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Nests arti90 procure responder a UM& questio que
surgiu no decorrer da leitura de alguns texton de Tho-
mas Carlyle Q que terra levado esse pensadar, critics
da sociedade inglesa de sua epoch, a fair em busch de
livros e de documentos que Ihe permitissem escrever
uma hist6rta da Revolucio Francesa? Qual a raz5o que o
terra .feith abandonar por a19uns Zoos a postc5o de
leitor e tradutor entusiasta de brandes autores da
culture Rien: (a poesia de Goethe em particular), de
ingles preocupado coal os pr"oblemas socials e politicos
desencadeados pdas condtc8es de vida e de trabalho da
classy operiria de seu Dais nas ddcadas lnicials da
sdculo XIX e peta pensamento utilitartsta dos patr6es
e dos te6ricos da economza politico?

+ Este arttgo foi apresentado eg sua vets:o original "Carlyle: la
Revolution Francaise et I'engendrenent des Temps Hodernes" no
Congresso [nternacional do Bicentenirto da Revolucio, reatizado en
Paris (Franca) eg julio de t989
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De acordo coa seas bi6gra+os, combe a John Stuart
Hill convertc&-lo da inportincia dense eMpreendimento
Credo. contudo, que a tradic5o polltica ittslesa tele
tambdm seu peso, ji que Carlyle dave continuidade ao
interesse da classy letrada jnglesa e das sod.edades
de artesios .frente aos acontecimentos da Franca. du-
rante e apes t789 Na verdade, autores cano Edmund
Burke, Thomas Paine e Jeremy Bentham, e publicac6es

ter haviam acompanhaao os aconte 'coma !bf
franceses e re9istrado seu erttusiasmo e saasc i ment os

A rlP'ioeito das avaliacoes divergences3 n .- o nn cao q

ses homers torah uninimes na avaliac5o de que uma re-
voluc3o de consequencias imprevisiveis havia explodldo
na Europa \ I /

Es+a tradic:o encontrava-se fortemente enrai,dada
na vertente internacionalista do pensamento politico
europeu do sdculo XVlll e nio poupou es+orcos na In-
tent:o de mantel sob o controls de sua avaliacio os
acontecimentos politicos do mundi. Mesmo torque, para
alden da postura te6rica havia a finalidade pritica de
definir cosi 3es em keio a intrincada polltica: euro-
peza, na qual as iliancas se alteravam em resposta aos
interesses de memento. 0u deja, a chamada ''polltica da
Europa", entendida coho administrac5o dos
europeus , ext rapol ava em
te e interessava a

Ent ret aRLo . a

n [ e r t?bbe'b
do cont incamui

2)t odDS
Essays deopus far I qdpleft ura

e do fbartisn, escritos
.Lf.ga, a t. istotx, me

ant es e
I evaram a

Payne B Jeremy Bpnthan, tal coho a lbf(t) Edmund Burke
e a London Correspondence Society seguirae atenta

rPvnlurionirios na Franc e registrarait
seas pontos de vista de acordo cow sua posicao polltica face a si-
tuac5o politico da pr6pria Inglaterra. Ver entry outros o tf3b3ltto

t#tiHiFUHF181WJgg&latntude f.Pcl issico
198Rf.ri .nc da Hi sl'ida Paz e Terra
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(2) Sabre o canter 6undial da polftica europdia sio instrutivos
resistros do
sio anotados e c06entados os aconteciRentos eurapeus e
Resao fora do continents Ices dina respeito
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pensar que a intencao profunda de Carlyle ao escrever
este okra de quake mil piginas, foia de deaonstrar a
validade de sua peoria da hist6ria. AFirmo ipso com
base na estrutura do livro e na importfncia att'ibuida
por ele aos acontecimentos franceses para a Europa no
perlodo da primeira metade do sdculo; me apoio igual-
mente no impacts causada REID movimento.operirta in-
gles e peta situacio politico dense pals agitado na
dpoca por lukas peta extensio das franquias eleitorais
e pda liberdade de imprensa. polos problemas relate
vos is leis sabre a pobreza. polo reaparecimento da
pesto (c61era} nas cidades mats populosas do contin-en-
ce e pda dendncia das terrlveis condic3es de exist6n-
c ia da c I esse operir ia

Gostaria de acompanhar o percurso de Carlyle pro '
curando mostrar que o Bator desejava sensibitizar os
lngleses. e talvez o mundi inteiro. em relacio aos in-
criveis desafios que representava para a culture euro-
pdia e para a sociedade civtlizada, a emerg6ncia dos
homers pobres na cdna politzca reivindicando pda pri '
meira ' vez. o direito icidadanta elena. 0 pensamento
liberal ingles e Q pensamento das Lubes na Franca con-
sideravam o bgaga..e.2b..LSI. algudm destitutdo das qual!
dudes para ascended it plena cidadania en vzrtude de
n3o possuir nenhuma propriedade atom de scu compo e de
sua capactdade de trabalho; um ser incapaz de ractoci-
nio e sem direito iparticipacio da ger6ncia dos ne96-
c ios pdbl leos (J

(3} Utillzanos para este artlgo os seguitltes texton de Carlyle: !hg
french RevoluUait..a..his.Lac! (1837) na sua traducio francesa (Pa-
ris. GJ8Hct Bailli&re. 1867. 3 vol) para a qual remetenos as clta-
ciesi Signs o{ t:l)t..!j,©es (1829) e fbalLLsg (1840) da coleti-nea lba '
nas Carlyle. se.!felt.gd..y£fL}BgS. Penguin , t980; ga....Hi.Sfigli! (1830)
editada peta prllieira vez no Elfizgc:f..IgSaZ.j:ag n 10, retonado para
este art igo da comet area '

p . 378-393, Lon-
(tell ) na tradu-dres, James Frazer, 1840; e

{raticesa
Paris. ATHmd Colin

£arls !e

t888. da qual sio as citac6es
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Na verdade. se pensarmos nos acontecinentos dos
amos revolucionirios na Franca e nos novimentos opera '
rios in9leses que nos ands 1830 alcancaram a nagni.trade
de ua aovinento coho o cartisno. nio podemos deixar de
concordar con Carlyle quarldo ele afirma que uma era
completamente nova havia surgido bem na frente dos
olhos das pessoas rivas. sem que das tivessem se dado
carta do seu potencial revolucionirio. cegos que esta-
vam com seu apego aos preconceitos tradicionais

didn disco, . des-
concerta por sua modernidade Na ]eitura feith por
Carlyle na ddcada de 1830 dos acontecimentos transcor-
ridos nos ands de t780 na Franc:a hf um ton supreenden-
temente moderns. Em subs tests prtncipai.s reconhecemos
a opiniao de outros autores contemporSneos delhi reco-
nhemos tambdm posic8es te6ricas de analistas politicos
e historiadores do sdculo XX A +orc:a de subs abserva-
c:3es d perceptivel tanto em escritos de pensadores
conservadores coma naqueles de homers conhecidos por
saas posic3es radicals. e atd revolucionirias. Este

n f ] uenc ia score out rosdeamb i val Bnc i a sua
nuances na a+irmacio corrente sabre Carlyle aa

poe
ele p apdntado coma um das +undadores do conferqua

na Inglaterra do sdculo XIX sempol it icovader I smo
por complete as afirmacBes de centoscon fi rear

ter suavizado o materialismo do.moat amhet an t es que
dos amos 1890(4

rapt:ada dp Carlyle e a p resell c: a

de pressupostos por ele defendidos. encontrados em es-
critos t3o diferentes entry si. cano os de tlarx e de
ajguns marxistas. ou os das principals tend6ncias da
historiografia contemporfnea. coho os 8a.a.2..LgS, apontam
em minha opine.ao e no memento em que o secujo XX apro-
Kima-se do fim. para a persist6ncia do pensamento ro-
nint ico \ ' '

As crlticas formuladas polos pensadores rominticos
estabelecem uma jigac3o ou uma equiva16ncia entr"e as
mis condic6es de vida dos operirios e a insla de lucio



dos patr6es. Atingen sobretudo o carne da sociedade
moderns: o elogio do trabalho. os obietivos utilita-
rxstas estendidos a today as atividades bananas. o de-
senvolvimento desenfreado do comdrcio e das empresas
+abris. bem coma das subs ativzdades produtivas
trans.formadas em regras exclusives da conduta social
Para BIBS, as considerac6es burguesas sabre a qualida-
de de vida e sabre os pv"odutos das atividades bananas
baseavam-se em meras considerac6es quantit,ativasi a
busch da +elicidade vinculada is riquezas dos homers e
das nac6es fazio da economic polltica o dnico pressu '
pasta vd.lid.o para.os ne96cios partzculares e para os
assuntos pdbl ices \a/

De.fendendo este panto de vista, Carlyle e 6utros
pensadores crlticos da sociedade inglesa do sdculo XIX
situaio-se no centro de um debate acirrado que desde o
sdculo XVlll anita os parses de culture protestants
0 amor ao trabaltxo.'' levado ao limits polos apologis-

tas do bom emprego do tempo, encontrou em A.Tocquevil
e um observador agudo Em saas palavras, ''uma trans-

formac:3o de tamanha proporcao na relacio das pessoas
com o tempo, com o dinheiro e com o tuba.!ho, nio po '
dena ' acontecer sQRt afetar pro.fundamente a esfera pd-
bll.ca '' Tocqueville aproxima-se de Carlyle ao aftrmar
Q fim das grartdes e poderosas emoc3es pdblicas'' em

proveito ''do circula dos pequenos interesses domdstt-
cos, a sujeicao aos negocjos mesquinhos e ao amor a
propri,edade, t5o ansiosa. ardente e cuidadosamente
pregado peta bur9uesia '' {7 }

(5)
dem

Ver lllchadl L6uy. "The R08anttc and the lqarxtst critique of tlo-
Civilization" ep Theory anLSecJ:etx. 16, 1987; Eloise H Behn-

Univ . Pltssour!ken

978 . Jonathan tlendilow[nl ttnh I i p LondrpsPress

yu)8/9, Anpuh-Harpo Zeroleila de Hist6ria
Harnr hp : 'hilt oire du

5
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faces do nonstro urbane

.tian .in British Pal.Uu ! !bousl)!
Este iddia esb Rats desenvolvida ee eeu artigo "tqetropolis: as

band As cidades no sdculo XIX". Rgvlsta Bran.-As cidades no sdculo XIX

(7) Ver J J Courting e C
Ravages Histotre. t988. 21 parte "L'hoops

sans passions



Eases intelectuais ]ancaram os pressupostos bisi-
cos de uma tradic5o crltica da sociedade burguesa que,
sem se contrapor expressamente ao lada "progressista
da civilizac3o industrial, colocaram um cerro ndaero
de restric6es ium autilitarismo sem freios

Tohemos agora sua teoria da llistdr..i.a. ''Tudo cresce
e moore, coda qual de acordo com subs pr6prias e mara-
vilhosas leis. de madeira pr6pria e maravilhosa
Sua iddia de maravilhoso node ser tambdm traduzida por
surpreendente, ii que para ele. sob a cdna ruidosa das
conquistas birbaras de Atila. das Cruzadas e das quer-
ras. desenrola-se ulo outdo movimento silencioso de
mui.to major durabilidade com o trabalho do campo que
intercala o verde e o amarelo das colheitas. com as
m3os do artes3o e a cabeca dos homers de pensamento
Esse novimento silencioso, para o qual ''a pobre Hist6-
ria'' permanece indiferente. Rode enfim surpreend6-la e
faze-la perguntar: De Dade ele velo?'' Assin, histdria
para ele se conEunde tamb6m com o historiador que s6
se apercebe dense +azer em sil&ncio quando ele passe a
preponderar e derrota aqujjo que se enfraqueceu. Si-
!&ncio que tambdm se confunde com movtmento em profun '
didade, invisivel para aqueles que julgam a sadde do
compo pda aparencia da pessoa. ou avaliam ''a sadde
das Igrejas, dos Reinados e das Instituic3es Socials
pdas vit6rias da guerra e da polltica. EI no sentido
dessa teoria da hist6ria. a Revoluc3o France,sa confi-
gure If©a. hist6ria (a...Lfs.{.elH. do tftulo) que rode ser
enunciada polos tomas de coda um dos tr6s volumes que
a comp8e: A Bastilha, a ConstituicSo e A 6uilhotina
Males. todd Q movimento de encerramento de uma dpoca
pods ser narrado nos seas diversos Rivets ruidosos e
s 1 1 eric I osos \ t} /

Dense pixo central. desdobram-se dais complementa-
res de um lada, ele afirma a multzpLzcidd e a .f.L-
multaneidade dos acontecimenl:os. nocdes que retomam e
detalham a concept:io de movimento. ji que nessa ault i
plicidade sd uma parte d vislvel Os verdadeiros +un-

(8) re de L !QfjraQc:4:j:se. cap I. Itvro 2. 1Q vol
6



damentos socials de coda dpoca sio tornados polos per '
sonagens an6nimos da vida cotidiana, escondida sob o
nundo da polltzca. 0 outdo pixo complemerttar avanca e
dct3ltt& a socio de simultaneidade dos acontecimentos
a-armando que coda um doles sd assume seu sentido
maier no interior do movimento hist6rico quando reme-
tido i totalidade(9}

Este conjunto de proposic6es decorrem no seu en-
gender da dispesiwao np:tllrB;l, inatada em coda um de
n6s. para a hist6ria Dessa manelra. trata-se da he-
ranca da condic5o humana, a .!.inS.i:laSgB que em si cons-
titui ''um di.scurso verdadeiramente hist6rico" Segundo
ele. contudo, esse disposic:o d limitada se conside-
rarmos que a observacio e o raciocinio se fazed {uces-
sivamente, enquanto os acontecimentos sio simultineos
e diferentes Dai decorre ser a hist6rta infinite
Acresce a ipso. serum os homerts diferentes uns dos ou-
tros: uns artlstas. outros artesios Dessa diferenca
Carlyle retina um dos argumentos mats poderosas para
elaborar em Signs .Q! rltica vzolenta que
faz ao pensamento utilitarista e ipreponderincia da
16gi,ca {''esse moinho das iddias'') na socledade ingle-
sa Para ele, o h.ahem havia perdido ou estava prestes
a pender a dimensio interna e essential de seu pensa-
mento. reduzindo-o a uma ferramenta que Ihe permitisse
ati.nair fins bastante restritos A perda da dimens5o
interna e contemplattva fazxa do harem um verdadeiro
aut8mato. incapaz de criatividade. enclausurado na sua
condicio de artesio, de produtor de objetos ji da-

bs consequ6ncias dessa lzmitacio do pensamento mo-
derns atzngiam de forma pt'ofunda as iilimitadas e na-
turais disposic8es humanas para o conhecimento hist6-
rico o raciocinio reduzido icadeia de (auras e efei-
tos tornava impossivel avaliar os acontecimentos de
maier anvergadura que teriam repercussoes futures A
primazia adquirida pda jogica era responsavel por uma

dnq( ! O )q

(9)
(to)

On History. p 380
ps 68-70



outta cortsequencia no campo do conhecimento hist6rico
a narrative, agora totalmente linear. se mostrava in-
capaz de dar carta do novimento da ac5o, dado o can-
ter s61 ido delta( ll}

Em maid a asta distfncia entry os acontecimentos e
nossa percepc:o emit-gia um dominic pouch analisado e
arenas entrevisto: aquele das condic3es de vida, dos
obietivos conscientes ou nio da humanidade. Assam. Q
fate mesmo que ''os homers nao sao similes miquinas de
comer '' permanecia escondido para Q saber hist6rico
hesse coniunto de limitac3es naturazs e de limitac6es
especificas da dpoca decorri,afo consequ6ncias trigicas
para a sociedade. id que a filosofia. obri9ada a co-
Iher seas materials no E£ee..El@eoriun da hist6ria. vi,a-
se condenada ipobreza do raciocinio j6gjco. Incapazes
de preencher sous papdis de orientadoras dos esplri-
tos, a hist6ria e a filosofia tornavam-se, o que era
pier kinda. perniciosas em fazio de seas pontos de
vista superficiais. A etta cadeia de simulacros
acrescenta enfim'o desprezo das pessoas rivas e.}ft:la-
das .face aos assuntos humanos mats 'fundamentals''c '

Para Carlyle, o desprezo ou a cegueira das pessoas
tornavam-nas incapazes de compreenderem a movi@€Btg..dB:
hist6ria. As modificac6es profundas dense movimento
peraaneciam znvislvezs aos que desconheciam seas si-
nais reveladores. Consequentemente, a nova era nasce-
ria da dissoluc3o dos antigos elementos que tornavam-
se cates {caracterizado pda aus&ncia de order e de re-
9ras) organizando-se depots de acordo com uma arden
nova Era hesse sentido que todd a narrative hist6ri-
ca. que se limitasse ao similes registry da poljttca e
das 9uerras. vla-se reduzida a uma &proxim3c3o quito
superficial do movimento hist6rico NSo devemos esque-
cer, dizia Carlyle, que longs do Senado. dos campos de
batalha e das antecimaras reals, ''a fore:a poderosa do
Pensamento e da Ac3o continuum em seu caminho ''\l ''

( tl) Qn Ridaw,, p 38S
( 12) idec. p 380
(13) ices. p 388
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Dessa marteira, no que concerns a a'firmacio sobre
os diferentes Rivets dos acontecimentos, Cal'"Isle de-
+ende una posit:ao que kinda en nossos dias represents
um dos pontos centrais da pesquisa hist6rica. Por ou-
tdo lada. seu arguments martin-se prisioneiro das tp-
ses do liberalismo ingles: para ele a sociedade se
constitui de um agregado de todos os indivilduos que a
camp8em e a hist6ria se forma a parter de today essay
indmeras biografias. Sua concepcSo do todd hist6rico
afirma a exist6ncia primal.ra das panes e dense modo
sua concepc3o de totalidade difere daquela postulada
peta peoria organicista do sdculo XIX, para o qual
totalidade n3o s6 preexiste ils panes, mas d tambdm
sua condit:o de possibilidade. flm memento album; ele
afirma um coder formative do Estado; este d somente um

dos items das [egras de conviv6ncia social. civiliza-
da, definzdas pecos individuos enquanto cidad5os

Sabre este panto dtscordamos da malaria dos que Q
critical coma um dos precursores do pensamento totall-
tirio, pols ineK3.ste em seu pensamento uma concepcao
cient3l+icista da sociedade cano um todd organico
Credo at6 que eases crlticos $e deixaram iludir pda
posada ret6rica de seas texton ornados com metiforas
Lambdas da natureza. Parece-me entretanto. que atisua
peoria da hist6rza parte de seu pensamento que mats se
preston a es$a critics e a importgncia que atribui aos
herdis enquanto galas dos homers em perlodos de crime
(a dissoluc3o da sociedade atingindo o cates). em nada
se assemelha a um vinculo orgfnico jjganda os homens
em sociedade isemelhanca dos drg:os do corps viva. Ds
leis-herdis - Cromwell e Napoleio - materializam um
centro gravitational para as particular bananas espa-
Ihadas peso nada da dissoluc:io social. giles nio tem
trace ajgum de genialidade. e em particular Napole5o
para queen Carlyle nao disfarca o desprezo que vote
m5o armada cano solucio. 0 mdrito de Napole5o. segundo
ele. fora o de ter empunhado uma espada e indicado
a..Lgaai. arden isituacio cadtica apes a antropofagia
j acob ina ' ' ' '

(14) .£11gU,. . P 417, vo1 3
Q



Do aeu panto de vista. Carlyle partilhava o sontto
liberal de uma sociedade formada por hoioens noraliza-
dos e racionais. autos a proper e a respeitar as re-
gras fundadoras da vida em sociedade. Ideal incompatl-
ve] com a concepcio totalitiria que confers ao Estdo.
enquanto cabeca pensante da sociedade (e agora a neti-
+ora rtio d mena figure de ret6vica}. a tarefa de es-
truturar a sociedade para os homers. Este ideal lava-o
mesmo a critical as leis e as constituic6es politicos
descoladas das tradic6es e dos costumes de uma socie-
dade Segundo ele, ''a CQflstitucio. into d. a colecio
de leis ou de procedimentos. aceita palos homers coma

regras de conviv&ncia, 6 aquela que replete subs cort-
vlcc3es. sua fii r+o que diz respeito a esse maravithoso
universe, deus direitos, sous deveres e saas capacida-

Aos trabalhos da Assembldia Nacional Francesa,
coM seas interminiveis debates e sua Declaracio dos

Direitos do Homed ''. ele debits o ergo de bayer redigl-
do uma ''verdadeira base de panel ''. ''castelos de car-
tas''. ''uma quimera segundo os evan9elhos de Jean-Jac-
ques''(16) Base de capel que desconhecia uma ''outta
constituicio 4ue se preparava . os vince e cinco mi-
Ih6es de sores descarnados, com seas rostos emaciados,
suds roupas de li. precipitando-se ands s6culos de in-
di+erenca. dirigindo-se is classes altai bem penteadas
com uma voz semelhante aos ruldos das florestas e co-
}ocando-lines a seguinte questio cano nos trataram vi-
ces? coma nos instruiram, alimentaram. guigram durante
esse tempo em que trabalhamos por voles?(17)

Para Carlyle, as constituic6es Cram coma os auras
das cases Dade os homers vivian, construidas para de-
fender saas midas e seas bens f constante em sous
trabalhos a zmportancia que confers is invenG6es, as
tradic6es e aos costumes da vida quotidiana e into o
aproxima quito dos historiadores atuais Indmeras

des

( IS) odes. p 282. vol
( 16) iden. p 284. vol
(17) idea. p 296. vol



bre o moviHento da hist6l'ia e com das podemos aquila '
tar a iRport3ncia estratdgica por ele atribuida is
nultid3es. enquanto elements condutor dos aconteciaen-
tos da Revo] uc3o Francesa . .

Em virios mementos do texts ele afirma que os tra-
balhadores. ou deja ''as pessoas que contribuem diaria-
nente para .a ediflcac3o da sociedade", haviam rerun '

revolucao .nostra coma a anarqui.a destr6i sua prlsao e
se lance das profqndidades infinitas desencadeando
saas t empest fides '' \ la /

Que espeticulo ver as mulheres encabecando a mul '
tid3o dos pobres! Que espetdculo ver a pobreza ocular
as mas de Paris! Que incrlvel fRudanca quando os ho-
mers politicos forum obrtgados a resolver os problemas
do prego do p:o. do acdcar. do sab3o.... em sana, de
tudo o que estava essencialmente ligado is necessida-
des naturais. isobreviv6ncia da espdcie. Ao elaborar

lll ' llllli:ll'11111:ll«:i:lllil'i:1111111 il,.1111111
antecipa aos pensadores que nas ddcadas finals do
s6culo XIX formularan uma psicojogja das multi-

(18) iden, p 276, vol . t



dees(19). 0 canter explosive. a inconsciincia dos da-
tos politicos. a busch de resposta para subs necessi-
dades bio16gicas, o efeito ripido das palavras de ar-
den - ''Liberty, Egalitd '' - e a seducio dos esplritos
pdas hagens facets sio caracterlsticas da multid:o
anotadas por Carlyle. que a parter delis constr6i uma
peoria das multid6es, decisive para sua eKplicac5o dos
aconteg;centos .fran.cases e do seu duplo jnglgs, o car-
t i shoo I cu /

Para Carlyle, as multid6es nio mats pediam somente
pio coma das outras vezes; agora das querxam ver re-
coahecido seu direito i tidadania; e era exatamente
com esse exig6ncia que a dpoca moderns surgja se so-
brepondo aos escombros de uma era e de seu sistema so-
cial desgastado. ''HI um sdculo e Belo. a canalha nio
se aventura a mostrar iluz do dia sua +isionomia
inensa e rude g uma maravilha e uma novidade. ..''. di-
zia Carlyle referindo-se aos Estados Carats de 1614 e
i.s iornadas revolucionirias de 1789. Sio ''vinte mi-
]h6es de alias. atd entio rebanho crddulo e submisso,
suieito a rosa determinada peta vontade de outros. e
que agora se levanta, tambdm ela com saas esperancas
:arlsle usa nests corttexto a palavra esperanca para
estabelecer uma CQrf©l&cScP com a outta erB da esperan-
£3.. a dos fi16so+os. tambdm chamada por ele de er"a da
p3eg.L, memento das aspirac6es te6ricas divorcxadas das
necessidades e.fetivas do pals e traduzidas nos trata-
dos politicos e nas ativzdades da Assembldia Consti-

(19) Sabre os t6oricos das eultid6es ver o artigo dente oesao nd8e-
Q da B,f:l. de DoRintque Cochart "As nultid6ps e a Conuna Andllsp

dos priReiros escritos de psicolosia das Rultid6es" original©ente
publicado pdas Recllerches dePsxcbp:iegie SeciBle, vo1 4, 198a. e
loaf watt Ginneken flevd;!;.fls3cllelegs a d Politics. 1871-1899, Pre-
publicat ion , AHsterdae. 1989

20) Atttes dole. fdeund Burke em sua R {! Bags sable i.Bevolgcio
Franc€$4, Ed . Univ Brasllta,
(abbas escrevendo no alto t79t, para citar dais autores que cotthece-
80s. estabelecerap a relacio erttre o iacobtnisso e as Rultid6es de
pobres seR chesareg a definir UBa teoria das Bultid6es

N

Pcqrhnl nau =nd Pn

Rpa i qt Pre Q cronista do Thp Annul



tuinte francesa. d um outdo recurse de que tanta H3o
para mostrar a cegueira das cabecas pensantes. incapa '
zes de perceberem esperancas de um lipo diferente das
saas e, no entanto, quito poderosas. . EI atd rla also o
procediMento da multid5o em nada se assemelhava aos
debates legislativos. Ao suspended sua mudez, a multi-
dio ''lang:ayp.panfletos. hurlava inarticulada frente ao
Un I VerSO '' \ c; I /

Da imposic3o delta novidade, Carlyle explica o su-
cesso do radicalismo Jacobino do Teri"or e de subs pal-
vras de arden. Retomando os relates ingleses da ddcada
de 1790, ele vai alden do similes registry da perplexi-
dade, da anotac3o de uma anomalia na sega:'ncaa normal
da polltica, e faz das multid6es, ainda que polltica-
mente inconsciente. o suleito da hist6rza, Ele chega a
culpar os ingleses sells contempoi"infos de reiterarem Q
euro de avaliacio. mantendo-se ibis a visio. apazigua-
dora dos acontecimentos da Franca Julgando-os tio re-
volucionirios quanto uma doenca forte, pored passages'
ra. Tal coma os franceses. a classy rica brit.anica
permanecla. mega 'frente ao engendramento dessa nova
era(22) A coda vc2 quc lodi.ca em sells escrttos a ce-
guelra das classes rlcas perante a densidade md]tip],a
dos aconteczalentos hzst6ricos. Carlyle remote-a tambdm
a uma espdcie de surdez. S3o cegos para o movinento
silencioso da poderosa force da vida quotidiana A so-
cio de surdez alia-se ide cegueira para modeler sua
representacio do tempo tltst6rtco. colocada de 'forma
podtica na seguinte erase ''0ur (lock strikes when
there is a change from hour to nouri but no hammer in
the horloge o-f time Reals through the universe when
there is a change from Era to Elia''(23) 1)eve-se. por '
tanto. a uma socio convencionaie superficial do tem-
po, aliada a forma dos preconceitos. a tncapacidade da
malaria dos homers de pensamento para a percepGio das
coisas zmprevist as

(21 p 149 e 151, vol. t

p. 316

(a3) QB.& lLI. p . 384

i3



Este concepcao de u© tempo mdltipto - ua conven-
cional, o tempo cronoj6gico que transcorre inevitavel-
aente. sem se deter perante os acontecimentosio ou-
tdo. o tempo da hist6ria, carregado de significac6es

mistura-se na sua concepcio dos Rivals diferentes da
hist6ria, deslocando-se simultaneamente em direc6es
di.ferentes. E d hesse contexts te6rico que sua critics
da Era do p3peJ: e do Cerltlalo Social segundo Rousseau
atinge seu signs.ficado mats prafundo= ele traduz enfa-
ticamente seu ceticismo em relacSo is teorias de go-
verns quando divorciadas do movimento da hist6ria. f,le
condena a Era da esperanca por sua indulg6ncta univer-
sal. pda crenca no triunfo da anilise e na curd das
deformidades; ele a condena por nio saber olhar e ver
no ''funds do quadra os vince e cinco milh6es de negros
selvagens que contemplavam, na f ome e no canseco..seu
gfff=£1.92]fg com quarenta pds de altera (a forca}(24)

0 arguments da cegueira-surdez prossegue no con-
trasts que estabelece entry a Fr"ance ''uma terra que se
considers mui-crist5" com subs catedrais e sous pa-
dres, e a voz do pobre (ele tambdm {ranc6s) que ''du-
rante bongos argos se alcoa inarttculada na forma..de
.i.aa.SilgCI.eX. dd moths por causa da farinha.. ''lc.)/
Este contrasts re.f orca sua !delia de uma era de pape
ou da esperanca. com sua inconsci6ncza tranqujja e zr-
responsavel perante ''as guerras que se escutam ao lan-
ge e se assemelham a alegres marches militares'' sem
que algudm shes presto atencio. sem que ningudm gotta
sous olhos ''ao sombrio cates da ignorancia e da misdria
divas. que esb mesmo aos sells pds, com a force de
vince e ci.nco milh6es de alias'' prestes a ''comecar sua
serenat a '' \ co /

f kinda a questSo da d..LfLanf.La relacionada a ce-
gueira dos ricoh que persists em seu arguments. A for-
ce da imaged de processes com direc6es di ferentes. ol-
de a distincia fisica entry Paris e Versalhes no inil-

(24) Hist. Rev. franc.. p 69, vol I
C 2S) iden ibideR
(26) infer. p 63. vol I



cio dos ands revolucionirios, tem uma importancia efe-
tiva O rei, seas ministros e a corte. o governs pra '
panda soluc6es +icticias para os problemas reals, en '
quando Paris. a verdadeira face da Franca da ePOch

e a vit6riaddaddetonracia '''' tocratas e dos fi16so-

eR relic:o iAssenbldia Nacional. 0 rene sua corte.
deseiosos de preserver seu modo de vida mostravam-se
incapazes de escutar Q ruido de milhares de miseraveis
novimentando-se em subs moradias miseriveis. A Assem-
bldia contava salwar a nac3o is costas de uma boa
onstituiC:o, a despeito de ter seas trabalhos inter-

roMpj.dos constantemente pdas exisgncias da multid$o.
Ds llderes jacobinos haviam side os dnlcos a buscar
respostas para as assustadoras multid3es en movimento.
e mesno assam, atd se destruirem mutuamente

elabora a representac3o paradigmitica dos tempos no '
demos Ao considerar o governs e os proprletdrios in-
,le... ut. , ii«, .-; , '.,.; p '''"'' '.;'?q'l'l '!?
novinento operario. Carlyle se colocou o desafio de

(27) Idea. p S7. vol t



advertir a Inglaterra para nio seguir Q exeaplo da
Franca, sob o cisco de destruir sua pr6pria sociedade
En Char:t..i.sa, Carlyle exp6e longanente sua dltima sese
sabre a Revoluc:io Francesa: a regatta das classes bai-
xas oprtmidas contra as classes alt:as opressoras eH-
pressando a dimensio mundial e de tonga duracSo dense
enarme fen8meno ''; expressando tambdm Q canter radi-

cal do hilo de um sistema social envelhecido e o.comeco
imponderivel de uma nova era de desafios desconheci-
dos Ern sumo. enquanto as pessoas voltavam suas cabe-
c:as na direcio das iddias que flutuavam no ar. a terra
havia parido os tempos modernos
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