade mundanal do espfrito, o espirito sabe-se absolutamente li-
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vre, pois o puro saber e querer da liberdade passa a ser "a substancia, o 

fim e o unico conteudo" ( 424, § 528) da sua figura como consciencia mo-

ral. Esta sabe que a substancia etica, elevada a vontade universal e apro

priada pela autoconsciencia, e agora identica com ela enquanto singular, 

tanto de maneira imediata, de modo analogo a como a consciencia etica 

sabe e cumpre espontaneamente o seu dever pela sua inserc;:ao na comu

nidade etica, quanta, ao mesmo tempo e inseparadamente, de maneira 

absolutamente mediada, pais essa substancia foi purificada pela negati 

vidade absoluta da "morte sem sentido", experirnentada na "liberdade ab

soluta" do terror. A consciencia moral como figura do "espirito certo de si 

mesmo" e, no seu ponto de partida, ao mesmo tempo, puro pensar e que

rer, e pura realidade efetiva sem as diferenc;:as experimentadas no terror. 

Enquanto esta autoconsciencia e imediatamente identica com a realidade 

efetiva (a substancia etica), ela sabe, nesse seu saber e querer puro da li

berdade, que o dever e a sua "essencia absoluta" ( 424, § 599) e a sua iden

tidade pessoal mais profunda. Ela esta, portanto, na sua determinac;:ao 

absoluta e incondicionada pelo dever, "encerrada em si mesma" na au tar

quia da sua interioridade moral. Porem, sirnultaneamente, grac;:as aquela 

mediac;:ao absoluta da realidade efetiva que !he e igualmente constitutiva, 

a consciencia moral se refere a urn ser-outro, a uma natureza externa e 

interna, pais se o dever eo seu fim essencial, ela tern tambem outros fins 

que nao se reduzem ao dever. Nessa compreensao da autonornia da razao 

pratica em termos do puro dever e na conseqtiente diferenc;:a de principia 

8 "Mas esta nega<;:iio [da morte sem sentido, do puro terror do negativoJ em sua realidade 
efetiva nao e algo estranho; ... mas a vontade universal, que nessa sua ultima abstra<;:iio nada 
tern de positivo, e que por isso nada pode retribuir pelo sacrificio;- mas precisamente por 
isso essa vontade universal e imediatamente urn s6 coisa com a autoconsciencia, ou seja, eo 
puramente positivo, porque ela e o puramente negativo, e a morte sem sentido, a negativida
de nao preenchida do si-mesmo se inverte, no conceito interior, na positividade absoluta." 
(Phan., p. 421, § 594) 

9 "Como o rei no do cspirito efetivamente real passa ao reino da fee da intelec<;:iio, assim 
tambem a liberdade absoluta passa de sua realidade efetiva que a si mesma se destr6i para 
urn outro pais, do espirito autoconsciente, no qual ela vale, nessa inefetividade, como over
dadeiro ... e sabe este ser encerrado na autoconsciencia como a essencia perfeita e completa. 
Surgiu a nova figura do espfrito moral." (Phan. p. 422, § 595) 
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entre vontade pura e sensivel ja se delineia para Hegel o que constituira a 

contradic;ao da consciencia moral. 

Analise da contradicrao da consciencia moral 

Este ser outro, a natureza, ao qual a consciencia moral determi

nada incondicionadamente pela lei moral contudo se refere, tern para ela 

uma dupla valencia: em face do clever como "unico fim e objeto essen

cia!" ( 424, § 599), que a consciencia moral tern de, contudo, realizar no 

mundo mediante a sua a<;:ao, o ser-outro da natureza e, por urn !ado, 

"uma realidade efetiva inteiramente desprovida de significac;ao" (ibid.), e 

como tal, inessencial em relac;ao a essencialidade do clever; mas em face 

dessa consciencia "perfeitamente encerrada ein si mesma", cuja vontade e 

boa tao so pela sua disposicrao de animo ( Gesinnung) moral, por outro 

!ado, esse ser-outro e uma existencia empirica, inteiramente abandonada 

e entregue a sua exterioridade propria. Em contraposi<;:ao a essa interiori

dade moral do puro querer e da determinacrao absoluta da vontade pela 

lei moral, a natureza e uma exterioridade que s6 se refere a si, plenamen

te indiferente, dotada de leis proprias e de um curso proprio. "Quanto 

mais livre se torna a consciencia de si, tanto mais livre, tam bern, o objeto 

negativo de sua consciencia." ( 425, § 599) Hegel en uncia a qui dialetica

mente o dualismo kantiano entre liberdade e natureza. 

Essa relacrao de dupla valencia entre clever e natureza, constitu

tiva da consciencia moral, e, para Hegel, em sua base, implicitamente 

contraditoria, pois ela e, ao urn so tempo, I) uma relac;ao de plena indife

renc;a reciproca entre dois termos diversos, a independencia propria, "em 

si e por si" da determinac;ao moral da vontade, e a independencia propria 

"em si e por si" da natureza e de suas leis (relacrao de diversidade); II) uma 

rela<;:ao de oposic;ao nao equivalente entre os opostos, em que prevalece 

"a consciencia da essencialidade exdusiva do clever" sobre a "inessenciali

dade da natureza", que em sua exterioridade dependente deve se subordi

nar ao clever e ser conformada a lei moral (relacrao de oposic;ao na domi

nac;ao).to A contradic;ao desta relac;ao da consciencia moral com a natu-
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reza como seu ser-outro esta em que ela e simultaneamente uma relac;ao 

de diversidade entre termos indiferentes e uma relac;ao de oposic;ao entre 

desiguais: uma relac;ao de indiferenya entre a' Selbstandigkeit' da natureza 

e a determinac;ao absoluta da vontade pela lei moral, que se traduzira na 

diversidade radical (a 'fenda' ou o 'abismo', die Kluft) entre liberdade e 

natureza, e uma relac;ao de oposic;ao entre o clever que e essencial a cons

ciencia morale a natureza que lhe deve ser subordinada, pois esta "s6 tern 

realidade efetiva na medida em que e conforme ao clever" (Phan., 433, § 

612), que se traduzira na necessidade de pressupor uma afinidade entre 

ambas para que a realizac;ao do sumo bern no mundo seja possfvel. 

Fenomenologicamente, essa contradic;ao intrinseca a conscien

cia moral, concebida como puro clever em relac;ao a natureza, e caracteri

zada mediante a oposic;ao fenomenologica entre a autoconsciencia mo

ral, entendida como autarquia da determinac;ao absoluta da vontade pela 

lei moral em face de uma natureza indiferente, dotada de suas leis pro

prias, e a consciencia moral, entendida como prevalencia dessa determi

nac;ao incondicionada da vontade sobre uma natureza, que deve ser con

formada ao clever pelo agir morale, em ultima instancia, no fomento do 

sumo bern, tornada adequada a expectac;ao (Erwartung) legitima de uma 

felicidade proporcional a virtude. Malgrado a indiferenc;a entre clever e 

natureza, fundada kantianamente na diferenc;a transcendental entre a de

terminacrao inteligivel da vontade e as conexoes causais do mundo feno

menal, a natureza deve, contudo, na sua "realidade efetiva inteiramente 

desprovida de significa~ao" ( 424, § 599), ser subordinada ao clever. Essa 

dupla dimensao da relac;ao entre clever e natureza, de certa maneira, cor

responde I) a separac;ao estrita que Kant estabelece, na Analitica, entre a 

auto-suficiencia fundacional da razao pratica originariamente autolegis

ladora (o fato da razao) (KpV, A 55-56), de urn !ado, e os principios pra-

10 "Serve de fund amen to a essa rela~ao nao s6 a total indiferenfa e indeper~dencia pr6pria 
da rJatureza, e dos fins e atividade morais reciprocamente, mas tambem, de outra parte, a 
consciencia da cxclusiva essencialidade do clever e da completa dependencia e inessencialida
de da natureza." (Phiin ., p. 425, § 600, trad . de Paulo Meneses) 
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ticos materiais que determinam a vontade sensivel, como se "o esforc;;o 

par ser virtuoso e a busca racional da felicidade" fossem "duas ac;;oes di

versas"11, par outro, e, II) a necessidade de integrar, na Dialetica, median

te uma sintese apriori, no sumo bern, esses dais componentes radical 

mente diferentes, a virtude e a felicidade, considerada esta como retribui

c;;ao proporcional a virtude (KpV, A 198, 202-203). Isso que Kant separara 

na Analitica e na Dialetica Hegel vai considerar entao conjuntamente, 

mostrando que o clever de realizar o sumo berne a postulac;;ao das suas 

condic;;oes metafisicas estao essencialmente implicados na moralidade, na 

medida em que ela, como uma figura do espirito ("a visao moral do 

mundo"), resulta do desenvolvimento dos "pressupostos conflitantes" 

dessa relac;;ao implicitamente contradit6ria entre clever e natureza, conce

bidos fenomenologicamente como momentos internos do "espirito certo 

de si mesmo". 12 

Critica a concep~Yiio moralidade como puro dever: a rela~Yiio 

entre disposi~Yiio de animo ( Gesinnung) e a'Yao moral 

A estrategia inicial de Hegel, que determina toda a sua recons

truc;ao critica da moral kantiana como "visao moral do mundo", e a de 

questionar a maneira como Kant concebe a relac;ao entre a determinac;ao 

11 "A conexao da virtude com a felicidade pode, pois, conceber-se de tal modo que ou o es
forc;-o por ser virtuoso e a busca racional da felic idade nao sao duas ac;-oes diversas ( verschie
dwe), mas ac;-oes total mente identicas, visto que nao e preciso fundar a primeira numa outra 
maxima diversa da da segunda; ou essa conexao e estabelecida de modo que a virtu de produz 
a felicidade como algo distinto da consciencia da virtude, tal como a causa produz urn efei
to." (KpV A 200) Embora estcja Kant, na primeira frase, cr iticando a posic;:ao epicurista e es
toicista , para as quais o esforc;-o virtuoso e a busca da felicidade ser iam "ac;:oes total mente 
identicas", se diferenciando apena por colocarem o seu prindpio ou na felicidade , ou na vir
tude, respectivamente, Kant acaba sugerindo, todavia, a contra rio sensu, que a fundamenta 
c;-ao formal da moralidade exigiria separar a tal ponto csses dois componentes da ac;:ao, o cor
rcspondente a inten<;ao morale o correspondente a rcalizac;ao de urn fim contido em toda 
ac;:ao, a ponto de considenl.-los implicitamente "duas ac;:oes diversas". Morao traduz incorreta

mente 'verschiedene' por 'diferentes'. 
12 "A visao moral do mundo contem o desenvolvimento dos momentos que estao contidos 
nessa relac;:ao de pressupostos assim totalmente conflitivos." (Phan., 525, § 600) 
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da vontade pela lei moral e a ac;ao moral que a realiza efetivamente. Para 

Hegel, o modo como a Analitica demonstra a sua tese central, de que a_ 

razao pura s6 pode ser por si mesma pratica se ela determina a vontade 

independentemente de toda motivac;ao empfrica, irnplica, primeiro, nu

ma separac;ao entre vontade pura e vontade sensivel, entre a determina

c;ao absoluta e imediata daquela pela forma universal de lei, o "puro cle

ver", e o cumprimento deste clever pela ac;ao moral, que exige a vontade 

sensivel na medida em que esta tern de realizar efetivamente essa deter

minac;ao da vontade inserindo-a no curso do mundo; segundo, que esta 

separac;ao e tributaria da estrutura implicitamente contradit6ria da cons

ciencia moral como relac;ao entre clever e natureza, a qual remete, em ul

tima instancia, ao dualismo kantiano entre razao e sensibilidade e a dife

renc;a transcendental entre fenomeno e coisa em si. Esta concepc;ao da 

moralidade e da razao pratica como puro clever faz com que a realizac;ao 

deste pela ac;ao moral nao contenha como tal a realizac;ao dos fins con

cretos da ac;ao e a consciencia que o agente individual tern da sua auto 

realizac;ao. Disso resulta, aos olhos de Hegel, que Kant nao leva suficien

temente a serio a relac;ao intrinseca e essencial entre a determinac;ao da 

vontade pelo clever e a sua realizac;ao efetiva atraves da ac;ao concreta, 

donde o conflito entre o "puro clever" eo "dever cumprido" mediante a 

ac;ao ( 426, § 602). Esta e a critica basica de Hegel, que presidira a sua re

construc;ao critica da antinomia da razao pratica, da sua resoluc;ao e dos 

postulados ai implicados. A contradic;ao basica, que esta na base de todas 

as outras que geram os postulados, e, portanto, a separac;ao entre a cons

ciencia moral concebida como puro clever e a realidade efetiva da ac;ao 

cumpridora do clever, na medida em que esta irnplica uma relac;ao intrfn

seca entre a vontade pura e a vontade sensivel, e uma afinidade efetiva 

entre liberdade e natureza. 

A analise fenomenol6gica parte da situac;:ao conflitiva de que o 
clever e essencial para a consciencia moral, que tern de realiza-lo efetiva

mente par uma ac;ao que visa conformar a natureza a lei da liberdade, 

mas que para tanto tern de se inscrever numa natureza regida por leis na

tura is indiferentes as disposic;oes de animo marais da vontade, e que "nao 
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se importa" (unbekummert ist) em lhe devolver a consciencia da unidade 

entre a sua realidade efetiva e a da natureza, implfcita na acyao cumprido

ra do clever. ( 425, 601) 13 Por isso que, ao comparar-se com a consciencia 

nao-moral, que talvez tenha casualmente levado a born termo a sua acyao, 

a consciencia moral encontre ai razao para queixar-se de que, sendo "o 

seu objeto o puro clever': lhe seja todavia recusada a consciencia da reali

zacyao efetiva do clever e, nele, da sua propria realizacyao individual. (ibid.) 

A consciencia moral, que sabe que o puro clever constitui a sua 

identidade racional, sabe igualmente que a acyao e indispensavel para 0 

seu cumprimento, poise ela que realiza efetivamente a determinacyao 

"absoluta e imediata" (KpV A 55) da vontade pela lei moral. Ainda que 

seja a disposicyao de animo ( Gesinnung) de respeito a lei o que qualifica a 

moralidade da acyao em sua raiz (ela e apenas·face subjetiva da determi

nacyao objetiva e apriori da vontade pela lei), a consciencia moral nao 

pode separar dessa disposicyao I) a sua realizacyao efetiva, isto e, ada de

terminacyao da vontade mediante a acyao e II) a fruicyao que o agente sin 

gular tern da sua autorealizacyao ao executar a as;ao moral. Jsso porque o 

puro clever, ainda que nao tenha nenhum fim por fundamento, e conce

bido como o "fim absoluto" da consciencia moral, que, por ser fim, im

plica necessariamente a acyao de urn agente singular que o efetive e, tam

bern, "a convio;:ao individual ciente de si" de que esta determinacyao da 

vontade constitui precisamente o clever. (426, § 602) Por conseguinte, 

nao so a conviccyao ciente de si dessa autoconsciencia singular, na sua 

acyao efetivadora do clever, constitui para Hegel "urn momenta absoluto 

da moralidade" (ibid.), tao essencial quanto a consciencia do puro cle

ver, mas a propria fruicyao que a consciencia moral tern de si, ao intuir a 

sua autorealizacyao no fim objetivado, esta implicada na determinacyao da 

vontade, precisamente porque o puro clever como fim exige a sua reali

zacyao efetiva pela acyao, e nao pode permanecer mera interioridade em 

oposicyao a acyao.14 

"Esse momenta no Jim tornado objetivo, no clever cumprido, e a 

consciencia singular que se intui como efetivamente realizada, ou seja, e a 

fruicyao, que reside por isso no conceito de moralidade, de certo nao ime-
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diatamente no conceito de moralidade como disposif=iio de animo [como 

determinas;ao da vontade], mas no conceito da sua reaJizas;ao efetiva. Par

esse intermedio a fruis;ao reside tambem na moraJidade como disposifiio 

de animo, pois esta ten de nao a permanecer disposis;ao de animo em opo

sis;ao ao agir, mas a agir, ou a se realizar efetivamente" ( 426, § 602) 

Esta transformas;ao, de corte aristotelico, do "puro clever" e da 

Gesinnung kantianos num "fim absoluto" (426, § 602), cuja reaJizas;ao 

pela as;ao Hegel concebe como sua "exteriorizacyao" (Entiiusserung) na 

realidade objetiva, tornam para Hegel a determinas;ao absoluta da vonta

de pela lei moral intrinsecamente uma acyao, que e ciente da convics;ao 

individual que a rege enquanto cumprimento deste clever, e que tern, 

tambem, na transformas;ao da natureza mediante execus;ao do fim con

creto ( correspondente ao clever determinado ), a fruis;ao de si mesma, 

contida na consciencia da sua unidade com a natureza interna e externa. 

A unidade da liberdade morale da natureza (interna e externa), que para 

Kant so e possivel sintetica e derivadamente mediante o postulado de urn 

'sumo bern originario', entendido como fundamento ontol6gico da pos

sibilidade da realizas;ao do sumo bern no mundo pelo agir humano, ja es

ta contida para Hegel na propria raiz deste agir, que nao precisa saltar a 

'fenda' ou 'abismo' (Kluft) entre o reino da liberdade eo reino da nature

za mediante aquele postulado. Portanto, I) a as;ao moral, II) a convics;ao 

individual ciente de si nela implicita e III) a consciencia moral singular 

que frui a sua autorealizas;ao, implicada na execu<;:ao do fim no mundo 

objetivo, sao momentos inseparaveis da disposi<;:ao de animo moral e di-

13 
" .. . toda conexao pratica das causas e efeitos no mundo, como resultado da determina

~ao/da vontade, nao se regula pelas disposi~oes morais da vontade, mas pelo conhecimentos 
das leis natura is e pelo poder ffsico de as utilizar para os seus objetivos; por conseguinte, nao 
pode esperar-se no mundo, mediante a mais precisa observa~ao das leis morais, nenbuma 
conexao, necessaria e suficiente para o sumo bern, da felicidade com a virtudc." (KpV, A 204-
205, trad . A. Morao, modificada na tradu~ao de das hochste Gut por "sumo bern", ao inves de 
"soberano bern". 
14 " 0 fim, enunciado como puro dever, implica essencialmente nele o fato de cooter esta 
autoconscii:ncia singular; a co11vicfiio individual eo saber a seu respeito constituem urn mo
mento absoluto da moralidade." (Pban., 426, § 602) 
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retamente implicados nela, pois o sentido desta nao e, como diz Hegel, 

"permanecer disposicrao de animo em oposicrao ao agir, mas agir, realizar

se efetivamente': (ibid.) 

Assim, agora, o puro clever, em sua unidade insepan1vel com a 

acrao moral que 0 executa enquanto ele e fim absoluto e, igualmente, com 

a natureza interna (implicada na autorealizacrao do agente) e externa 

(tornada conforme ao clever pela objetivacrao do fim nela) e determinado 

ulteriormente como "fim total" ("o fun como o todo"). 's Este fun total ja 

con tern a realidade efetiva da harmonia entre ambos, mas ela nao e ainda 

para a consciencia moral, pois para ela e igualrnente essencial a experien

cia da oposicrao entre o clever e a natureza, entre a virtude e a felicidade, 

de sorte que ela vai somente pensar essa harmonia como necessariamen

te devendo ser, sem que ela seja efetiva, isto e, ela vai postula-la. Esta re

formulacrao do clever como fim total conduz a uma ampliacrao do con<;ei

to de acrao moral, que permitira a Hegel refazer a genese do objeto dos 

postulados. A genese vai mostrar que esse objeto ja esta implicitamente 

implicado na acrao, na medida em que esta contem a "realizacrao efetiva" 

( Verwirklichung) do puro clever ("a acrao puramente moral"), a da singu

laridade agente mediante a objetivac;:ao do fim, e ada unidade da nature

za com este. Dai, tambem, igualrnente, uma ampliac;:ao do conceito de fe 

licidade, para Kant urn conceito empirico, irredutivelmente oposto ao de 

lei moral, pois ela e representada como "o estado no mundo de um ser 

racional, para o qual, na totalidade da sua existencia, tudo ocorre segundo 

o seu desejo e a sua vontade ... " (KpV A 224). Para Hegel, em contraparti

da, a felicidade nao e algo puramente empirico, nem primariamente urn 

estado, mas a fruic;:ao da autorealizac;:ao singular do agente, implicita no 

cumprimento do clever mediante a acrao moral, que objetiva na natureza 

esse clever concebido como "fim total". 

Mediante essa concepc;:ao teleol6gica do puro clever como "fim 

absoluto" e, considerado no conjunto das implicacroes da acrao moral que 

o realiza, como "frm total", Hegel reformula criticamente a teoria kantia

na da autonomia pratica como sendo o cerne da consciencia moral, e es

tabelece a base para a sua critica genetica aos postulados da razao pratica 
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enquanto pressupostos teol6gico-morais da realizac;:ao dessa consciencia. 

A critica visa I) reintegrar no interior da ac;:ao moral o que a Analitica e a 

Dialetica haviam separado, a determinacrao incondicionada da vontade 

pela lei (o puro clever) e a promoc;:ao do objeto total e fim-Ultimo da von

tade, o sumo bem, II) subverter o dualismo kantiano entre o puro e em

pirico, eliminar a heterogeneidade total (KpV A 202) entre o principios 

formais eo prindpios materiais da acrao, pressupostos pela fundamenta

crao da moral, III) superar a conseqtiente cisao da acrao em dois compo

nentes e dimensoes irredutiveis, e IV) restabelecer uma afinidade efetiva

mente real entre liberdade e natureza, que Kant s6 pode pensar mediante 

os postulados da teologia moral. Com efeito, e essa heterogeneidade total 

e aquele dualismo que obrigarao Kant a reunir posteriormente, na Diale

tica, esses elementos radicalmente heterogeneos, mediante a sua sintese 

a priori no conceito pratico de sumo bern. A realizacrao deste no mundo, 

por sua vez, exige a pressuposicrao de urn fundamento metafisico que res

tabelec;:a a afinidade entre os elementos da acrao moral, que a Analitica ti

nha separado. A "visao moral do mundo", caracterizada nos termos da 

teologia moral dos postulados praticos, sera para Hegel o desdobramento 

desta inconseqtiencia fundamental de Kant, "que e unir o que urn instan

te atras tinha sido declarado como autonomo (selbstandig); portanto, co
mo niio-univef' 16. 

15 "0 fim expresso como o todo com a consciencia de seus momentos consiste, portanto, 
em que o dever cumprido seja tanto ac;:ao puramente moral , quanto individualidade realiza
da , e que a natureza, como o lado da singularidade em contraste como fim abstrato, seja 
uma-coisa como fim." (Phan ., 426, § 602) 

16 "Em todo sistema dualista, mas particularmcnte no kantismo, seu defeito basico se da a 
conhecer por meio da inconseqiiencia, que e rmir o que urn instante atras tinha sido decla
rado como autonomo, como nilo-unfvel. Como ha urn instante o unido foi declarado ser o 
verdadeiro, de repente se declara ser antes verdadeiro que os dois mamentos - em cuja uniao, 
como em sua verdade, lhes foi negado o subsistir-por-si - s6 assim, como momentos sepa
rados, tern verdade e realidade efetiva." G.W.F. Hegel, Enzyklopiidie der philosophischen Wis
senschaften im Gnmdrisse ( 1830), Werke in zwanzig Ban de, v. 8- 10, eds. E. Moldenhauer e 
K.M. Michel, Frankfurt , Suhrkamp, 1976. Die Wi ssenschaft der Logik, v. 8, § 60 Anotao;;ao. 
Trad . brasilcira de Paulo Meneses, Sao Paulo, Ed. Loyola, 1995, v. I, A Ciencia da L6gica, p. 
134. 
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A primeira conclusao dessa analise e que a experiencia inicial 

da desarmonia entre moralidade e natureza e da inserc;:ao da ac;:ao moral 

numa natureza regida por leis proprias e indiferente aos fins morais e tao 

necessaria quanto a experiencia da sua harmonia implicita, ja contida 

"no conceito da realizac;:ao efetiva da disposic;:ao de animo" enquanto ele 

implica os tres momentos do dever concebido como " fim total": a ac;:ao 

exigida pela Gesinnung, a convicc;:ao individual e a felicidade como frui

c;:ao da autorealizac;:ao da consciencia singular na ac;:ao, que ja estabelece 

uma mediac;:ao entre liberdade e natureza. (426, § 602) A harmonia entre 

moralidade e natureza, virtude e felicidade, que para Kant s6 pode ser 

pensada como realizada no sumo bern, mas nao conhecida, e que exige o 

postulado da existencia de uma causa originaria que contenha o funda

mento da possibilidade da conexao entre aqueles opostos (sendo, portan

to, somente objeto de uma suposic;:ao (Annahme) teorica, indiretamente 

exigida pela lei moral), e explicada, agora, por Hegel, como derivada da 

harmonia contida na propria experiencia da ac;:ao moral concebida como 

realizac;:ao do fun total. A necessidade dessa harmonia para Hegel "reside 

no conceito da propria moralidade, cujo verdadeiro conteudo e a unida

de da consciencia pura e da consciencia singular''( 426-427, § 602). 

A harmonia entre moralidade e natureza, virtude e felicidade, 

resulta para Kant da necessidade pratica de pensar a sintese apriori prati

ca de ambos no sumo bern, cuja realizac;:ao no mundo deve ser possivel, 

sob pena de a lei moral "ser fantastica" e "falsa em si" (KpV A 205). Essa 

necessidade de pensamento, para Kant uma 'carencia' (Bedurfnis) da pro

pria razao pura pratica, fundada no dever (KpV A 257), e interpretada 

por Hegel como urn "exigir" (Fordern) que exprime somente uma neces

sidade do ser, uma necessidade, portanto, exterior, e nao do conceito en

quanto conceito.'7 Esta necessidade do postulado, que so pode ser pensa

da, significa para Hegel que ela e somente uma necessidade na ordem do 

sere que ela ainda nao se tornou objeto real-efetivo da experiencia da 

consciencia moral. Esta 'exigencia' da harmonia transferida pela cons

ciencia moral para o sumo bern corresponde, em Kant, ao carater apenas 

'subjetivo' (no sentido transcendental) da necessidade moral de pressu-

Studia Kantiana 1(1):101 - 150, 1998 

r 
Marcos Lutz Muller 

por a possibilidade pnitica do sumo bern, pois, enquanto 'carencia' da ra

zao, ela nao e uma necessidade objetiva como o proprio dever (KpV A 

226). Por isso Hegel mui justamente insiste em que a harmonia exigida 

nao e uma mera aspirac;:ao da consciencia moral individual ou uma sim

ples representac;:ao de urn fun cuja consecur;:ao e incerta. Ela pertence, diz 

Hegel, ao proprio conceito de moralidade, embora, e este e o ponto deci

sivo, ela ainda nao seja reconhecida pela consciencia moral como necessi

dade do conceito enquanto conceito. Pertence, assim, ao conceito de mo

ralidade que esta unidade e aquela harmonia ja sejam para ele, conceito, 

uma realidade efetiva ( 427, § 602), em bora ainda nao para a propria 

consciencia moral : esta nao sabe imediatamente que a harmonia ja esta 

implicitamente presente na ac;:ao moral, e, por isso, vai projetar a harmo

nia da virtude e da felicidade e a unidade da consciencia (vontade) pura e 

da consciencia (vontade) singular fora de si, num alem inteligivel, me

diante urn postular, que e somente urn exigir ( 434, § 616). Esta "exigencia 

racional" de uma harmonia entre moralidade e natureza, virtude e felici 

dade, que resulta para Kant de uma "deduryao transcendental do conceito 

de sumo bern" a partir da lei moral (KpV A 203) e de uma reflexao trans

cendental sabre as condir;:oes de possibilidade da experiencia moral plena 

de urn ser finito (a realizac;:ao assintotica do objeto total da vontade no 

sumo bern consumado), torna-se para Hegel urn elemento constitutive 

imanente da propria consciencia moral, ja contido na aryao moral, en

quanto esta realiza efetivamente o puro dever e a autoconsciencia singu

lar e ja con tern uma unidade de liberdade e natureza. 

Nos, a reflexao fenomenologica, a instancia subjetiva do con

ceito no interior da experiencia, sabe, "ve", por urn lado, que a propria 

consciencia moral engendra conscientemente esse seu objeto necessaria 

l7 "A harmonia da moralidade e da natureza, - ou, enquanto a natureza s6 e levada em 
considera.,:ao na medida em que a consciencia experimcnta a sua unidade com ela, - a har
monia da moralidade e da felicidade e pensada como necessaria mente serrdo, ou ela e postula

da. Pais exigir significa que alga seja pensado I como 1 sen do, que ainda nao e real -efetivo; 
uma necessidade nao do conceito enquanto conceito, mas do ser." (Phan., 426, § 602) 
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e total, o sumo bern, como unidade do puro clever e da fruicrao da cons

ciencia singular, realizada na acrao moral , e, igualmente, que ela esta 

ciente de si como principia ativo (a ls das tiitige), que o engendra; mas, 

por outro, ela ve, tambem, que a consciencia moral nao se ap ropriou 

ainda dessa unidade imanente na acrao moral, e que ela a poe como urn 

objeto alem, fora de si, que e, porem, (para a reflexao fenomenol6gica) 

"sendo-em-si-e-por-si enquanto posto por ela", "em funcrao dela e por 

ela". (434, § 616) 

2) Deslocamentos dissimuladores do 'primeiro' postulado 

Nesta altura Hegel introduz o conceito de 'distorcrao' ou melhor, 'desloca

mento dissimulador' (Verstellung) , uma especie de operador de ma-fe 'da 

consciencia moral, mediante o qual ela desloca e encobre recorrentemen

te a sua contradicrao fundamental, que se desdobra em varias oposicroes, 

entre cujos extremes ela oscila, e cuja resolucrao ela projeta no mundo in

teligivel. No deslocamento dissimulador a consciencia moral passa ime

diatamente de urn momenta, que ela recem colocou (aufgestellt hat) e fi

xou como essencial, ao momenta oposto, que, por sua vez, recem coloca

do como essencial, e nova mente deslocado e dissimulado ( verstellt), pre

cisamente em vista do oposto. Assim, ela confessa que nao leva a serio 

nenhum deles. ( 434-435, § 617) A consciencia, apesar de sucumbir a essa 

oscilacrao entre os opostos, esta, contudo, consciente desse deslocamento 

dissimulador da sua contradicrao fundamental, pois ela nao s6 fixa urn 

momenta da oposicrao para passar em seguida ao oposto, mas ela opera 

conscientemente esta passagem ao oposto em rela~o precisamente a ele, 

para marcar que ela o afirma no mesmo instante em que o nega no seu 

oposto, e em relas:ao aquela afirmacrao anterior. Com isso a consciencia 

moral mostra que ela nao leva a ser io nenhum dos momentos opostos 

entre os quais oscila. A visao moral do mundo vai resultar do desenvolvi

mento da consciencia atraves desses deslocamentos dissimuladores, que 

desencadeiam urn "movimento estonteante e impostor" (schwindelnden 
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Bewegung18 ) que arrasta a consciencia moral, e cuja experiencia sera o 

principal objeto da analise fenomenol6gica. ( 435, § 617) 

Independentemente da pressuposicriio inicial ( 425, § 601) de 

que haja uma consciencia moral efetiva, a postulacrao de uma harmonia 

entre moralidade e natureza, que s6 e em si, significa que ela ainda nao 

esta presente para a consciencia moral efetiva. 0 que existe presentemen

te para a consciencia, em face desta harmonia postulada, e a desarmonia 

da sua (suposta) moralidade com a natureza, que e colocada como estan

do em contradicrao com a consciencia moral. Como, porem, e s6 no agir 

moral que se realiza efetivamente a moralidade da consciencia, pois este 

agir, concebido como "realizacrao efetiva do fim moral interior': e ao mes

mo tempo "a producrao de uma realidade efetiva determinada pelo fim", 

portanto, tam bern, a producriio "da harmonia do fim morale da realidade 

efetiva", este agir moral desloca e dissimula imediatamente (I) o que o 

postulado colocara, inicialmente, apenas como harmonia transcendente. 

(435, § 618) Com isso, a "consumacrao da acriio" moral, que e, tambem a 

realizacrao efetiva da consciencia singular, ja e para a consciencia moral 

tanto a presencra dessa unidade da realidade efetiva e do fim quanto a 

fruicrao dessa unidade. A acriio moral consumada, portanto, ja e a realiza

crao efetiva da harmonia para a consciencia.l9 

A acrao moral, que, inicialmente, a partir da sua desarmonia, 

colocava a harmonia como s6 devendo existir num alem inteligivel, obje

to de postulacrao, desmente o postulado e diz, por si mesma, que niio o le

va a serio, "porque o sentido do agir consiste [agora], antes, em fazer ace

der a pres en era 0 que nao deveria estar na pres en era" [a saber, a harmo

nia]. (ibid.) . Convem lembrar, aqui, que Hegel denomina de primeiro 

18 Hegel explora aqui o duplo sentido do verbo schwinde/n, que tanto significa te r verti
gens, cair em deli rio, como lograr, trapacear, fra udar. 
19 "( ... ) e porque na ac;;iio consumada a consciencia se realiza efetivamente como esta cons
ciencia singular, ou intui o ser-ai [enquan tol retornado nela , e nisso consiste a fruic;;ao, as
sim, na realidade efetiva do fim moral esta tarnbem contida sirnultaneamente aquela forma 
de realidade efetiva que se denomina frui.yao e felicidade." Phan. , 435, § 618 
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postulado (o da harmonia da moralidade e da natureza externa) o que 

corresponde propriamente aquilo que, para Kant, e a resoluc;:ao da anti

nomia da razao pnitica, isto e, a conexao necessaria e sintetica apriori 

(cujo fundamento ultimo e 0 postulado do "sumo bern originario"), me

diante a as;ao moral que fomenta o sumo bern, entre o " incondicionado" 

da lei moral ( o bern supremo) e a expectas;ao legitim ada felicidade, que e 

a "consequencia moralmente condicionada" daquela (KpV A, 205, 214). 

Mas agora a situas;ao se inverte por urn novo deslocamento dissimulador 

(II), pois se agora so se leva a serio o proprio agir, e em vista da harmonia 

ja efetivamente contida na consumas;ao da as;ao moral que ela e desloca

da para urn alem, como inefetiva, precisamente para que ela possa vir a 

ser efetivada pela as;ao. E preciso postula-la como devendo ser fomenta

da, a fim de dissimular e deslocar a sua presens;a efetiva na as;ao moral 

consumada, pais sea harmonia ja nao fosse efetiva em si, nao poderia vir 

a se-lo pela as;ao. 20 Se inicialmente era a desarmonia entre a consciencia 

moral e a natureza o que exigia o postulado de uma harmonia em si, e 

agora a sua presens;a imanente na propria as;ao moral plenamente efeti 

vada que vai deslocar o sumo bern postulado para a inefet ividade recor

rente do dever-ser. 0 postulado, que era antes a condis;ao da harmonia, e 
transmudado em algo condicionado pela harmonia presente na propria 

as;ao moral, e a sua funs;ao passa a ser, agora, meramente, a de recordar 

no seu dever-ser impotente a presens;a efetiva dessa harmonia para a 

consciencia moral. 

Mas a essa seriedade da as;ao moral consumada, que contem 

nela a harmonia, seguira novo deslocamento (Ill), o da propria harmo

nia presente na as;ao moral, uma vez que esta e sempre e somente as;ao de 

uma consciencia singular. Perante o sumo bern, como "fim universal que 

20 "E parser a harmonia postulada em vista do agir - o que deve se tamar real-efetivo pelo 
agir, tern de se-lo assim em si, pais do contnirio a realidade efetiva nao seria possfvel -, cntao 
a co nexao do agir e do postulado esta constitulda de sorte que par causa do agir, isto e, da 
harmonia efetiva do fim e da rea lidade efetiva, esta harmonia e pasta como nao efet iva, como 

a/em." Phan., 436, § 618 
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tudo abrange (der alles umfassender Zweck) e que tern o "mundo inteiro" 

por Iugar da sua realizas;ao, a as;ao moral e somente singular e a sua obra

meramente contingente (pois ela e uma harmonia, nao a harmonia ante

riormente referida, p. 435, § 618), de sorte que o "fun-ultimo da razao" 

nao so ultrapassa o conteudo desta as;ao, mas todo agir moral efetivo. 

(436, § 619) Em contraste com urn fim tao elevado, que "se coloca alem e 

acima de todo agir efetivo", a consciencia moral se apercebe, entao, da 

'inanidade' (Nichtigkeit) do seu agir, e nao o leva mais a serio na sua ca

pacidade de ' fomentar ' (Jordan) e 'produzir' (hervorbringen) 'o melhor 

universal ' (das allgemeine Beste), deslocando e dissimulando a afirmas;ao 

(a colocas;ao) imediatamente anterior, que dizia ser o agir moral que efe

tivava a harmonia postulada. Conclusao desse deslocamento: "Porque se 

deve executar o melhor universal, nada de born se faz". (436, § 619) 

Mas, uma vez colocada essa inanidade do agir efetivo singular 

em sua contraposis;ao a realidade exclusiva do sumo bern como fim -ulti

mo do mundo, ela sera novamente deslocada e dissimulada pela as;ao 

moral (IV): na medida em que esta tern o clever por seu ' fim total unico', 

'absoluto', ao cumpri-lo ela visa, malgrado o seu conteudo limitado, a 

realizas;ao plena, a consumas;ao ( Vollbringung) desse clever, que e fun to

tal, na realidade efetiva. Esta consumas:ao enquanto tal tern por fim, ago

ra, a propria realidade efetiva, pois trata-se de transformar a natureza eo 

curso do mundo na expressao consumada da lei da liberdade. Essa 'con

sonancia' (Zusammenstimmung (KpV A262)), plena entre leis da nature

za e leis morais numa 'natureza suprasensivel', isto e, inteiramente 'sub

metida a autonomia da razao pura pratica', que para Kant s6 e possivel 

num progresso ao infinito, mediante a hip6tese de uma razao pura dota

da de urn poder fisico adequado a sua vontade e de uma "natura archety

pa" (KpV A 74-75), resulta para Hegel de uma transformas;ao da realida

de efetiva da natureza pela lei da liberdade. Esta transformas:ao exprime 

uma medias;ao ontologica, para alem do dualismo kantiano, entre nature

za suprasensfvel e natureza sensfvel. Mas, vista que o clever s6 tern sentido 

no conflito com uma natureza dotada de leis proprias e irredutiveis, essa 

consumas;ao da moralidade plenamente realizada na realidade efetiva da 
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natureza (uma natureza plenamente reformada pela liberdade) termina

ria por dispensar o agir pelo clever, engendrando urn novo deslocamento. 

Com efeito, se o sumo bern no sentido kantiano do "bern con 

sumado"- "aquele todo que nao constitui parte alguma de urn todo ain

da maior da mesma especie" ("perfectissimum") porque ele inclui a lei 

moral como condi<;ao incondicionada e bern supremo ( originarium) 

(KpV A 197-198)- for plenamente efetivado pela a<;ao moral, quer di

zer, se ele se consuma na realidade efetiva, tornando a natureza expressao 

da propria lei da liberdade, a consciencia moral deixa de levar a ser io a 

moralidade enquanto clever, pois a acrao moral necessita confrontar-se 

com uma natureza que lhe e irredutivel. "Se, porem, a natureza e con for

me a lei moral, essa seria certamente ferida pelo agir, pelo suprimir do 

ente." ( 437, § 620) 0 agir pelo clever e a consciencia moral ativa, que nega 

a natureza externa dada, perdem, aqui, o sentido e se tornam superfluos, 

pois eles so tern sentido na sua oposicrao a natureza e ao curso do mundo, 

isto e, enquanto tern de suprimir 0 negativo (a natureza dada) que a lei 

moral pressup6e. Assim, o agir moral nao pode levar a serio o que ele im

plica, de sorte que a propria consuma<;ao do clever na realidade efetiva 

sera novamente deslocada e dissimulada. 

Com isso, o postulado que exige a harmonia entre a lei da li

berdade e a lei da natureza como devendo ser ainda realizada na acrao 

moral se condensa, ao final desta primeira etapa, numa proposicrao para

doxa!: "porque 0 agir morale 0 fim absoluto, 0 fim absoluto e que nao se 

de de modo algum o agir moral". ( 437, § 620 trad. P. Meneses) Para a re

flexao fenomenologica fica claro que a consciencia moral nao levava a se

rio nenhum dos opostos desses seus deslocamentos, atraves dos quais ela 

se "propelia" (fortwiiltzte), e a propria consciencia moral faz a experiencia 

de que ela nao leva a serio o agir moral, "senao que o mais desejavel, o 

absoluto, esta em que o sumo bern tivesse sido leva do a termo ( ausge

fuhrt), eo agir moral fosse superfluo." (437, § 621) 

Ao termo desta experiencia a consciencia se convence de que 

ela nao pode levar a serio nenhum dos tres momentos implicados no 

cumprimento do clever, nem o postulado da harmonia, nem o proprio 
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agir moral, nem a consumacrao da moralidade na realidade efetiva, pois 

ela ainda nao tomou consciencia de que e 0 proprio agir moral que inte

gra e medeia esses momentos. 

3) 0 postulado da harmonia da moralidade e da natureza 
interna como fun-Ultimo da autoconsciencia enquanto tal 

Este resultado paradoxa!, o de que a consumacrao do sumo bern num 

mundo plenamente etico impede a consciencia moral de levar a serio a 

exigencia do clever e torna desejavel que o proprio agir moral seja super

fluo, sera necessariamente objeto de urn novo deslocamento, que impele 

adiante ("propele") a consciencia moral na experiencia do seu movimen

to contraditorio. (437, § 622) Como, de urn !ado, e condicrao da morali

dade que o sumo bern como fun -ultimo do mundo nao tenha sido leva

do a termo, pois para que a consciencia moral seja ativa e para si, e preci

so que ela se defronte com uma natureza ja dada, contraposta a ela e em 

dissonancia com a sua autonomia; mas como, de outro, a experiencia fi 

nal do primeiro postulado (embora objeto de novo deslocamento) conti

nha a exigencia da realizacrao cabal ("consumacrao") da moralidade na 

natureza, a consciencia moral torna novamente a se confrontar com uma 

natureza, so que ela e, agora, a sua natureza interna, a vontade sensivel 

com seus desejos e impulsos. A interiorizacrao da oposi<;ao marca, para 

Hegel, a passagem ao segundo postulado.2I 

Urn novo deslocamento, que preside a essa passagem, se irnpoe 

agora a consciencia, 0 primeiro de uma nova serie de quatro: 0 desloca-

21 "A partir desse resultado a consciencia moral tern de propelir-se ulteriormente no seu 
movimento contradit6rio e necessaria mente deslocar de novo o suprimir do agir moral. A 
moralidade eo em -si; e para que ela tenha Iugar, o fim -ultimo do mundo nao ser levado a 
termo, mas a consciencia moral deve ser para-si e encontrar uma natureza que !he seja cotJ
traposta (entgegengesetzte). Mas a consciencia moral tern de ser estar nela mesma cabalmente 
realizada. lsso conduz ao segundo postulado, ao da harmonia de si f mesma] e da natureza 
que esta imediatamente nela, a sensibilidade." ( 438, § 622) 
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mento dessa propria supressao e superac;ao (A ujhebung) do agir moral. 

Duas raz6es o motivam: I) para que haja efetivamente consciencia mo

ral, e preciso nao so uma sintese em si entre moralidade e a natureza, 

mas, tambem, uma sintese para si, de modo que a harmonia postulada 

possa existir como "fim-ultimo da autoconsciencia enquanto tal" ( 429, § 

604); II) consciencia moral enquanto singular e contingente tern a sua 

propria natureza interna, a faculdade de apetecer inferior com seus im

pulsos e inclinac;oes, dotados de fins proprios opostos ao puro querer 

(427, § 603). 

0 novo ponto de partida e a simultanea oposicyao e unidade 

entre razao e sensibilidade, entre puro clever e vontade sensivel. 0 querer 

eo pensar puros da razao pnitica e os impulsos da sensibilidade consti

tuem uma so consciencia: mas para ela, enquanto consciencia singular 

agente, o principal e a oposir;:ao entre a vontade pura e a vontade sensivel, 

ao passo que para ela e nela, enquanto razao, enquanto puro pensar e 

querer do clever, o essencial e a unidade dos opostos e a dissoluc;ao da 

oposic;ao por uma mediac;ao que contenha esta oposicyiio ciente de si, em 

que consiste a moralidade efetiva. ( 427, § 603) 

I) Inicialmente a sensibilidade aparece a consciencia moral co

mo o seu outro eo negativo, perante o qual ela 'colocaJ a razao como in

dependente das inclinac;oes e dos impulsos e como o seu fim puro, que 

deve eliminar os fins da sensibilidade. Mas esta supressao da sensibilida

de, apenas afirmada, e em seguida deslocada pela consciencia moral, que 

interp6e, como termo-medio (Mitte) entre o puro clever (razao) e a sua 

realidade efetiva, precisamente os impulsos, que supostamente deviam 

ser eliminados, mas nao podem se-lo, pois eles nada rnais sao do que a 

propria vontade sensivel consciente de si, que e instrumento e canal de 

efetivac;ao do firn moral. A supressao da sensibilidade, recem colocada 

pela exigencia da independencia da razao, e portanto deslocada, e 0 re

sultado deste deslocamento e que OS impulsos nao devem ser 'reprimidos' 

( 438, § 622), mas ser tornados conformes a razao, ja que o agir moral na

da mais e do que a auto-efetivac;ao da consciencia moral mediante a forcya 

dos impulsos: o agir moral e "a consciencia que se da a figura de urn im-
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pulso" (ibid .). Masse sao os impulsos e as inclinac;oes os canais de reali 

zac;ao do agir moral, e porque tambem esta nele imediatamente presente. 

a harmonia da moralidade e da sensibilidade, da vontade pura e da von

tade sensivel. 

II) Mas esta harmonia colocada pelo agir moral e em seguida 

novamente deslocada, pois seria uma ingenuidade da consciencia moral 

acreditar que a disposic;ao de animo moral seja "a mola propulsora dos 

impulsos (die Triebfeder der Triebe) e que ela determinasse o angulo de 

inclinar;:ao [ correto] das inclinac;oes". Mas como o impulso nao e "somen

te esta figura vazia que pudesse ter em si mesmo uma outra mola (Feder) 

que aquela que ele mesmo e, e que pudesse ser impelido por ela': mas tern 

a sua natureza e as suas molas impulsoras pr6prias, seria a propria cons

ciencia moral quem se conformaria aos impulsos, ao inves de estes serem 

conformados aquela. (438, § 622) 

Essa harmonia irnediata, que seria ingenuo a consciencia moral 

levar a serio, deve, portanto, ser novamente postulada e deslocada para o 

sumo bern alem desta consciencia, cuja realizac;ao e, para Kant, 'o objeto 

necessaria' da consciencia moral. Niio se trata, porem, agora, de uma har

monia somente sendo em-si entre a moralidade e a natureza externa, a 

ser instaurada fora desta como fim -ultimo do mundo, mas de uma har

monia que a propria consciencia moral agente deve realizar para si, como 

sendo a sua propria, e que constitui "o fim -ultirno da autoconsciencia co

mo tal". 

III) Mas a consumac;ao desta harmonia da autoconsciencia mo

ral e da sua natureza interna num alem longinquo, em que a luta necessa

ria entre razao e sensibilidade seria apaziguada, deve ser continua e inde

finidamente protelada, pois sea perfeic;ao moral se realizasse e a vontade 

sensivel fosse inteiramente conforme a razao, a consciencia moral renun

ciaria a sua autonomia, pais ela s6 existe na !uta e na oposir;:ao. Por isso, 

essa perfeic;ao moral acabada, representada na harmonia postulada de 

uma sensibilidade plenamente conforme a razao, deve ser novamente 

deslocada e dissimulada, porque nesta perfeicyao a consciencia moral se 

abandonaria enquanto ativa e efetiva, assim como, em contrapartida, a 
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harmonia consumada desaparece na consciencia moral efetiva que tern 

de agir e negar a natureza para realizar o dever ( 428, § 603 ). Mas, para 

que seja passive! urn progresso moral indefinido de uma consciencia 

sempre em !uta com uma natureza interna adversa, Kant vai introduzir o 

postulado da imortalidade da alma, entendido como a ' infinitude da sua 

perdurac;:ao' 22, que para Hegel significa urn novo deslocamento: como a 

consciencia moral nao pode levar a serio a consumac;:ao da perfeic;:ao mo

ral, projetada no sumo bern, ela a desloca a "uma lonjura nebulosa, onde 

nada mais se pode distinguir nem conceber com exatidao" (438, § 622). 

Mas se s6 existe moralidade na forma de uma consciencia ativa 

que nega a sua natureza interna e enquanto consciencia do puro dever 

como fim absoluto em oposic;:ao a todos os outros fins (ibid.), en tao a 

perfeic;:ao s6 pode ser postulada como "tarefa absoluta" ( 428, § 603). Esta 

aproximac;:ao indefinida a santidade, representada analogamente a apro

ximac;:ao sem fim da linha curva a reta, exigida por uma consciencia mo

ral ativa, que "s6 num progresso indo ate 0 infinito pode chegar a plena 

conformidade com a lei moral" (KpV A 220), eo que torna necessaria in

troduzir o postulado da imortalidade da alma, pais sem ele o dever (or

denado pela lei moral) de promover o sumo bern como objeto da vonta

de pura seria impossfvel, a pr6pria lei moral seria 'fantastica' (KpV A 205) 

e a sua santidade 'desonrada' (abgewurdigt, KpV A 221). Esta ficaria, co

mo diz Kant, entregue a medida da nossa imperfeic;:ao e "adequada a nos

sa comodidade", ou entao daria Iugar a expectativas teos6ficas de uma 

aquisic;:ao da santidade na finitude, "exorbitando a sua missao" (KpV A 

221). Para Hegel, todavia, esta conformidade plena a lei moral na forma 

do "progresso ao infinito" (Progressus ins Unendliche, id. A 222) do agente 

moral, esta "aproximac;:ao" (Anniiherung) infinita pensada como consu

mac;:ao, e uma representac;:ao contradit6ria, desprovida de conceito, pais 

ela significa, simultaneamente, uma tarefa que permanece absolutamente 

tarefa, portanto, em principia, irrealizavel, uma aproxima¢o 'ao infinito', 

22 "Unendlichkeit seiner {des Geschopfesj Fortdauer: KpV, A 220-223 . 
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mas cujo conteudo deve ser simultaneamente pensado, no postulado, co

mo necessariamente sendo, como conteudo que nao permanece mera ta

refa, mas visa a sua efetivac;:ao. ( 428, § 603) 

IV) A resoluc;:ao kantiana dessa contradic;:ao de uma "tarefa ab

soluta': que deve permanecer tarefa, para que a consciencia moral efetiva 

seja passive! como autonomia e !uta, e que, contudo, deve poder ser ple

namente cumprida ( erfiillt) ( 429, § 603 ), para que o agir da consciencia 

moral visando alcanc;:a-la tenha sentido, consistira, aos olhos de Hegel, na 

instaurac;:ao do deslocamento dissimulador como procedimento recor

rente da consciencia moral, que projeta a perfeic;:ao sempre mais adiante 

a medida que age para atingi-la. Pais se ela se apercebesse claramente des

sa contradic;:ao de urn 'progresso ao infinito' (Kant) como 'tarefa absoluta' 

(Hegel), e nao a dissimulasse reiteradamente pela representac;:ao de uma 

conformidade plena na forma de uma asssfntota, o dever e a busca da 

santidade lhe apareceriam na sua irrealidade. 

Reinstaura-se, portanto, a oposi¢o entre, de urn !ado, o confli

to da vontade pura com a vontade sensivel e a realidade efetiva, na Ana

Utica, e, de outro, a unidade necessaria apriori desses opostos no sumo 

bern a ser indefmidamente fomentado, na Dialetica, a qual nao mostra 

como eles estao unidos na determinac;:ao da vontade e no agir moral cin

dido entre vontade pura e sensfvel; reinstaura-se, tambem, a oposic;:ao en

tre a heterogeneidade total da moralidade e da felicidade, na medida em 

que aquela e condic;:ao negativa da autonomia moral, par urn !ado, e a sua 

integrac;:ao sintetica mediante o agir moral em vista da realizac;:ao do su

mo bern no mundo, par outro. Hegel vai interpretar essa progressao in

definida na realizac;:ao do sumo bern como o deslocamento indefinido da 

perfeic;:ao moral projetada no infinito, uma protelac;:ao que e expressa

mente querida e dissimulada pela consciencia moral, a fim de que ela 

possa continuar a ser efetiva enquanto agir moral. 0 postulado da imor

talidade da alma torna-se func;:ao desse deslocamento recorrente pelo 

qual a consciencia moral projeta num alem nebuloso (aproximac;:ao inde

finida) a perfeic;:ao que ela 'deve' querer e poe como inalcanc;:avel. Portan

to, "a pr6pria consciencia [moral] declara que nao leva a serio a perfeic;:ao 
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( Vollendung) moral': ao desloca-la e dissimuhi-la "em direyiio a infinitude 

a fora" (in die Unendlichkeit hinaus), isto e, ao afirma-la como "nunca per

feita (niemals vollendet) ." (439, § 622) 

Mas a garantia ultima do sentido de urn progresso moral infi

nito, que assegure a urn ser racional finito a expectac;:iio legitima de urn 

aperfeiyoamento ulterior sempre possivel, baseado no progresso anterior 

do pior ao melhor, e, tambem, "a esperanc;a confortante, embora niio a 

certeza" de uma participac;:iio na santidade, grayas a "consciencia de uma 

disposiyiio de animo [moral] comprovada': exige mais, todavia, do que 0 

postulado da imortalidade da alma. Ela exige alem da hipotese da imor

talidade da alma, a hipotese de urn entendimento infinito, legitimada pe

lo postulado do 'sumo bern originario' como autor da natureza, "para o 

qual a condic;:ao do tempo nada e, e [que] .;e nesta serie, para nos sem 

fim, a conformidade integral (das Ganze der Angemessenheit) com a lei 

moral" (KpV A 221). 0 que converte e te aperfeiyoamento moral mera

mente assint6tico da criatura numa esperanc;a fundada de alcanc;ar na 

"infinitude da sua perdurac;ao", "mesmo para Ia desta vida" (KpV A 222), 

esta 'conformidade plena' da sua disposiyao de animo a vontade divina, e 

a sinopse apriori da serie progressiva, para nos indefinida, numa inteli

gencia infinita, para a qual 'a condic;ao do tempo nada e'(KpV A 226) e 

perante a qual "esta meta afastada ate ao infinito afora" (ins Unendliche 

hinausgerucktes Ziel) "vale como posse" (id., A 222). Mas o que Kant po

de pensar como conformidade integral, apesar de assint6tica, mediante a 

hipotese de uma inteligencia infinita, ratificada praticamente pela crenc;:a 

racional na existencia de urn arquetipo originario da santidade, e por 

analogia com a analise infinitesimal23, - a distancia que impede que a 

tangente toque a curva no infinito torna-se sempre menor, podendo ser, 

ao fim, negligenciada,- permanece para Hegel a representayiio pratica

mente contradit6ria de uma 'tarefa absoluta'. 

E a irredutibilidade do duplo ponto de vista, do finito e do infi

nito, junto com a distinc;:ao transcendental entre fen6meno e coisa em si, 

o alvo ultimo da critica de Hegel ao tipo de resoluc;:ao das antinomias da 

razao pura (te6ricas e pratica). Hegel insere a distinyiio e a irredutibilida-
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de desses dois pontos de vista no interior da propria autoconsciencia mo

ral, da qual elas passam a ser momentos, de modo que o postulado do 

'sumo bern originario', como 'telos' pratico do aperfeic;oamento infinito, 

perde a sua validade objetiva e se reduz a uma projec;:ao recorrentemente 

deslocada pela consciencia moral, que a ela recorre para manter a ilusao 

necessaria do seu progresso moral. Ao termo de sua experiencia atraves 

desta serie de deslocamentos a 'tarefa absoluta' do aperfeic;oamento mo

ral ao infmito mostrar-se-a como uma contradic;ao pratica para a propria 

consciencia moral: ele e uma tarefa que deve permanecer tarefa ('pro

gresso indefinido') e, contudo, ser pensada na sua consumac;:ao ('o todo 

da conformidade') para nao perder o seu sentido. Por isso, a implicac;iio 

do postulado da existencia de Deus pelo postulado da imortalidade da al

ma e a passagem kantiana do "sumo bern derivado': enquanto objeto real 

necessaria da vontade, ao postulado da existencia do "sumo bern origina

rio': permanecem para Hegel encerradas no pensamento representativo 

da consciencia moral que niio apreendeu o seu conceito. 

A critica de Hegel repousa, alem disso, sobre a transformayiio 

semantica a que ele submete o conceito kantiano de postulado, assinala

da por M. Gueroult. 24 Os postulados kantianos sao proposic;oes teoricas 

que afirmam a existencia das "condic;oes ffsicas e metafisicas .. . insitas na 

natureza das coisas" (KpV A 258), que tornam praticamente passive! a 

realizac;:iio do sumo bern no mundo, enquanto objeto total da vontade e 

fim -ultimo da razao pratica. Eles sao explicitados por uma reflexao trans

cendental como condic;:oes de possibilidade nao da propria experiencia 

moral como fa to ultimo da razao, mas da sua consistencia, isto e, da com

patibilidade, assegurada praticamente em seu fundamento ontol6gico ul

timo pela existencia de urn autor da natureza, entre a autonomia moral e 

23 Ph.ilonenko, A . , Reflexion sur Ia doctri11e kantien11e des postulats de Ia raison pratique, 
IN: Phdonenko, A., Metaphysique et Politique chez Kant et Fichte, Paris, Vrin, 1997, pp. 72-
75. 
24 Gueroult, Martial, Les "deplacements" ("Verstellrmgen") de Ia conscience moral kantiem1e 
selon Hegel, In: Eds. Varios, Hommage a jean Hyppolite, Paris PUF, 1971 , p. 74 
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a realizacyao da felicidade do genero humano, a que ele faz jus pelo seu 

agir virtuoso. Em Hegel, entretanto, a deducyao transcendental do concei

to de sumo bern e a reflexao transcendental sobre os seus pressupostos 

pniticos tornam-se momentos estruturais da pr6pria experiencia da 

consciencia moral, de modo que a validade objetiva dos objetos postula

dos e a existencia dos seus objetos como conteudo de uma crencya racio

nal fundada praticamente sao para Hegel apenas uma representacyao, uma 

'visao moral do mundo', derivada da contradicyao interna da consciencia 

morale construida pelos seus deslocamentos que desdobram essa con

tradicyao. Ha, portanto, urn nivelamento dos dois registros, como obser

vou Stanguennec2S, que para Kant permanecem irredutiveis: o registro da 

certeza apoditica da lei moral e o da reflexao filos6fica sobre as condicy6es 

de possibilidade do objeto que a lei ordena a· vontade fomentar, ambos, 

agora, em Hegel, transformados em conteudos da experiencia da cons 

ciencia moral enquanto figura transit6ria do espfrito. Com isso se abo

lem, para Hegel, as fronteiras irredutiveis entre Analitica e Dialetica da 

Critica da Raziio Pratica, assim como o "abismo intransponivel"26 entre 

liberdade e natureza, e a diferencya ontol6gica ultima entre puro clever e 

rea lidade efetiva. Esta ultima diferencya ja esta para Hegel ultrapassada 

na identidade em si desses opostos, implicada pela consumacyao do cle

ver como "fim total" na realidade efetiva da natureza transformada pela 

acyao moral, acyao essa que e, ao mesmo tempo, "acyao moral pura" (reali

zacyao efetiva da determinacyao imediata da vontade pela forma da lei) e 

realizacyao efetiva vontade singular, que se objetiva no fim atualizado e 

tern a fruicyao de si na consciencia dessa sua autorealizacyao ( 426, § 602). 

As fronteiras irredutiveis entre Analitica e Dialetica sao ultrapassadas na 

experiencia que a consciencia faz da sua contradicyao e dos sucessivos 

deslocamentos pelos quais ela se objetiva e se projeta na visao moral do 

25 Stanguennec, Andre, Hegel Critique de Kant, Paris, PUF, 1985, p. 22 1. 
26 Kant , 1., Kritik der Urteilskraft, Einleitung, B XIX: 'cine unubersehba re Kl uft'. Critica da 
Faculdade do j ufzo, tradur;:ao de Valerio Rohden e Ant6nio Marques, Rio de Janeiro, Forense 
Universitaria, 1993, p. 20. 
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mundo, para apreender, ao termo da experiencia dessa objetivacrao, 0 

seu conceito. 

Mas desse deslocamento recorrente da santidade como meta 

do progresso moral, da reposicyao continua da vontade sensivel avessa ao 

clever e do renascimento de uma natureza sempre rebelde ante a sua su

jeicyao a liberdade, resulta, ao termo da experiencia que a consciencia faz 

desse progresso ao infinito, a sua imperfeicyao essencial. "Nao ha auto

consciencia efetiva moralmente perfeita." ( 433, § 613) 0 resultado e a ne

gacyao da pressuposic;:ao inicial de que havia uma consciencia moral efeti

va, pois, agora, ela s6 e efetiva num "estado intermediario de nao-perfei

c;:ao". (ibid.) Resta-lhe a desarmonia e a separacyao da consciencia do cle

ver e da sua realidade efetiva, isto e, a sua imperfeicyao intrinseca. Ao mes

mo tempo, porem, a consciencia moral nao pode permanecer estaciona

ria, a meio caminho. Da simultaneidade dessa exigencia de urn aperfei

c;:oamento constante, que reduziria a resistencia da natureza interna e ex

terna progressivamente a zero, e da oposicyao, essencial a moralidade, en

tre vontade pura e sensivel, entre liberdade e natureza, resulta paradoxal

mente para esta consciencia moral, agora essencialmente imperfeita, que 

o crescimento e aproximac;:ao progressiva da sua meta e, ao mesmo tem

po, uma diminuicyao da moralidade e uma aproximacyao continua da sua 

supressao: o que para Kant eo aumento constante da "autocracia", no 

sentido do reforc;:o da virtude e da perseverancya no progresso moral, que 

tende a reduzir a resistencia da sensibilidade a zero, torna-se para Hegel 

uma progressao ao avesso, uma 'diminuicyao' crescente em direc;:ao a su

pressao da pressuposicyao essencial da pr6pria consciencia moral, que e a 

oposic;:ao entre razao e sensibilidade, clever e realidade efetiva. Alem do 

mais, os impulsos e desejos sao elementos constitutivos da ac;:ao moral 

con creta, os quais, urn a vez eliminados, suprimiriam tambem esta. ( 439, 

§ 623) A conclusao e que, em face da sua imperfeicyao essencial e dade

sarmonia entre moralidade e felicidade no mundo, a consciencia moral 

nao leva mais a serio a busca da sua perfeicyao, de cujo perpetuo desloca

mento ela se torna consciente, retornando, assim, ao seu ponto de parti

da, que era a projecyao da harmonia num alem inefetivo. ( 439, § 624) 
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Essa irnperfeic;:ao constitutiva da consciencia moral faz, agora, 

desaparecer a ex.igencia da felicidade como 'merecimento' ( Verdienst) e 

como retribuic;:ao racional par alga de que aquela teria se tornado digna. 

Consciente da sua imperfeic;:ao essencial e da sua indignidade, ela nao po

de mais considerar a sua felicidade como necessaria, mas s6 como con

tingente. Nao ha mais virtude enquanto "fundarnento absoluto" de uma 

felicidade que lhe seria proporcional, e esta s6 pode ser esperada como 

uma 'grac;:a livre' ( 440, § 624) do acaso ou do arb! trio de uma generosida

de amiga. A consciencia moral que assume a sua finitude morale a sua 

imperfeic;:ao reconhece entao ex.plicitamente que ela nao pode mais pos

tular a felicidade como retribuic;:ao a algum 'merecimento'; ela s6 pode 

esperar "a felicidade enquanto tal, em si e par si", e nao mais uma felici 

dade baseada "no motivo absoluto" do merit6. 

Se s6 ha efetivamente consciencias marais imperfeitas, que hao 

podem obedecer plenamente a lei moral nem sabe-lo se o fazem, o que 

desaparece mais radicalmente eo proprio sentido de urn criteria de diju

dicac;:ao moral, que permitiria julgar a qualidade moral do agente, conde

oar a desarmonia entre moralidade e realidade efetiva e enunciar o juizo 

de ex.periencia: o hornem moral sofre injustic;:a no mundo eo irnoral e fe

liz. Este enunciado e, agora, deslocado, pais ele nao e senao a dissimula

c;:ao do fato de que nao ha verdadeira consciencia moral. Com efeito, se o 

agir s6 se deix.a concernir pela felicidade como tal, e arbitrario afirmar 

que alguem mereceria do curso do mundo outro tratamento que o que 

lhe e de fato dispensado, desaparecendo a base para qualquer jufzo de re

tribuic;:ao que nao seja arbitrario. "0 que pode acontecer de moralmente 

mauna experiencia [para uma tal consciencia essencialmente imperfei

ta]?" ( 440, § 625) Hegel conclui irnplacavelmente desta desarrnonia final 

entre a moralidade e a felicidade que a queix.a do justa e arbitraria e que o 

fundamento do juizo de ex.periencia desta consciencia, tornada nao-mo

ral, sao apenas os sentimentos do queix.oso: e "a inveja que se cobre com 

o manto da moralidade" que julga que a felicidade como tal nao deveria 

ser o quinhao de alguns. S6 resta a "boa amizade", prestes ou nao a dese

jar e conceder a si e aos outros esta "grac;:a" como urn "acaso". ( 440, § 625) 
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4) 0 postulado do "sumo hem originario" como "santo legislador" 

A genese do postulado do "santo legislador" 

A (mica maneira de superar a contradic;:ao entre o ponto de 

partida, a pressuposic;:ao de que existe uma consciencia moral efetiva, eo 

resultado da dialetica dos dais postulados anteriores, o de que nao existe 

uma consciencia efetiva que seja moral, portanto, entre uma consciencia 

moral que se revela essencialmente imperfeita e impura e a sua essencia 

moral perfeita, deslocada para o progresso ao infinito, e que a conscien

cia moral projete, par urn novo deslocamento, a perfeic;:ao moral numa 

outra consciencia transcendente, que, como "arquetipo da perfeic;:ao pra

tica'' (KpV A 230), seja a garantia de que o progresso moral tenha sentido 

para a consciencia moral imperfeita. 0 clever de fomentar indefinida

mente o sumo bern no mundo, que implica para Kant o postulado da 

existencia do "sumo bern originario" (Deus) como fundamento da possi

bilidade de que o sumo bern possa ser realizado pela ac;:ao moral (KpV A 

226), resulta para Hegel da 'transposic;:ao para fora' (hinaussetzen, 445, § 

632), num alem da consciencia moral imperfeita, do seu saber da pura 

moralidade como sendo a sua essencia, que ela agora pensa como realiza

da perfeitamente numa consciencia transcendente.27 Esta assume a figura 

do 'santo legislador moral', o arquetipo da santidade (441, § 626)- que, 

para Kant, e urn dos tres predicados marais, juntamente corn a sabedoria 

e a bem-aventuranc;:a, que podem ser analogicarnente atribufdos de ma

neira ex.clusiva a Deus (KpV A 236),- mas que para Hegel representa 

tao s6 a resoluc;:ao das contradic;:oes e deslocamentos dos dais primeiros 

postulados numa sintese mais alta, que, agora, reune e integra as harmo

nias anteriormente postuladas. Esta sintese superior contem a harmonia 

'em si' da moralidade e da <natureza objetiva', que constitui 'o fim-ultimo 

do mundo', e a harmonia 'para si' da moralidade e da vontade sensfvel (a 

natureza dada no sentido interno), que constitui 'o fim -Ultimo da auto

consciencia'. ( 429; § 604) 0 postulado da existencia do 'sumo bern 

originario' como 'santo legislador' integra, assim, as duas formas anterio-
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res de harmonia numa harmonia 'sendo em si e para si', que para nos, a 

reflexao fenomenologica, nada mais e do que a media<;:ao imanente ao 

proprio agir moral efetivo projetada numa consciencia transcendente, 

que, como objeto do puro pensamento postulativo, nao e ainda concei

tualmente apreendida na sua identidade com aquele agir efetivo. ( 432, § 

611) Mas agora os momentos opostos dessas harmonias anteriores, o pu

ro dever e a realidade efetiva, que ate en tao nao eram ainda, na sua dife

rencia<;:ao abstrata, objeto para a consciencia, entram efetivamente em 

cena para a propria consciencia como sendo cada urn o oposto do seu 

outro e como "pastas numa unidade", na qual estao suprimidos e supera

dos (aufgehoben) como momentos. (431, § 610) Nissa a consciencia mo

ral sa be que a visao moral do mundo chegou ao seu termo ( ist vollendet), 

embora ela nao esteja ainda ciente de que esta ultima nao e senao 0 de

senvolvimento e a objetivas:ao do seu conceito. ( 432, § 611) 

0 puro pensamento que postula a existencia de urn 'sumo bern 

origimirio' apenas 'representa', portanto, num ente transcendente, a sinte

se do fim -ultimo do mundo (objeto do 'primeiro' postulado) e do fim 

ultimo da autoconsciencia moral enquanto tal (objeto do 'segundo' pos

tulado), cuja raiz e a medias:ao entre puro dever e realidade efetiva, conti

da no agir moral, que funda como termo-medio a sintese daquelas har

monias projetadas. ( 429, § 604) Mas a existencia de urn sumo bern origi

mirio 'representa', tambem, a resolus:ao da contradis:ao entre o ponto de 

partida (I) eo resultado final (II) das dialeticas dos dois primeiros postu

lados: I) "ha uma autoconsciencia moral efetiva", cujo si -mesmo (Selbst) 

esta em unidade imediata com conformidade de toda realidade efetiva ao 

clever, mas que, como consciencia, 'rep resenta' essa unidade imediata 

(harmonia) como urn objeto, que e so 'pensado' como sendo necessaria e 

e so urn negativo alem de toda a realidade efetiva (432-433, § 612); II) 

"nao ha uma autoconsciencia moral efetiva perfeita", pois, em face dessa 

harmonia representada como objeto transcendente, so lhe resta a cons

ciencia da desarmonia entre a consciencia do dever e a sua realidade efe

tiva; mas, vista que a moralidade consistc somente na conformidade ao 

puro clever e, portanto, tudo 0 que e real -efetivo e nao-moral, segue-se 
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que "nao ha alga moralmente efetivo", de sorte que tam bern a harmonia 

postulada perde o fundamento ( 433, § 613) Dilacerada entre o puro pen

sar do clever, que e inefetivo, e a sua realidade efetiva, que nao e moral, es ~ 
ta autoconsciencia contem, contudo, no seu si-mesmo (Selbst) a unidade 

em si desses momentos opostos, que ela par isso vai representar sob a 

forma de uma perfeis:ao transcendente que lhe e essencial, e que, estando 

alem da realidade efetiva, deve, contudo, ser efetiva. (433, § 614) 

Alem de encaminhar a resolus:ao da contradis:ao entre o ponto 

de partida e o resultado das dialeticas anteriores, o postulado da existen

cia de 'urn senhor e soberano do mundo' (430, § 606) tern a funs:ao pri

mordial de estabelecer a medias:ao entre o "saber e querer simples do pu

ro clever" e a multiplicidade dos deveres, oriunda da relas:ao necessaria do 

agir moral a uma realidade efetiva multiforme. A consciencia moral nao 

apreende conceitualmente que a medias:ao entre o puro clever (o univer

sal, a forma) e os multiplos deveres (o particular28 , o conteudo) ja esta 

presente no seu proprio agir moral, e por isso, inicialmente, para ela en

quanta consciencia, so e valido nos multiplos deveres aquila que e puro 

clever, e, ao mesmo tempo, enquanto agir moral, por causa da sua relas:ao 

27 A reconstru<;:ao genetica, empreendida por Hegel, do postulado do santo legislador co
mo uma repr~senta<;:ao ~ro!etiva que a consciencia moral imperfeita faz do seu saber de que 
o puro _clever e a s~a e~s.enc1a num em-si transcendente, nao e senao uma radicaliza<;:ao criti
c~ da d1fi: uldade, Jfl v1s1vel em Kant, de justificar racionalmente na filosofia critica por que a 
v1rtude nao recompensada por uma felicidade da qual ela teria se tornado digna, e mais basi
came~te, _por que o fracasso da realiza<;:ao progressiva do sumo bern no mundo e algo inacei
tavel no JUizo de uma razao imparcial" (KpV A 199). Por que o merito deter agido virtuosa
mente e de terse ~mpenhado n~ realiza<;:ao do sumo bern cria o direito a uma expecta<;:ao in
denegavel de part1c1par na felic1dade, ja que a vontade e moral quando e determinada exclu
S1~amente pela for~1a da lei, independentemente de todo elemento material, que s6 pode ser 
remtroduz1do med1ante o postulado da existencia de Deus? Por que a necessidade pratica de 
fomentar ~_sum~. bern , "conexa com o clever enquanto exigencia (Bedurfnis) de pressupor a 
s~a ~oss~b1l~dade , que por sua vez exige a pressuposi<;:ao da existencia do sumo bern origiml
no,_ hga md1ssoluvelmente a pressuposi<;:ao dessa existencia com a lei moral? (KpV A 226) Es
sa liga<;:ao indi.ssoluvel para Hegel nao esta fundada na pr6pria consciencia moral, como pre
tende Kant, e e fruto da representa<;:iio projetiva da consciencia moral imperfeita. 
2~ 0 particular, aqui, nao e mais o impulso como conteudo empirico que medeia a realiza
<;:ao do clever, mas o 'cl ever determinado', 'a dcterminidade no clever determinado' (430 § 
606) ' 
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a realidade efetiva das v<hias situac;:oes, ela se confronta necessariamente 

com multiplos deveres determinados, que sao tambem igualmente vali

dos na sua diversidade. ( 429, § 605) Para resolver esta oposic;:ao entre uni

cidade e multiplicidade, forma e conteudo do clever, ela projeta, alternati

vamente, na consciencia transcendente do 'santo legislador', ora a valida

c;:ao ("santificac;:ao") dos multiplos deveres, quando para ela so e essencial 

o clever simples e puro, ora, inversamente, a validac;:ao ("santificac;:ao") do 

clever enquanto tal, uno e unico, quando para ela, como consciencia mo

ral singular, o essencial eo agir moral no conteudo multiplo dos seus fins 

particulares. ( 430, § 606) 0 conceito dessa consciencia transcendente, em 

que forma e conteudo, universal e particular, sao urn, e identico com o 

conceito do sumo bern originario. 29 Hegel recupera criticamente, aqui, 

mediante esta genese, a passagem kantiana d~ moralidade a religiao (KpV 

A 233), pela revalidac;:ao dos deveres enquanto mandamentos de uma 

vontade legisladora soberana.30 

Os deslocamentos do postulado do 'santo legislador' 

e a sua contradifY3o interna 

A consciencia moral efetiva, que ao fmal da dialetica anterior 

'colocara' a sua imperfeic;:ao essencial, sabe, contudo, que a essencia da 

moralidade e a perfeic;:ao pura, e por isso a projeta na consciencia trans

cendente do 'santo legislador moral', na qual ela 'representa' a unidade 

postulada do clever e da realidade efetiva e, ao mesmo tempo, a supressao 

da sua desconformidade como clever. (431-432, § 610) Na sua relac;:ao a 
realidade efetiva 'outra' de uma natureza dada e estranha, essa conscien 

cia imperfeita se fragmenta numa multiplicidade de deveres, que ela con

sidera, todavia, inessenciais em face da sua consciencia do clever puro e 

simples, e da moralidade perfeita do santo legislador. Por isso, eles so po

dem tornar-se verdadeiros deveres para ela na medida em que sao queri

dos por este. Mas esta validac;:ao externa se revela, em seguida, urn novo 

deslocamento, pois a autoconsciencia moral sabe que a sua autonomia e 

'o absoluto', e que para ela so e clever o que ela sabe como tal. Portanto, o 
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que nao e fruto da sua autolegislac;:ao e intrinsecamente valido nao pode 

ser extrinsecamente santificado pelo legislador. A autoconsciencia que ~e 
sabe aut6noma nao mais levara a serio, assim, nem essa santificac;:ao ex

terna, nem a propria santidade do sumo legislador, pois como poderia 

ser validado como essencial o que para a sua consciencia aut6noma do 

clever absoluto nao o e? A validac;:ao ('santificac;:ao') externa e a propria fi

gura do santo legislador sao, portanto, deslocados pela autonomia moral 

consciente de si, antecipando a proxima figura do espirito que e a 'certe

za-moral' (Gewissen). (441, § 626) 

29 "Postula-se assim que haja uma outra consciencia, que santifique os multiplos deveres, 
ou que os saiba e queira como deveres. A primeira consciencia mantem o clever puro [como] 
indiferente ante todo conteudo determinado, e o clever e so mente essa indiferen<ya para como 
conteudo. Mas a outra consciencia [ transcendente] con tern a relat;:ao igualmente essencial 
pa ra como agir e a necessidade do conteudo determinado. Como os deveres tern valor para 
essa consciencia como deveres determinados, por isso o conteudo lhe e tao essencial quanta a 
forma , gra<yas a qual o conteudo e clever. Par conseguinte, essa consciencia e uma consciencia 
em que o universal eo particular sao simplesmente urn; e seu conceito e, assim, o mesmo 
que o conceito da harmonia da moralidade e da felicidade. (Phan, p. 430, § 606, trad. de Pau
lo Meneses, minimamente modificada, pois parece-me melhor traduzir heiligen por 'san
tificar' do que por 'consagrar', a fim de manter a proximidade com o atributo do 'santo 
legislador') . 
30 Neste ponto preciso Hegel parece nao levar suficientemente em conta a enfase de Kant 
na autarquia fundacional da lei moral na razao pura pnltica, da qual decorre o clever de reali 
zar o sumo bern no mundo e, mediante cste conceito, o 'conhecimento' dos deveres como 
mandamentos divinos, que nao faz do 'criador santo' e da vontade a ele atribulda apenas hi 
poteticamente , por analogia com as nossas faculdades, o fundamento da pr6pria lei morale 
da sua validade. (KpV, A 233) Nem as leis marais precisam ser sancionadas ou santificadas 
como ordens arbitnirias de uma vontade onipotente para serem validas, nem o postulado da 
existencia de urn "sumo bern originario", "causa suprema da natureza" (KpV 226), e propria
mente a garantia da realiza<yao do sumo bern no mundo, pois ele s6 enuncia, hipoteticamen
te, por analogia, o fundamento da possibilidade ontol6gica da convergencia entre natureza e 
liberdade, que a promo<yao do sumo bern pelo agir moral fin ito pressupoe. Yirmiyahu Yovel, 
Kant et Ia Philosophie de I'Histoire, Paris, Meridiens Klinsieck, 1989, p. 82 -85. Em contrapar
tida, o conteudo dos postulados, enquanto objeto de uma cren<ya racional, nao e moralmente 
ordenado, pois eles enunciam as condic;oes, "fisicas e metafisicas", logicamente derivadas do 
clever de promover o sumo bern ordenado pela lei moral , que asseguram que a sua realiza<yao 
no mundo pelo agir humano e passive!. 

Labarriere chama a aten<;ao para o fa to de que csta consciencia absoluta do santo legisla
dor e posta como exigencia da consciencia morale em fun<yao deJa, e que, portanto, ela ni!o 
significa a passagcm especificamente hegeliana a religiao, a qual implica a 'autoconsciencia 
da cssencia absoluta', tal como esta existe em si e para si. Phenomenologie de I' Esprit, trad. 
Pierre-Jean Labarriere, Paris, Gallimard, 1993, p. 534, Nota 1. 

Studia Kantianal( I ): IO I- 150, 1998 141 



A crltica de Hegel aos postulados da razao pnltica 

Masse o santo legislador e postulado como fonte e instancia de 

validac;:ao dos multiplos deveres determinados, seria preciso novamente 

deslocar essa representac;:ao, pois como o cumprimento dos deveres pela 

ac;:ao da consciencia imperfeita e perpassado pela convicc;:ao singular e 

contingente do que e em cada situayao 0 clever determinado, ela tern ago

ra, inversamente, de projetar no santo legislador a validac;:ao do que hade 

absoluto no clever determinado e de representar o legislador transcen 

dente como a fonte unica da validade do puro clever. (441, § 627) 0 clever 

so e sagrado para a consciencia moral agente na consciencia do "santo le

gislador do puro clever" ( 431, § 607). Este deslocamento significa que o 

legislador so e santo porque e a unica instancia grac;:as a qual 0 puro cle

ver tern validade e que, por isso, valida a abolutidade do clever no clever 

determinado. Portanto, como para a consciencia moral imperfeita a mo

ralidade revela-se uma contingencia da vontade e do saber, visto que a 

vontade pode infringir a lei moral, e o saber do clever determinado pode 

ser incompleto e contingente, a moralidade acabada so existe na cons

ciencia transcendente do santo legislador. (ibid.) 

Apos esse duplo deslocamento, que ora incumbe o legislador 

transcendente de validar o clever determinado para a consciencia do cle

ver puro e simples, ora de validar este para a consciencia imperfeita que 

agee efetiva o conteudo do clever determinado, esta se da conta de que 

esta alternancia apenas dissimula a sua propria contradic;:ao, pois a sua 

imperfeic;:ao consiste numa relac;:ao positiva necessaria a natureza e a sen

sibilidade, enquanto estas sao momentos essenciais implicados no agir 

moral, com os quais, ao mesmo tempo, ela so tern, contudo, pura e sim

plesmente uma relac;:ao negativa. Mas esta contradic;:ao se insinua agora 

na propria consciencia transcendente do santo legislador, pois ele nao 

pode ter nem uma relac;:ao negativa nem positiva com ambas: como ar

quetipo da "moralidade puramente acabada", ele nao esta mais em oposi

c;:ao e em luta com a natureza e a sensibilidade, portanto, em relac;:ao ne

gativa a elas, que constituem, todavia, urn momenta essencial realizac;:ao 

efetiva do puro clever pela ac;:ao, e nem pode estar numa relac;:ao positiva 

elas, pois esta envolveria, precisamente, uma imperfeic;:ao moral, de sorte 
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que aquela moralidade acabada termina por revelar-se ou "inefetiva e 

abstrata" ou "carente-de-consciencia". ( 442, § 628) 

Esta argumentac;:ao por disjunc;:ao pretende mostrar a contradi

c;:ao interna do proprio conceito de 'moralidade acabada', pois a perfeic;:ao 

da natureza e da sensibilidade plenamente conformadas ao puro clever a 

colocaria 'acima' de uma relac;:ao oposta a natureza e a sensibilidade, que 

e a unica que pode dar realidade efetiva e consciencia a moralidade. Uma 

"moralidade em si e para si" seria, a urn so tempo, a moralidade de uma 

consciencia, que se sabe determinada pela forma da lei (rnoralidade para 

si), e a rnoralidade que tern realidade efetiva no seu agir (moralidade em 

si). (443, § 630) "A sua verdade [da moralidade acabada] deve consistir 

em ser oposta a realidade efetiva, e totalmente livre dela e vazia, e nisso, 

de novo, ser realidade efetiva". ( 444, § 630) Projetada, como tal, no santo 

legislador, ela se revela, ao fim, urn novo e ultimo deslocamento dissirnu

lador da contradic;:ao da consciencia moral. Para a consciencia que sabe 

disso, a figura do santo legislador tern de ser abandonada, assim como o 

proprio conceito de moralidade, definido pela sirnultaneidade do pensar 

e querer do puro clever (pureza e validade formal absolutas) e do querer 

e saber concretos do agir moral que efetiva o clever (realidade efetiva). 0 

'autor santo e born do mundo' (KpV 233), que ja para Kant tendia a tor

nar-se rnera func;:ao da crenc;:a racional na possibilidade da realizac;:ao do 

sumo bern no mundo, e reduzido por Hegel a uma projec;:ao inconse

qtiente da autoconsciencia moral que nao apreendeu o seu conceito e a 

sua contradic;:ao. Hegel retoma e radicaliza aqui a critica kantiana a me

tafisica dogmatica, mostrando que a teologia moral dos postulados, fun

dada em ultima analise numa autonomia formal que separa 0 puro e 0 

empirico, a validade e a realidade efetiva, e ainda urn prolongamento 

daquela. 
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Conclusao 

Como deslocamento fmal eo colapso do postulado do santo legislador, 

pensado como a essencia transcendente da moralidade acabada e como a 

resolu<;:ao teologico-moral da contradi<;:ao da consciencia moral, comple

ta-se a visao moral do mundo, pois, agora, a autoconsciencia moral vai 

intuir nele o seu proprio conceito, quer dizer, ela vai descobrir que o seu 

saber do puro clever eo puro pensar da moralidade acabada sao identicos 

no seu si-mesmo. Mas ela ainda nao apreende esse conceito como tal, 

pois ela intui sob forma ainda objetiva a unidade dos opostos antes sepa

rados, o puro clever e a realidade efetiva (sua e da natureza) , a validade 

formal eo agir concreto, entre os quais ela oscila eo "representar sinteti

co" dos postulados "vagueia" (sich herumtreibt). Nessa intuiy~'io da unida

de dos opostos ela retorna a sua contradiyao fundamental entre cons 

ciencia formal da validade absoluta e realidade efetiva da sua ayao e da 

natureza, so que agora os momentos dessa contradi<;:ao "se aproximam 

tanto( ... ) que a consciencia tern de, aqui, abandonar a sua visao moral 

do mundo e de se refugiar adentro de si" ( 442, § 629). Porem so atraves 

da experiencia da contradi<;:ao interna do terceiro postulado e do colapso 

da visao moral do mundo objetivada, experiencia que a autoconsciencia 

moral faz ao fim dessa serie de deslocamentos que a conduziram ate 

completo o refluxo em si mesma, e que ela podeni apreender a sua con

tradis:ao fundamental como sendo a matriz da projeyao da moralidade 

acabada no santo legislador, e, assim, apreender neste, enquanto 'seu con

tnirio absoluto', a si mesma: ao reconhecer no objeto da sua proje<;:ao o 

seu si-mesmo, ela apreende o seu 'conceito absoluto'. ( 432, § 611) 

Inicialmente a consciencia moral nao se clava conta de que a 

sua visao moral do mundo, que se desdobra e articula pelos deslocamen

tos dissimuladores da sua contradis:ao fundamental, nao era senao 0 de

senvolvirnento e a objetiva<;:ao do seu proprio conceito. De inicio, ela nao 

apreende como tais nem a oposi<;:ao segundo o conteudo (puro clever

realidade efetiva, autonomia formal - natureza, validade- agir), nem a 

oposis:ao segundo a forma ( consciencia imanente - consciencia trans-
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cendente). Por isso ela e, antes, "propelida" e arrastada pelo movimento 

vertiginoso e enganador dos deslocamentos e nao e capaz de reconhecer 

n.o puro pensamento dos postulados (que para Hegel e representative, e 

amda nao conceitual ) o movirnento pelo qual ela objetiva o seu proprio 

conceito e projeta a resolus:ao representativa das suas contradi<;:6es. So ao 

termo da experiencia da contradi<;:ao interna do santo legislador como 

encarnas:ao da 'moralidade puramente acabada' e que consciencia moral, 

ciente ao mesmo tempo da sua irnperfeiyao essencial e de que o puro cle

ver e, todavia, a sua essencia, e que ela pode apreender esse "seu contrario 

absoluto como si-mesma" ( 432, § 611) Nos, a reflexao fenomenologica, 

sabemos que o periplo completo da experiencia dos deslocamentos nada 

mais e do que o desenvolvimento do conceito da autoconsciencia moral, 

desenvolvimento mediante o qual ela se objetiva nessa visao moral do 

mundo, que agora se revela no seu todo como "o sincretismo dessas con

tradi<;:6es" ( 443, § 631 ). Mas ela so tom a consciencia disso ao termo desse 

periplo, atraves do qual ela "apresenta" (darstellt) 0 que ela e, ao se de

frontar com a condensas:ao das suas contradi<;:6es e dos seus deslocamen

tos na contradic;:ao interna da figura do santo legislador. Como represen

tas:ao da moralidade perfeita (a 'essencia absoluta' da santidade), ele e a 

sintese 'em si e para si' do fim-ultimo objetivo (harmonia da moralidade 

e da realidade efetiva da natureza) e do fim-ultimo subjetivo (harmonia 

da moralidade e da sensibilidade) ( 429, § 604), que deve ser pensada co

mo estando alem da realidade efetiva, e, contudo, como real -efetiva. 

Nesta figura os desdobramentos anteriores da contradis:ao fun

damental da consciencia se condensam e agus:am numa oposic;:ao maxi

ma entre a moralidade perfeita, pensada como necessaria e posta como 

em-si numa consciencia transcendente, eo si-mesmo (das Selbst) da 

consciencia moral imperfeita, que sabe, contudo, que essa pura morali

dade e a sua essencia, mas que, faz, agora, a experiencia de que esta dife

renc;:a entre ambas as consciencias opostas e nula e puramente verbal. 

( 443-444, § 631) A autoconsciencia moral reconhece, en tao, que a 'con

tradis:ao segundo a forma' entre o em-si da moralidade acabada e o si

mesmo da consciencia irnperfeita que sabe contudo o puro clever como 
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sua essencia, nao e senao a "transposi<yao para fora de si mesma" (a proje

<yao), na figura do santo legislador, daquilo que ela tern de pensar como 

sua 'contradi<yao segundo o conteudo', a saber, que a validade absoluta do 

dever e urn alem inefetivo da consciencia, que, contudo, s6 "tern Iugar" e 

e efetivo nela. ( 445, § 632) Assim, tanto o puro saber da validade absoluta 

do dever, quanta o puro pensar da moralidade perfeita com urn alem da 

consciencia efetiva imperfeita, se revelam, ao fim, para a consciencia fe

nomenol6gica ("para n6s"), como expressoes identicas do si-mesmo des

sa consciencia moral imperfeita: grac,:as a esta identidade sabida de ambas 

com o seu proprio si-mesmo efetivo, ela retorna a si e sabe, tambem, ago

ra, que ela, na sua singularidade contingente eo "puro saber e o puro 

agir", contendo em si suprassumida a oposic,:ao entre puro dever e reali 

dade efetiva.31 

Nesta experiencia que a consciencia moral faz de que a oposi

<yao entre ela enquanto imperfeita e a consciencia transcendente se resol

ve na unica e mesma realidade efetiva do seu si-mesmo, a "pura auto 

consciencia moral" ( moralisches reines Selbstbewusstsein) se torn a "pura 

boa-consciencia" ou "pura certeza moral de si mesma" (reines Gewissen) 

que tern na sua "autocerteza" (Selbstgewissheit) e na convicc,:ao absoluta 

que preside ao seu agir efetivo o conteudo do dever que lhe era antes va

zio. ( 446, § 633) 0 seu conceito nao e rna is deslocado e dissimulado na 

figura do santo legislador, mas e apreendido como tal no poder que ele 

tern sobre este objeto transcendente, este 'seu contnirio absoluto apreen

dido enquanto si mesmo' ( 432, § 611 ). A autoconsciencia moral seve, as-

31 "Mas porque o que aparece como contradit6rio, e em cuja separac;ao e resoluc;ao reitera
da a visao moral do mundo vagueia e se debate , e em si, precisamente, o mesmo, a saber, o 
clever puro como puro saber nao {: outra coisa que o si-mesmo da consciencia, eo si-mesmo 
da consciencia eo sere [a] realidade efetiva,- [porque] igualmcnte o que deve ser alem da 
consciencia rea/-efetiva nlio {: outra coisa que o puro pensar, portanto, de fa to, e o si-mesmo, 
assim a autoconsciencia, para n6s ou em si, retorna a si, e sa be como si mesma aquela essen
cia na qua.! o real-efetivo e ao mesmo tempo puro saber e puro dever. Essa autoconsciencia e 
para si mesma o que e plenamente-valido (das Vollgiiltige) na sua contingencia, o que sabe a 
sua singularidade como puro saber e agir, como a verdadeira realidade cfetiva e a verdadeira 
harmonia." (445, § 632) (trad. de P. Meneses modificada) 
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sim, obrigada a reconbecer que ela nao mais pode levar a serio a "extra

posic,:ao mutua" (Auseinanderstellung) dos momentos que sustentavam-a 

visao moral do mundo, de urn !ado o em si da moralidade perfeita como 

urn absoluto fora da consciencia, que ela agora sabe que e "uma coisa-de

pensamento irrealizada': e, de outro, o si-mesmo da sua autoconsciencia, 

que igualmente sabe que aquele em si esta incluso nela. Por conseguinte, 

ela tambem nao leva mais a serio separa<yao dos termos opostos que arti

culavam a contradi<yao do seu ponto de partida (o puro clever e a realida

de efetiva, a Gesinnung eo agir, a vontade pura e a sensivel, a autonomia 

formal e a natureza etc.), separac,:ao que e condi<yao para a justifica<yao da 

tese central da Analitica, de que a razao pura e pratica por si mesma par

que se determina a si mesma como vontade pura unicamente pela forma 

da lei. Compelida pelo colapso da visao moral do mundo, a autocons

ciencia moral reconhece, entao, que a supera<yao desses dualismos e da 

diferen<ya ontol6gica entre liberdade e natureza, mediante o postulado de 

urn santo legislador que e au tor do mundo e da lei moral, ja esta contida 

no agir efetivo da autoconsciencia, que agora fez a experiencia dessa me

dia<yao imanente como a matriz daquela sintese (projetada na conscien

cia transcendente) entre fun ultimo do mundo e fim-Ultimo da autocons

ciencia, e, assim, acede a essa pura certeza moral que a boa consciencia 

tern de si mesma ( reines Gewissen) ( 444, § 631). 

Com isso torna-se agora tambem explicito para a autocons

ciencia que a propria "extraposic,:ao mutua" dos opostos, que esta na base 

dos postulados, e urn deslocamento dissimulador, e que querer, agora, 

mais uma vez, deslocar e dissimular o todo da visao moral do mundo, 

que entrementes se revela para ela como urn "mundo do deslocamento 

dissimulador", para fugir dessa "extraposic,:ao" dissociadora, seria uma 

"hipocrisia" (Heuchelei). ( 434, § 631) Tomada en tao de 'horror' (Abscheu) 

por essa desigualdade entre a representa<yao desse mundo do desloca

mento dissirnulador que a visao moral do mundo revelou ser, de urn !a

do, e sua essencia agora apreendida conceitualmente, de outro, a auto

consciencia moral (moralisches Selbstbewusstsein)se refugia na autocerte

za da "boa consciencia moral" ( Gewissen). Esta nao invoca mais o puro 
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clever como "padrao de medida vazio" contraposto a consciencia efetiva, 

mas age a partir da sua convicyao moral imediata, plenamente valida na 

sua contingencia (nota 31), sem precisar recorrer a mediayao representa

tiva dos postulados para alcancrar o objeto integral da sua vontade. ( 446, 

§ 634) Sabendo, agora, explicitamente, que e a separacrao e a "extraposi

crao" dos seus momentos opostos,- condensada na oposicrao fundamen 

tal (a oposiyao segundo a forma) entre o em-si da pura moralidade, ver

dadeira, mas irreal, e o si-mesmo, efetivo, porem moralmente "nulo" 

( nichtig) por sua imperfeicrao,- o que faz surgir o deslocamento dissi 

mulador, a autoconsciencia moral se defronta, finalmente, com uma al

ternativa, em que ela nao escapa a confissao da sua hipocrisia de base: 

por uma, e somente atraves do percurso da serie completa dos seus des

locamentos dissimuladores, objetivados na visao moral do mundo, que a 

consciencia retorna adentro de si e, assim, alcancra o seu conceito, "apre

sentado" na visao moral do mundo; por outra, esse retorno a si a enche 

de "horror por esse mundo do deslocamento", pois ela sabe, agora, que 

ele e "tao so uma pretensa verdade': que ela, todavia, "tern de (muss) fazer 

passar por sua verdade", uma vez que ela so chega ao seu conceito atraves 

dele. 

Desta "antinomia da visao moral do mundo" ( 445, § 632) re

sulta que a hipocrisia e, senao a raiz da autoconsciencia moral, pelo me

nos, a contraface essencial da sua contradicrao fundamental, pois e hipo

crisia querer manter separados, irredutiveis e nao unificaveis os momen

tos opostos que estruturam o seu ponto de partida e a sua objetivacrao 

como visao moral do mundo; mas e igualmente hipocrisia, por causa do 

horror que a invade ante o saber de que o mundo morale inefetivo e uma 

pretensa verdade, dissimuladora da sua contradicrao, desprezar essa serie 

dos deslocamentos que o fazem surgir, e, assim, negar o percurso me

diante o qual, unicamente, ela alcancya o seu conceito. E hipocrisia querer 

manter no si-mesmo da autoconsciencia moral que apreendeu o seu con

ceito a separayao dos momentos, que esta na raiz dos deslocamentos, mas 

negar, por horror a "pretensa verdade" da sua objetivacrao nos postulados, 

a necessidade de percorrer os deslocamentos que os perpassam, portanto, 
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dispensar a mediayao e "desprezar" ( Verschmiihen) aquele deslocamento 

e, novamente, externayao da hipocrisia, precisamente a prirneira.32 

Os postulados tinham para Kant a funcrao de reunificar, no fo

co da unidade da razao, de urn !ado, a separayao, estabelecida pela teoria 

nomologica da Analitica, entre o puro clever e a realizayao dos fins burna

nos determinados, entre virtude e felicidade, entre validade absoluta e 

realidade efetiva, separacrao que era a condicrao da tese da autonornia mo

ral e da sua autarquia fundacional, e de outro, a sua integrayao sintetica 

no imperativo de realizayao do sumo bern no mundo, deduzido trans

cendentalmente, na Dialetica, como objeto total e fim-Ultimo da vontade 

autonoma, que irnplicava a hipotese de urn fundamento ontologico ulti

mo (o sumo bern originario como autor do mundo), que garantisse a su

peracrao do abismo intransponivel entre liberdade e natureza, entre vali 

dade e efetividade, superayao exigida para que a realizacrao do sumo bern 

pelo agir humano seja possivel. Para Hegel, esta tentativa de unificar pos

teriormente, mediante a teoria do sumo bern e dos postulados, o que a 

tese da fundacrao absoluta de uma lei moral formal como fato da razao 

exigiu anteriormente manter separados, irredutiveis e nao-unificaveis, 

significa aceitar a separac;:ao ultima entre moralidade e felicidade, entre o 

puro clever e a realidade efetiva da natureza e da sensibilidade oposta a 

ele, entre o em-si da moralidade acabada eo si-mesmo autoconsciencia 

moral, separac;:oes essas que fazem surgir a visao moral como urn mundo 

do deslocamento dissimulador, cuja antinomia obriga a autoconsciencia 

moral a reconhecer a sua hipocrisia ease superar na nova figura do espi

rito que e "pura certeza moral de si mesma': 

32 "Masse esse mundo do deslocamento dissimulador nao e outra coisa que o desenvolvi
mento da autoconsciencia moral em seus momentos, e por isso ele e a sua realidade, (e) as
sirn ela niio vai tornar-se, segundo a sua essencia, nada de diverso pelo seu retornar a si; seu 
retornar a si e, antes, so mente a sua comciencia alcanrada de que a sua verda dee uma preten
sa verda de. A autoconsciencia teria ainda sempre de faze- Ia passar por sua verda de, ja que ela 
tern de se expressar e apresentar como representa~ao objetiva, mas saberia que isso e somen
te urn deslocarnento d.issimulador; ela seria, por isso, de fa to, a hipocrisia, e esse desprezar tal 
deslocamento dissimulador ja seria a primeira externa~ao da hipocrisia." (444, § 631) (trad. 
de P. Meneses modificada) 
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Esta constitui, na arquitetonica da Fenomenologia do Espirito, o 

"terceiro si-mesmo" do espirito, que, assumindo a figura da genialidade 

moral da boa-consciencia, antecipadora da "bela alma", tern na sua con

viccyao singular absoluta o conteudo para a universalidade antes vazia do 

clever, para a universalidade abstrata da vontade geral incapaz de se insti

tucionalizar ("segundo si-mesmo") e para a universalidade formal do di

reito (a pessoa como o "primeiro si -mesmo" do espirito). (446, § 633) Ao 

abrir o caminho para a absolutizacyao da autocerteza moral subjetiva, a 

teologia moral dos postulados antecipa, na perspectiva da sua critica par 

Hegel, a auto-supressao da moral. 
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Apresenta~ao do problema 

No capitulo da Critica da raziio pura dedicado a estabelecer a "tabua das 

funcyoes do entendimento': conhecida, segundo a designacyao dos Prolego

menos, como "tabua 16gica dos juizos': aparece uma forma que Kant se 

sente obrigado a justificar: a forma dos juizos infinitos. 

Nao e que seja uma verdadeira novidade l6gica. Anneliese 

Maier assinala que Wolff, Baumgarten, Meier e Reimarus mencionam os 

"juizos infinitos", se bern que os classifiquem junto com os afrrmativos. 1 

Os juizos infinitos sao, como e sabido, aqueles em que urn predicado ne

gativo se atribui afirmativamente ao conceito sujeito, sem que haja nega

cyao na copula mesma. 2 Kant oferece o exemplo do juizo a alma e 
niio-mortal que se distingue do juizo negativo a alma niio e mortal; e ex

plica que mediante este ultimo juizo (o negativo) se exclui do conheci-

1 Anneliese Maier: Kants Qualitiitskategorien. Berlin : Pan, 1930, (Kant-Studien, Ergan-
zungshefte , N ro. 65 ) p. 44, nota 1. 

2 Em quase todas as li~oes de L6gica de Kant se descnvolve o tema dos julzos infinitos ou 
indefinidos: Logik (Jasche), Ak. Ausg. IX, p. 104; trata-se-o apenas brevemente na Logik Blom
berg, Ak. Ausg. XXlV, 1, p. 274 e na Logik Philippi, Ak. Ausg. XXlV, l, p. 461; com extensao al
ga maior na Logik Politz, Ak. Ausg. XXlV, 2, pp. 577-578; Logik Busolt, A. A. XXIV, 2, p. 664; 
Wiener Logik, A. A. XXIV, pp. 929-931 (o tratamento mais extenso); na Logik Dohna- Wun
dlacken, A. A. XXIV, 2, 765 ha apenas uma breve mcnt;:ao agregada entre linhas; olema esta 
ausente na Logik Herder. 
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