
HEGEL E A GEOGRAFIA*

Francois Chatelet

o objetivo da breve analise que segue nao e somente levar

a conhecer a maneira como Hegel concebia a Terra, 0 que ele sa

bia dela e como ele 0 sabia. Trata-se tambem de mostrar de que
maneira, no primeiro terco do seculo XIX urn pensador unanime

mente tido como genial, tanto por seus seguidores como por seus

detratores, pode justapor sobre este "objeto" que e a geogra

fia, ingenuidades e banalidades ao mesmo tempo que intencoes

originais ou ~rofundas. Ao mesmo tempo, 0 objetivo e estabele

cer que estaque se designa hoje como a mais "objetiva" das

ciencias sociais foi ate urn passado recente e apesar de ser ob

jeto de grande curiosidade, 0 "parente pobre" dos conhecimen

tos para 0 pensamento especulativo. Que indIcio devemos tirar

disso? Deve-se considerar este menosprezo como urna oportunida

de que permitiu Ii positividade desenvolver-se mais facilmente?

Devemos, ao contrario, ver aI 0 sinal inquietante, partindo de

*Traduzido de Herodote, n9 2, abril-junho 1976, p.77-93, paris,
Maspero, por Raquel M~ Fontes do Amaral Pereira, professora
do Departamento de Geociencias da UFSC. A tradutora agradece
a colaboracao de Dorothee de Bruchard e do Prof. Dr. Selvino
Jose Assmann. Com este ultimo, discutiu especialmente as ques
toes relativas Ii filosofia de Hegel.
(N.T.) Para fazer a traducao do texto de Chatelet, recorremos
tambem Ii boa e conhecida traducao espanhola de Jose Gaos das
Lecciones sobre la filosof!a de la historia universal, 4.ed.
Madrid, Revista de Occidente, 1974.
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urn pedestal desnudado desta forma (ou trivialmente tratado), de

urna pretensa positividade provocada por urn engodo e urn meio de

operacoe s mal controladas ou, pior, capciosas? Nao daremos urna

resposta. E isto tanto menos que figuram aqui somente nota~ in

trodutorias ao assunto abordado: urn estudo serio sobre Hegel e

seu pensamento da geografia exigiria varias centenas de pagi

nas; este estudo diria provavelmente muito mais sobre Marx e

sobre Engels e sobre as carencias do materialismo hist~rico

assinaladas desde 0 primeiro nUmero de aerodote ~ nesta mate
ria.

Ciencia e filosofia da nat1Zl"eza; geolOCjia e geografia

~ conveniente lembrar primeiro da distincao que Hegel faz

entre os conhecimentos cientificos e a filosofia da natureza.
\.,

Ate Kant exclusivamente, a metafisica classica - de Descartes,

por exemplo - identifica os dois tipos de pesquisa, sendo que

a diferenca assinalavel entre eles e que as primeiras sao espe

ciais, que elas se debrucam sobre urn objeto especial (a mecani

ca, 0 corpo vivo, por exemplo) enquanto que a segunda se dedica

a generalizacoes doutrinais. A partir de 1781, a Crltica da ra
zao pura, levando em conta a "philosophia naturalis" de Newton

e discussoes fisicas e metafisicas que ela suscitou, levanta

entre os dois empreendimentos urna barreira intransponivel (0

que nao aconteceu, como 0 provam os multiplos discursos elabo
rados depois, ignorando completamente·~4emonstrac~0 kantiana
e dos quais as elucubracoes de Teillard de Chardin e de J~cques

Monod sao as mais recentes e desagradaveis manifestacoes): as
ciencias experlmentais tem por materia urn dado irredutivel, a·
filosofia da natureza e urna extrapolacao ileg~tima, resultante
da tendencia natural da Razao a procurar 0 incondiclonado. He

gel torna sua esta distincao, com urna pequena diferenca, que e
decisiva - ve-lo-emos no que concerne ao tratamento da geogra
fia: ele considera esta tendencia plenamente fundada em fate e

em direito~ na medida em que ela torna inteligivel a relacao
global existente entre 0 objeto - a natureza - e 0 sujeito

consclencia de si (enquanto que as ciencias apreendem 0 objeto

como em si, fora de toda a relacao com a consciencia de silo
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Assim, quando 0 Precis de l'Encyclopedie des sciences

philosophiquesl levanta urn quadro sistematico do Saber, a se

gunda parte, consagrada a natureza, analisa as ciencias fisi

cas, no sentido amplo desta expressao" e estuda sucessivamen

te a Mecanica, a Fisica propriamente dita e a Fisica organica 

que nos chamariamos hoje debiologia. Nela consideram-se estas

diversas disciplinas em si e apresentam-se as diferentes nocoes

que as mesmas elaboraram para dar conta dos objetos que elas

construlram em funcao de suas experiencias especlficas: 0 espa

co, 0 tempo, a inercia, a gravidade. Entre estes objetos ha a

"natureza geologica,,2 ou, como 0 chama tambem Hegel, 0 "corpo

terrestre,,3: se trata de urn organismo, mas que nao e ainda vi

vo; e Urn organismo, ja que para torna-Io inteliglvel como ele

e em si, e preciso "representar" uma configuracao harmonica de

realidades diferentes (0 granito, os minerais, 0 calcario ... );
mas se trata de um organismo morto, como petrificado; nele, no

entanto, no seu elemento marinho, ocorrem realidades que fazem

dele uma fonte de vida: "A terra e particularmente 0 mar, como
real possibilidade d~ vida, desabrocham infinitamente por toda

parte numa vida punctiforme e efemera; - sao liquens, micro
bios, imensas massas de pontos fosforecentes e vivos no mar".4

A ciencia da terra e pois a geologia, no sentido etimolo

gico: discurso racional de e sobre a terra ou ainda a terra
"falando" racionalmente de si, de sua organizacao diferencia

da, de seus materiais. Notar-se-a que aqui a geografia nao e
mencionada. Ela nao poderia se-Io. Pois, segundo Hegel, a geo
grafia como tal pertence a histor~a, isto e, a esta odisseia,
a este vir-a-ser dramatico dos povos ao longo do qual cada urn

dentre eles, encarnando, na sua civilizacao material, na sua

legislacao, nas suas estruturas espi:ituais, urna figura do Es
plrito, constitui no seu tempo urna etapa no percurso da hurna
nidade, em busca de sua completa realizacao. A geografia nao e
urna ciencia como 0 sao a mecanica ou a geologia; ela e urn ele
mento ~ 0 elemento de base, no sentido material do termo, desta
fenomenologia plenamente curnprida, totalmente racional, que e
a historia dos povos, das nacoes,.dos Estados. Dizer que ela e
fenomenologica, significa que ela edescritiva, mas seria urn
grave erro de leitura tomar este qualificativo de forma pejora

tiva. Esta descricao dada ao nivel em que ela se situa, e total
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percepcao da essencia. Em outras palavras, ela e a apresentacao

do que ha de essencial no habitat, a paisagem - no sentido for

te com que esta implica em tecnicas, em relacoes interindivi

duais, em imaginario - onde nascem, se desenvolvem e morrem

(ou adormeceml as culturas que balizaram, por sua atividade ori
ginal, 0 impulso sangrento e glorioso do homem.

~, naturalmente, uma grande tentacao ver nesta distincao

entre geologia e geografia feita por Hegel uma prefiguracao,

dentro da linguagem especulativa, da que se faz hoje e que co
loca tantos problemas entre a geografia fIsica e a geografia

humana. Seria deploravel ceder a isto: a "geografia" hegeliana

nao e a "geologia" + os homens e sua forca involuntaria ou vo

luntaria de transformacao. Por mais simples que ela seja sob
muitos aspectos, e antes a grafia - 0 desenho, os perfis vis
tos, experimentados nos caminhos e empreendimentos, apreendi

dos de multiplas maneiras pelos gestos, percepcoes, paixoes,
acoes, sonhos, a geometria descritiva vivenciada do lugar da

vida material. E muito mais do que na geografia humana, seria

precise pensar nas analises de Maurice Merleau - Ponty na Pha

nomelogie de la perception ou nas longas introducoes "materia
listas" de Fernand Braudel em La Mediterranee au tellps de Phi
lippe II e de Pierre Vilar na Bistoire de la catalogue.

Mas vejamos 0 conteudo desta descricao.

o ESP!RITO E A TERRA. A analise geografica mais desenvol

vida de Hegel situa-se nas LiCOes sobre a filosofia da Bistoria
universalS, e mais precisamente num texto inserido na Xntro

duCao que precede estas liCOes, onde estao expostos os princI
pios que governam a historia filosofica, oposta a historia ori
ginal (ou relato historicol e a historia refletida (ou ciencia
do passadol e englobando-as uma e outra. Nao a evidentemente
possivel lembrar, mesmo de forma breve, estes principios: basta
recordar 0 que 0 racionalismo realista de Hegel pressupoe: por
um lado, que tudo 0 que a em um momento dado, por exemplo ho

je, a 0 resultado de tudo 0 que foi (de tudo 0 que veio-a-serl

e, por outro lado, que 0 real a racional (que tudo 0 que a a,
por definicao, 0 objeto de um discurso plenamente legitimado
e transparente, inclusive as crencas mais estranhas e as ati-
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vidades mais absurdas) e que 0 racional e real (que nao existe

configuracao conceitual, por mais abstrata que ela possa pare
cer, que nao se encarne na realidade).

Este texto e intiulado: 0 fundamento geografico da histo

ria universal'. Ele encerra, por assim dizer, esta introdu

cao. Hegel explica imediatamente: na aparencia, a conexao en

tre 0 esplrito de urn povo e a natureza nao se impoe: a natureza

se da. como "exterior". Ela 0 e efetivamente, mas "0 terreno

sobre 0 qual 0 esplrito se move, e essencialmente e necessaria

mente urna base". Pois e so sobre esta base que urn povo existe
verdadeiramente (isto e, age e se realiza materialmente). Desde

entao, e preciso dar conta das "diferencas naturais" que "devem

ser consideradas primeiro como possibilidades particulares a

partir das quais 0 esplrito se exterioriza, e elas fornecem as

sim 0 fundamento geografico,,7. Em suma, e para falar urna ou

tra linguagem, 0 habitat natural fornece as condicoes emplricas

de possibilidades de desenvolvimento de tal ou qual figura do
esplrito. Nao se trata pois de maneira alguma, de articular urna

causalidade qualquer; nem mesmo urna relacao de inteligibilida

de estrita, do tipo da que institui Montesquieu. A natureza atua

enquanto imediatez feita de particularidades: "Ela constitui 0

primeiroponbo de vista a partir do qual 0 homem pode em si mes

mo conquistar urna liberdade, e esta libertacao nao deve ser di
ficultada pelas forcas da natureza,,8 i neste sentido ela inter

vern sobretudo negativamente quando def~ne condicoes globais de

impossibilidade.

Se e assim, deve-se pois considerar dois aspectos na "aciio"
da geografia: esta ocorre, em primeiro lugar, quando as dife
rencas naturais podem ser generalizadas - isto se da com 0 cli

rna, com a oposicio terra/aar e com a oposiCio nascente/poente;

em segundo lugar, quando se desenham continentes que tern a sua

singularidade e cujas particularidades se acham, de algurna for

ma, individualizadas. E 0 que acontece com as diferencas gene

ralizadas?

o CLlMA. Ha pouco a dizer, senao que esta forca e, segun

do Hegel, incontestavel. 0 filosofo de Berlim se inscreve aqui

na mesma tradicao de Herodoto, Aristoteles, Montesquieu e de

49



muitos outros autores. ":e: quando as necessidades basicas sao

satisfeitas que 0 homem se volta para 0 geral e 0 superior".

Nas "zonas extremas a necessidade nao cessa sem duvida jamais

e nao sera jamais afastada; 0 homem ai e sempre obrigado a di

rigir sua atencao para a natureza, raios ardentes do sol e frio

glacial. 0 verdadeiro teatro da historia universal e pois cons

tit~ido pela zona temperada,,9. Desta forma fica delimitada a
faixa planetaria. no interior da qual 0 Espirito vai se mover,

o rigor climat~co constituindo urn impedimenta enquanto que a

mdderacao introduz uma maior facilidade. Notar-se-a, aqui, que

o raciocinio e bern pouco dialetico e que urn tipo de born sense

um tanto quanta mecanicista, baseado numa concepcao elementar

da necessidade, se sobrepoe a ideia tipicamente hegeliana de

drama e de conflito. A menos que se suponha que no que concer

ne a imediatez natural, a dialetica nao tem sintese e que a me

diacao somente se introduz com a historia propriamente dita.

Hipotese que nao deixaria de colocar problemas concernentes a
origem hegeliana da dialeticada natureza, tal como a concebe

Engels.

A TERRA E 0 MAR. Tomada globalmente, a terra, seja plana

ou montanhosa, e se. dela se abstrai 0 elemento liquido que sao
os rios e os lagos, apresenta o limite, a finitude, a realida
de .fechada sobre si. Se se consideram as grandes extensoes ter

restres do norte da EUT.opa e da Asia, ou melhor, 0 continente

africano, ela existe 0 mais freqUentemente como dobramento 50-

bre si,como repeticao do mesmo ou como diferencas tao pouco

assinalaveis que sao imperceptiveis. Nela, nao haponto cen-
tral, 0 que significa que tudo, indiferentemente, pode ser to

mado como centro. 0 mar e, precisamente, 0 elemento antitetico.
Mais vale deixar aqui a palavra com Hegel: "0 mar nos da' are.,.

presentacao do indeterminado, do ilimitado, e do infinito; e 0

homem sentirido-se .neste infinito, se sente per ele 'encorajado

a passar para alem detudo 0 que e limitado; 0 mar convida 0

homem a conquista, a pilhagem, mas t~em a ganhar e a conquis

tar; a terra ••• fixa 0 homem ao solo; ele se empenha tambem nu
ma'sucessao infinita de dependencias; ~as 0 mar 0 faz sair des
tas esferas limitadas. Os que navegam no mar querem assim ga

nhar, conquistar; mas 0 meio do qual eles dispoem se comporta
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de tal sorte que eles se expoem ao perigo de perder seus bens

e mesmosua vida .•• t isbo ••• que eleva 0 ganho e a destreza

acima deles mesmos e faz disso urna coisa corajosa e nobre; a

coragem antra doravante na destreza, e 0 valor se acha igual

mente unido a inteligencia. Com efe1to, a coragem 'freil.t:e aQ

mar, deve tambem ser astucia, ~ois ela vai estaF em conh~to co~

a astucia. 0 elemento menos certo e 0 maiB ment1roso [ ••• ]. A
tal trapaca e a tal viqlencia o. h~em opOe unicam~nte urn pedaco
d~ ~dei;~.•. ,,10. )

Entre estes dois elementos antiteticos - que e precise ~

brar, so sao ativos no seio da zona temperada - se introduzem

gradacoes que nao se poderia qualificar de sInteses. Ha, por

urn lado, as planicies fertilizadas pelos grandes riQs, forman

do bacias, que sao, nos diz Hegel, como "lugares de transi

cao"ll. "Nestes lu~ares se formam grandes imperios, e comeca a

fundacao dos grandes Estados. Pois a agricultura, que domina

aqui como primeiro principio da subsistericia dos individuos,de~

ve ter em conta a regularidade da estacao, das ocupacoes por

ela reguladasi e 0 princIpio da propriedade privada e das con

dicoes ju~Idicas a ela relacionado,,12. As proprias LicOes iraQ

desenvolver abundantemente este aspecto no que seu editor - 0

proprio filho de Hegel - vai cla~sificar na l~ parte, consagra

da ao ~undo oriental, que e, sem nenhurna duvida, urn dos pontos

de partida das an~lises consagradas por ~arx aO famoso "modo de

producao asiatica", objeto de tantas controversias e de comba

t.es duvi.dosos. -

Porem mais importante e a segundagradac~o: "a reg~aocos

teira" e as ilhas. ~anifesta-se entao urn misto que combina 0

peso da terra e a graca do mar, a repeticao sem a qual nenhurn

Estado pode ter Urn ponto fixo, tradicao e constancianos c;os

turnes e na mudanca, sem 0 que· ele nao poderia ser ve~dadeira
mente historico nem ser tornado pela vontade de adquirir e con

quistar. 0 exemplo mais notavele evidentemente 0 da Grecia,

"ponto lurninoso da historia". Contrariamente ao que se disse,

o mar e fator nao de divisao, mas de uniao; mais ainda que os

outro~, 0 mar Mediterraneo ~ue ve nascer duas formas politicas

essencia1s a formacao da hurnanidade: a Cidade e 0 Imperio, apa

recer 0 povo judeu inventor do monoteismo e nascer 0 Homem~
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Deus, mediador entre 0 finito e 0 infinito representou urn pa

pel decisivo. Nao confundamos todavia a Bistoire universelle de

Bossuet e a filosofia da historia hegeliana. Nao e intencao da

Providencia que preparou a Grecia, depois 0 Imperio Romano nes

te circuito para permitir a penetracao do Evangelho. No seu

movimento penoso e sangrento de autoconstituicao, 0 EspIrito

encontrou urn lugar de estada que the permitiu inventar estas

figuras exemplares. Eis 0 raciocInio hegeliano que, chegando

posteriormente e precisamente como momento privilegiado desta

autoconstituicao, pode desvenda-Io no seu esforco enciclopedi
co de leitura da obra dos povos.

o NASCENTE E OFOanE. Eis aqui urna opos1cao que e bastante
estranha, cuja interpretacao ja antecipa 0 problema que sera
evocado no fim deste breve estudo: 0 da viagem do EspIrito

do que se chamou Noodisseia, que e tambem urna Noodiceia. Hegel

sabe bem que 0 Leste e 0 Oeste sao termos relativos e que se
e sempre 0 oriental (ou 0 ocidental) de alguem. Mas 0 fate e
que, se se considera a zona onde se desenvolveu a historia,

hi no sentido absoluto, urn nascente. Este esta nos confins da
Asia: "A Asia e ocontinente do nascente ••• ela e 0 Leste toma
do no sentido absoluto"13. Constata-se - pois e aos olhos de

Hegel, urna constatacao - que e neste lugar que nasceu 0 EspI
rito, que se produziu 0 despertar da hurnanidade para a histo

ria - urna historia nao conhecida como tal. Como se vera nas pa
ginas que seguem, 0 filosofo esta tao convencido disto que ele
explicara porque este nascimento nao se da no extremo leste,

isto e, no que nos chamamos de InsulIndia. Desde que 0 espirito

apareceu e quando ele permaneceu per urn tempo suficiente no seu
lugar, ele se desloca para 0 oest~; entao 0 nascente caminha
para 0 oeste, na medida em que cada povo, cada nacao curnpre sua

tarefa, desaparece, adormece e nao lanca senao os claroes de

breves explosoes.

Assim, estando delimitado 0 territorio da historia ao nor

te e ao suI, tendo sido determinada a funcao dos elementos ter
restre e maritimo, e 0 sentido geral do trajeto definido, falta
fixar de modo mais detalhado 0 caminho do Espirito. Para al
chegar, e precise ter em conta outros fatores: a singularidade
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dos cinco continentes ••• ~ interessante indicar primeiro a or

dem de exposicao seguida por Hegel e tentar entender 0 motivo

de sua aparente estranheza. A analise comeca pela descricao da

Australia - que nos chamamos agora Oceania; passa em seguida a

America do Norte e do SuI; em surna, pelo Novo Mundo. Prossegue

pelo estudo da Europa, estando a esta integrada a bacia medi

terranea. Hegel distingue 0 Atlantico, 0 Mar do Norte e 0 Me

diterraneo, na medida em que estes mares se fundem uns nos ou

tros, instituindo urna especie de unidade entre 0 norte do mun-

do novo e 0 ponto extremo do antigo continente. Segue-se urna

longa descricao sobre a Africa. Vern em seguida a Asia, para

terminar com urn breve retorno a estrutura dos paises europeus.

Este plano e de urna grande disparidade. Pode-se notar na

turalmente, que ele nao corresponde de maneira algurna aos fo

cos de desenvolvimento da hurnanidade. Com efeito, ele ilustra

a tese central da filosofia hegeliana do vir-a-ser, tese ela

propria ambigua: e a Europa que esta no centro desta descri

cao, na medida em que sobre seu territorio se produziu 0 comeco

do fim da historia, assim como 0 testemunha a realizacao do

Estado moderno por Napoleao e a construcao do Saber absoluto

desenvolvido sistematicamente na Ciencia da 16qica enos textos

que sao sua aplicacao, entre outros estas LicOes que sao evo

cadas aqui. Mas e somente urn comeco: a Europa, com efeito, tal

como ela e, se bem que tenha sabido inventar a modernidade po

litica, permanece urn "deposito de armas historicas"; 0 Estado

capaz de gerar 0 Estado mundial, isto e 0 fim da historia, se

estendera, segundo tudo indica ate a America: esta e [ ••• ] "0

pais do futuro onde se revelara mais tarde no antagonismo da

America do Norte, pode-se supor, com a America do SuI, 0 ele

mento importante da historia universal"l. Quanto ao ponto fo

cal da mundializacao, isto e, do desaparecimento da politica,

sera preciso voltar a ele.

o fate e que a Europa e, neste momento, nos anos de 1820

1830, 0 territorio central: e 0 termino de urn movimento que

veio do nascente, da Asia e de urna certa maneira, de mais lon

ge ainda. A America e seu futuro, desde que ela saiba ser outra

coisa que seu prolongamento. A Africa, nao e, segundo Hegel,

salvo na sua parte setentrional, terra de historia: e por isto

53



que e importante dedicar~lhe a partir desta introducao um longo

tratamento (em comparacao aos outros continentes), na medidaem

que ela nao sera mais tratada em seguida.

A ordem descritiva seguida por Hegel e pois a seguinte: 0

extreme longinquo, 0 porvir, 0 presente, 0 fora da historia, 0

passado e, de novo, 0 presente. Este plano vai tomar seu pleno

significado somente pela analise mais precisa da individualida

de geografica de cada continente.

A OCEANIA. ~ 0 extreme longinquo, ou melhor, 0 aquem do

nascente. Na realidade, pode-se supor que Hegel esta consciente

de uma contradicao. As ilhas de Insulindia apresentam, com

efeito, muitos caracteres que satisfazem as condicoes de eclo
sao do Espirito: interpenetracao do mar e da terra, presenca de

numerosas ilhas e situacao oriental. ~ verdade que 0 clima

equatorial e desfavoravel. Mas ha algo mais grav~: "Este arqui
pelago entre a America do Sul e a Asia manifesta um defeito de
maturidade fisica; a maior parte das ilhas e constituida de ma

neira a formar [ ••• ] somente um revestimento de terra para ro

chedos que se erguem do abismo sern fundo com 0 carater de uma
formacao tardia. [ ••• ] Descobrem-se imensos rios que nao chega

ram ainda a sulcar umleito, mas que terminam em alagadicos"15.

Em suma, Hegel, nao sem ingenuidade, constroi para si uma geo

grafia da Oceania na medida de seu eurocentrismo. A falta de

informacoes de que ele dispoe - das quais ele tira algumas ve
zes antecipacoes geniais - leva-o a simplificacoes extremadas.

A ~RICA. A imaturidade da outra parte do Novo Mundo nao
esta no seu carater geografico, mas no natural de suas popula
coes autoctones: estas nao souberam resistir "ao sopro da ati
vidade europeia,,16 Ao norte, elas sao destruidas pelas ope

racoes de repressao das quais sao objeto mediante a aguardente
com a qual sao corrompidas; ao sul; elas foram simplesmente ex
terminadas na sua imensa maioria. 0 que lhes confere tal des
tino, e sua inaptidao geral para 0 trabalho, sua "preguica",

a que eles nao souberam remediar com virtudes militares efica
zes. Com isso, a America tornou-se 0 excedente da Europa, que
assegurou mais firmemente sua conquista importando negros da
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Africa que "acolhem bern melhor a civilizacao europeia"~'. ~ as

sim que, para os Europeus, ela constituiu e constitui ainda,

nos diz Hegel, "a terra dos sonhos e da aventura ••. ". Mas es

tes sonhos, estas aventuras ainda nao sao mais do que um eco da

Europa, que perrnanece metropole, no sentido antigo do termo.

A Republica dos Estados da America do Norte fez triunfar os

ideais de liberdade juridica e 0 espirito de tolerancia reli

giosa da idade das Luzes; mas este triunfo se fez as custas, de

um lado, do homem privado e mercantil e, de outro, da multi

plicacao de seitas rivais, introduzindo uma tolerancia genera

lizada e cotidiana ern relacao ao que nao e rel~gioso. Assim,

"0 que chegou ate aqui e somente 0 eco do velho mundo e 0 re
flexo de uma vida alheia,,18.

A AFRICA. Eis aqui 0 apice deste eurocentrismo que cons

tatamos a proposito da Oceania. A descricao do continente afri
cano e por sua vez pitoresca e desoladora. Mostra ate que ponto

e justa a formula do proprio Hegel, segundo a qual um pensador

e necessariarnente filho de seu tempo, nao somente no que este

tern de grandeza e de invenc~o, mas tarnbem no que esconde de pe

quenez e de lugar comum. Os cliches concernentes a petulancia,

a gentileza, a barbarie instintiva, a ferocidade ingenua, a
insatisfacao, a ausencia de qualquer sentido da transcenden

cia e do desenvolvimento dos "negros", estao presentes; e, na

turalmente, pontuadas de anedotas significativas, tiradas do
relato de algum viajante. A frase preliminar resume por si so a
perspectivado conjunto: "0 que caracteriza os negros e preci

sarnente que sua consciencia nao chegou ainda aintencao de ~
quer objetividade firme, como por exemplo, Deus, a lei, onde 0

homem se manteria corn sua vontade tendo a intuicao de seu
ser,,19. 0 negro, reduzidoa imediatez natural, se contenta pois

corn uma religiao onde dominarn a magia e 0 fetichismo - corn ex

cecao dos que foram civilizados pelos muculmanos; ele esta ex
cluido de toda moralidade e se menospreza a si mesmo tanto~
to menospreza outrem; e por isto que se encontra generaliza

da a pratica da escravatura. Assim, no proprio Estado, quando
ele existe, como e 0 caso de algumas nacoes africanas, 0 prin
clpio e 0 que predomina no estado de natureza: isto e, a injus

tica. Isto e suficiente; concluamos como Hegel: "Corn 1sso, nos
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deixamos a Africa para nao mais menciona-Ia daqui para
te,,20.

fren-

A ASIA. Quante.ao mais antigo dos continentes do Velho Mundo,

ele apresenta de saIda, urna racionalidade formal. A capacidade
de seu territorio, a clara divisao de suas zonas climaticas e
a correspondencia destas com 0 relevo fIsico, a boa determina

cao dos diversos meios de sobrevivencia, asseguram urna confi

guracao harmoniosa que e em si, portadora de inteligibilidade.
Assim, 0 altiplano, que esta no norte, possui a criacao degado
(cavalos, camelos, carneiros); ai residem nomades, cuja forma

social e essencialmente a "independencia patriarcal"; estes

foram tornados, no seio de sua vida calma, pelo desejo brutal de

conquistas: "Estes povos, sem desenvolvimento historico ja pos
suem [ ••. ] urn poder de impulsao capaz de modificar sua forma,

e mesmo que eles ainda nao tenham urn conteudo historico, e ne
les todavia que convem perceber a historianos seus ini
Cios"21,

A parte mediana e formadapor planicies irrigadas per

grandes rios; a agricultura e aI predominante: "Ela por si so
faz cessar a instabilidade: ela exige a previdencia e 0 cuida

do com 0 futuro. Com ela nasce a reflexao sobre urn valor geral,
e ja existe ai 0 principio da propriedade e da industria".

"A China, a India, a Babilonia se elevam a categoria de
paises de civilizacao deste genero,,22. No entanto, estas na-

coes nao entram realmente na historia, limitadas que sao pelo

fator geografico - as montanhas que as rodeiam - e por sua con
dicao que lhes faz temer toda aventura maritima quando elas de
veriam se arriscar a faze-IQ. Assim, elas so entram na historia
se estudamos sua cUltura.

Na verdade, a Asia torna-se historica somente na sua parte

anterior quando surgem Estados que unem os dois principios: ir
ritabilidade e instabilidade dos nomades, e riqueza e fecun
didade devidas as planIcies. Sem duvida, Hegel pensa aqui na

Persia e no Egito. No entanto, e na medida em que estas carac
teristicas sao assurnidas pela Europa, mais precisamente pelo
Mediterraneo oriental, que 0 EspIrito faz sua entrada triunfal

no vir-a-ser do EspIrito propriamente dito.
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A EUROPA. Nas duas passagens que sao consagradas a este

continente, Hegel se satisfaz, seja com afirmacoes gerais sobre

a historicidade, isto a, sobre 0 historico enfim consciente de

si, seja com panoramas geograficos onde esta constantemente
sublinhado 0 intrincamento da terra e do mar. 0 motivo desta

brevidade, a 0 proprio conteudo das Licoes. Que se julgue. Na
traduCao francesa ci~ada:

- trinta e oito paginas consagradas a China e a India, as
quais a precise acrescentar quatro paginas sobre a As

siria e a Babilonia;
vinte e tras paginas sobre a Persia, a "Asia Anterior"
e 0 Egito;
quarenta e tres paginas sobre a Grecia;

cinq6enta e uma paginas sobre 05 Imperios romano e bi
zantino (onde estao integradas as analises sobre 0 cris
tianismo);

- setenta e tres pag~nas sobre a historia europeia pro-
priamente dita (parte intitulada "0 mundo germanico").

Geoqrafia mundial e hist6ria universal

Para concluir e, sem mais comentarios, a tempo de seguir

o trajeto do Espirito, seguir a trajetoria historica da cultu
ra da humanidade concebida como sujeito e como totalidade dra
matica. 0 Espirito nao poderia nascer nas ilhas do Pacifico, em

que a fermentacao desordenada e a imaturidade sao obstaculos
intransponiveis; ele evitara a Africa, "eldorado recolhido em
si,,23. Ele habita temporariamente nos altiplanos da Asia cen

tral, onde brilha em fulgurancias sem amanha; instala-se como
para se consolidar nestes territorios fechado~ que sao a China
e a India; ai adquire a estabilidade e a previdencia. Depois,
seguindo sua viagem, sobe para a Asia Menor onde opera sua

primeira sintese, sem todavia conhece-la. Ele percorre entao
a Europa: a Grecia, Roma, a explosao administrativa do imperio

no circuito do Mediterraneo e 0 desabrochar do cristianismo; 0

Isla, transicao e veiculo; a entrada na Europa continental pela
mediacao do santo Imperio romano-germanico e a Reforma que ela
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gera; a realizacao da Reforma na Franca pela Revolucao e 0 Im

per~o napoleonico. Em 1815, 0 Espirito desce do cavalo; em 1816,

ele esta sentado em Berlim no escritorio de Hegel e escreve 0

saber absoluto ..• Que vai acontecer? A esta questao a filoso

fia, que e ciencia, nada tern a responder: " ••. sob 0 relato da

historia, nos temos a ver com 0 que foi e com 0 que e - mas em

filosofia nem com 0 que somente foi, mas com 0 que e e eter

namente sera ••• ". 24

Hegel, no entanto, nao nos impede de usar a imaginaca~Ele

ate nos da os elementos. 0 sonho europeu se realizara na Ame

rica assim que esta cessar de imitar a metropole europeia. Nao

e la que se constituira 0 ultimo Estado moderno parcial onde

governantes e governados saberao claramente 0 que aconteceu com

o Estado? Mas do Estado mundial, fim da historia, qual sera,

atraves das guerras internacionais sempre mais sangrentas (a

guerra e para Hegel 0 motor realista da historial, 0 agente de

terminante? Na propria America? Por que nao? Mas par que nao

pensar que determinando sua volta ao mundo, 0 Espirito ira se

encarnar na China nova? Ou, avancando .mais, nas planicies ir

rigadas da Russia?

Eis aqui, em todo caso, ja que estamos na mitologia, urn

objeto de reflexao ao mesmo tempo para os editorialistas do Fi

garo, de L'Humanite e de ~ront rouge. E para os romancistas de

ficcao cientifica.

Notas

1. Trad. francesa sob este tItulo par J. Cribelin, Paris, Vrin,

1952.

2. Op. cit., p.198-200.

3. Idem, p.199.

4. Ibidem.

5. Trad. franc. J. Cribelin, Paris, Vrin, 1970.

6. Op. cit., p.66-82.

7. Idem, p.66-67.
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8. Idem, p.68.

9. Ibidem.

10. Idem. p.74 (N.T.) Aqui estao bastante reduzidas as obser

vacoes que Hegel faz a proposito da influencia que 0 mar

e a terra exercem sobre 0 homem. Por essa razao, achamos

oportuno apresenta-la integralmente a partir da traducao

espanhola: "El -ax engendra, en general, una manera pro

pia de vivir. Este elemento indeterminado nos da la re

presentacion de 10 ilimitado e infinito; y al sentirse

el hombre en esta infinitud, animase a trascender ode 10

limitado. El mar es 10 limitado; no tolera circunscri

birse tranquilamente a las ciudades, como el interior. La

tierra, el valle, fija el hombre al terruno y 10 situa
en una multitudde dependencias. Pero el mar 10 saca de

estecirculo limitado. El mar alienta al valor; invita al

hombre a la conquista, a la rapifia, pero tambien a la

adquisicion y la ganancia. La labor de adquisicion se re

fiere a la particularidad de los fines, llamada necesi

dad. Ahora bien, el trabajo encaminado a satisfacer es
tas necesidades implica que los individuos se entierran

en este circulo de la adquisicion. Mas si el afan de pro

velho les impulsa a surcar las aquas del mar, entonces
la relacion se invierte. Los que navegan quieren y pueden

cosechar ganancias; pero el medio de que se valen implica

inmediatamente 10 contrario de aquello para que ha sido
tomado; implica peligro y resulta contrario a 10 que con

el busca el hombre, por cuanto este pone su vida y su fOr
tuna en grave peligro. Por eso es por 10 que el trafico

marItimo fomenta en el individuo la valentia, da al in
dividuo la conciencia de mayor libertad, de mas indepen
dencia. Asi quedan la ganancia y la industria como subli
madas y convertidas en algo valiente y noble. El mar des

pierta la valentia. Los que navegam en busca de vida y

riqueza, han de buscar la ganancia arrostrando el peli
gro; han de ser valientes, exponer y despreciar la vida

y la riqueza. La direccion hacia la riqueza queda, pues,
convertida, por el mar, en alqo valiente y noble. Pero

ademas, el trato con el mar incita a la astucia; pues el
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hombre tiene: que haberselas aqui con un elemento que pa

rec~ someterse pacificamente a todo, que se acomoda a to

das las f ormas y que, S1r. enwargo, es destructor. Aqui la

va l e nti a va unida esencialme••te a la inteligencia, a la

mayor astucia. Justamente e l mayor peligro esta en las

debilidades del elemento liquido, en su blandura, er. ese

su acomodarse a toda forma. Asi, pues, la valentia fren

te al mar ha de ser, al mismo tiempo, astucia, puesto que

t iene que haberselas com el elemento mas astuto, mas in

seguro, mas mendaz. La planicie infinita es absolutamente

blanda; no resiste a la menor presion, ni aun a la de la

brisa; parece infinitamente i n oc e n t e, sumisa, amistosa ,

adaptada a todo; y precisamente esa facultad de acomo-

darse a todo es 10 que convierte el mar en el elemento

ma s pel igroso y terrible . Frente a ese engano, frente a

ese poder, el hombre, aes triplex circa pectus, se lanza

sobre un l i viano leno, confiando solamente em su valor y

e n s u presencia de animo; y abandona la tierra firme para

bogar por e l inquieto e l e ment e , llevando consigo el suelo,

fab ricado por e l mi s mo ".

II. I dem, p.72.

1 2 . I dem, p .i3.

13 . I d e m, p. 80.

14- Idem, p.7l.

15. Idem .

16. Idem .

17. Ic.em .

18 . Ide m.

1 9 . Idem, p. 75-7 6 (N. T. ) A t raduc ao espanhola r.ao e exatamente

a mesma: " Entr e 03 negros e3 , en e f ect o , c a r a c t e r i stic o

el hecho de q ue su consci e ncia no ha llegado aun a l a in

t~icion de n inguma objetividad, como, por e j emplo, Dios,

la l e y , en la cual el hombre esta en relacion con su vo

luntad y tiene la intuicion de su esencia".

20. Idem, p , 79 .
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21. Idem, p.81.

22. Idem. (N.T.) Neste paragrafo, a tradu~ao espanhola ao fa

lar da reflexao, alem de desenvolver 0 principio da pro

priedade e da industria - "leva a precaver necessidades
gerais da familia".

23. Idem, p.75.

24. Idem, p. 72. (N. T.) Na tradu~ao espanhola, le-se: "no aspecto

hist6rico temos a ver com 0 que foi e com 0 que e. Na fi

losofia, porem, com aquilo que nao s6 foi e nao 56 sera,
mas com 0 que e e e eterno: a razao. E isto basta".
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