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Edward Thompson era o historiador contemporaneo

britinico maid conhecido fora da Inglateira. Sua influ6ncia
mundial sobre os estudantes de Hist6d.a tem sido incalcu16,-

vel. Mas ele nio era igualmente apreciado polo fiZa&Zz hme r

hist6rico ing16s: a Academia Britfnica tardou em elegy-1o

como membro at6 1992. O que a irritava era o vasto suces-

so de seu grande ]ivro .4Jamaf2a d# ilife aPeMfz /egf?ia(de

1963), que fundou o valor da hist6fia a partir de baixo.
Como Karl Marx, Thompson caminhou na contracorrente

ao user a literature como fonts para a hist6ria social e eco-

n6mica; seu primeiro livro foi sobre WiUam Morris.
Quem sergio Thompson citaria Chaucer, Trisuam

Shandy, Wordsworth, Dickens e os poetas do s6culo
XVlll, Stephen Duck e Maq Collier, em um artigo sobre

''Tempo, discipline de trabalho e capitabsmo industrial"?

Ele nio tinha paci8ncia alguma com o determinismo demo-

grafico e estat(stico nem com termos enganosamente

:neutros" como "modernizagao '' e "industrializagao", usa-

dos com o alto de evita o rude termo ''capitalismo ''. O
marxismo de Thompson era inteiramente alheio a dogmas

pr6-concebidos.
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APRESENTAgAO A TERCEIRA EDIgAO

SERGIO SILVA

A primeira edigao deste caderno limitou-se a publicagao do artigo

'As peculiaridades dos ingleses", devidamente seguido pda "Note sobre

o texts", que integra o livro de ensaios publicada peta Monthly Review
em 1978(The popmly of fheoW and other essays). Nenhum dos dais escritos

havia sido traduzido no Brasil. Eles foram acompanhados por uma bibli-
ografia do autor, por n6s organizada.

Na apresentagao da primeira edigao, em 1993, anunciamos a nossa

intengao de transformar este caderno em uma coletinea que incluiria ou-

tros textos de Thompson e alguns artigos sobre este autor e o seu traba-
Iho. Foio que fizemos na segunda e refizemos, agora, em dois volumes,

nesta terceira edigao, revista e ampliada.

Estas tr6s edig6es representam uma manifestagao, no interior do IFCH,

do sucesso internacional deste autos. Como destacou Eric Hobsbawm, em

artigo escrito logo apes a morte de Thompson(que publicamos coma

posfacio ja na segunda edigao, em 1995, e republicamos agora)

Nos anos 80, Thompson era, de acordo com.Hdx a#d#wm #ef
ag/a/hx &zZex, o Idstoliador do s6culo XX mats recorrente.
monte citado em todo o mundo e um dos 250 autores mats

freqiientemente citado de todos os tempos.
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Sergio Situa

A tradugao de "As peculiaridades do ingleses" permite que o leitor
brasileiro estude com mais facilidade o primeiro texto em que Thompson

desenvolve amplamente a sua criltica a uma determinada tradigao mar-

xista, notadamente no campo da Hist6ria e das Ci6ncias Sociais. De certa

forma, ele representa o ponto culminante de uma tralet6ria iniciada pelo

rompimento com o Partido Comunista da Gri-Bretanha apes a invasio

da Hungria em 1956.

A natureza das quest6es tratadas neste ensaio orientou a escolha

de todos os outros artigos que comp6em a colet6nea. Elem se caracterizam

pda preocupagao de Thompson em explicitar as quest6es te6ricas e me-

todo16gicas, assim como os conceitos ou nog6es essenciais desenvolvidos

ao lingo de sua obra de historiador: o lugar da teoria e a hist6ria como

processo ilnico, a 16gica do processo como resultado da experi6ncia de
homens e mulheres reais, as classes sociais e a lute de classes, a critics a

'metffora" base-superestrutura.

Desse modo, "As peculiaridades dos ingleses" e os outros artigos

que integram agora este caderno constituem leituras indispensaveis para
o bom entendimento do maid conhecido e po16mico ensaio .A mjs6'ia da

peoria, publicado como livro pda Zahar em 1981.

A segunda edigao, de 1995, incluiu dois novos artigos de E. P
Thompson. Em "A hist6ria vista a partir de baixo", atrav6s de um rapido

(e ao mesmo tempo amplo) exame da historiografia do s6culo XX sabre a

classe operaria, ele apresenta algumas das teses fundamentais que o ce-

lebrizaram como um dos historiadores maid capazes de encontrar teoria

e m6todo adequados a uma anilise preocupada em mostrar a presenga

efetiva das classes."dominadas" e da lute de classes como elemento cons-

titutivo da hist6ria.
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Apresentagia

Em "Modes de dominagao e revolug6es na Inglaterra"(transcrigao

de um seminfrio realizado na Ecole Normale Sup6rieure, em Paris, e pu-

blicado originalmente em frances), ele explore o uso que fazemos e as

relag6es que geralmente estabelecemos entre estas dual nog6es bgsicas

para a historiografia e as ci6ncias sociais, notadamente aquelas de inspi-

ragao marxista. Critica o conceito de 7"eoo/zzfao que privilegia um 6nico

memento da hist6ria e aproxima a id6ia de modos de domfnafao das dis-

cuss6es socio16gicas sabre hegemonia.

A16m do artigo supramencionado de Hobsbawm, a segunda edi-

(lao incluiu tamb6m um texto de minha autoria, "Thompson, Marx, os

marxistas e os outros", que procura destacar elementos que me parecem

centrais para a contribuigao te6rica deste autos, notadamente pelo rata de

entrarem em conflito ngo somente com a corrente marxista at6 ha pouco

dominante, mas tamb6m com a maior parte das Ci6ncias Sociais. Para a

mesma edigao, Antonio Luigi Negro ampliou a "Bibliografia.

Em conseqti6ncia, desde a segunda edigao, este caderno mudou de

nome; passou de, simplesmente .As peclz/iarfdades dos fzzgZeses para As pe-

cttliaridades dos ingleses e outros artigos.

Com este mesmo titulo, etta terceira edigao inclui mais uma tradu-

gao de um artigo de Thompson, tamb6m in6dito no Brasil, "Algumas ob-

servag6es sobre classe e 'balsa consci6ncia"', no qual o historiador e mili-

tante socialista ing16s redne um conjunto de reflex6es, anteriormente

dispersas em outros textos, essenciais para a compreensao do seu pen-
samento e de suns anilises hist6ricas.

Esta terceira edigao inclui kinda um novo artigo sobre Thompson.

preparado por Antonio Luigi Negro, Alexandre Fortes e Paulo Fontes
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Sergio Sflua

'Peculiaridades de E. P. Thompson". Neste estudo s3.o examinados al-

guns momentos marcantes da vida deste tutor, em particular aqueles

mais diretamente ligados a produgao do ensaio que deu origem e se

mant6m no centro desta coletinea; e cujo nome inspira o pr6prio artigo

que des escreveram.

Cremos que caminhamos no sentido dos objetivos iniciais da cole-

tinea, apresentando, agora, um conjunto de artigos que refine, no pri '
metro volume "As peculiaridades dos ingleses" e a "Nora sobre o texts

de Thompson, e, no segundo volume, os demais artigos.

O conlunto da terceira edigao foi revisado por Antonio Luigi Ne-

gro, que trabalhou tamb6m na sua organizagao. O resultado final nio
seria possivel sem a colaboragao dos nossos colegas funcionirios e o

apoio da Diregao do IFCH.

Campinas, margo de 1997
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")'41A PPFqnNT A f ' 10 A PRIMEIRA EDICAO

SERGIO SILVA

4 nzfsdrfa da feorla foi traduzida e publicada no Brasil(Zahar.

1981) sem os outros importantes ensaios que comp6em a edigao original

da Monthly Review Press(The poz,arty of t/leary alza other essays, 1978)

Outside the whale", "An open letter to Leszek Kolakowski" e tamb6m

'The pecualiarities of the english", cuba vers8o brasileira constitui este

novo n6mero da s6rie Texfos Diddtfcos do Instituto de Filosofia e Ci6ncias
Humanas da UNICAMP.

'As pecualiaridades dos ingleses" fazia uma malta muito grande

nos cursos em que tentfvamos estudar o pensamento e o m6todo de

Thompson, a16m da sua contribuigao historiografica, em parte ja tradu-

zida. Neste ensaio encontramos muitas indicag6es "te6ricas", mas a lei-

tura do texto original exide um bom conhecimento das peculiaridades do
ing16s.

Esse problema foi resolvido por Alexandre Fortes e Antonio

Luigi Negro. Com muito esforgo e intelig6ncia, des conseguiram reali-

zar este trabalho, em meld is suas mil e uma obrigag6es como alunos
do Mestrado em Hist6ria da UNICAMP, e sem nenhum financiamento

especial
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Sergio Silva

No inicio, des contaram com a ajuda da Denise Gross, do Douto-

rado de Ci6ncias Sociais, e da Maria Aurora de Meireles Rabelo, do Dou-

torado de Hist6ria. No final, com a revis8o do Michael Hall, do Depar-

tamento de Hist6ria, guia para solug6es dificeis e garantia contra erros

(nunca inteiramente evitaveis)

Coma a edigao da Monthly Review, esta publicagao inclui- numb

tradugao da Lilia Osorio Silva, do Instituto de Economia - a pequena

nota em que Thompson fda sobre o seu proprio texto e comenta a res-

posta de Perry Anderson. A16m disso, acrescentei uma bibliografia do

Thompson, que sempre pode ser i3til.

O nosso trabalho continua. Luigi, amistosamente conhecido

coma Gino, este terminando a tradugao de outro texto importante e de

dificil acesso: "Folklore, anthropology and social history"(In: The l7zdiarz

Hlsfarfcal Rez;iew, janeiro de 1977). Por sua vez, Fernando Teixeira da
Silva atacou o "Modes de domination et revolution en Angleterre"(in

,4cfes de Ja Recherche, junho de 1976). Luigie Alexandre prometeram

escrever um artigo sobre o Thompson; eu e De Decca, tamb6m.

Esperamos reunir estes textos numa publicagao de maior tiragem, em
breve.

SERGIO SILVA
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AS PECULIARIDADES DOS INGLESES

E. P. THOMPSON

H.a & se s4odar o tesco m {o& nils
de desenuoluimento* nataralmente

Mam, sol?re Da7}pi8.

Nos idol de 1962, quando as atividades da Nem Le# Repfew etta

vam um pouco confusas, a diregao da Nova Esquerda convidou

um habil colaborador -- Perry Anderson -- para assumir a editoria da re-

vista. Encontramos, como esperavamos, no camarada Anderson a deci-

sio e a coer6ncia intelectual necessgrias para assegurar sua continuidade.

Mais ainda, descobrimos que haviamos indicado um verdadeiro dr. Bee-
ching: da intel/8'ezzfsfzz socialista. Todos os ramais secundgrios n5o eco-

n6micos e desvios s6cio-culturais da New Left, que estavam, de resto,

l

N. dos T.: Ensaio extraido do livro 77ie pouerV of t/zeo?y & other essays(Nova lorque,
Monthly Review Press, 1978). Tradugao de ALKXANOKE FoKTES e ANTONio Luca
NEGRO. Agradecemos as colaborag6es das colegas DENisE Gross e MAKiA AURORA DE
Mi:iKKtES RABELO. Agradecemos, ainda, a revis8o e o apoio do professor MicHAEL
HALL e o incentivo do professor SERGIO SILVA para publicar este trabalho

: N. dos T.: Bryan Palmer, a patina 100 de Edward Palmer Thomps07z. Objefdes e
oposff6es (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996), assim se refere a dr. Beeching: "lorde
leeching (1913-1985) - presidente da British Railroad Board (...), responsfvel pelo
Plano Beeching ', que levou a interrupgao de vfrias linhas ferrovigrias de pequeno
porte na Gr5-Bretanha
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E. P. T/zompsoll

recebendo coda vez menos trgfego, forum abruptamente desativados. As

principais linhas da revista sofreram uma modernizagao igualmente
brusca. As mariah-fumaga da Velha Esquerda foram varridas dos trilhos,

as paradas marginais ("Compromisso", "Qual o futuro do CND?'

'Mulheres apaixonadas") foram fechadas e as linhas, eletrificadas para a

trafego expresso da Rfoe Galzc/ze marxistencialista. Em menos de um ano
os fundadores da revista descobriram, para seu pesar, que o conselho

editorial vivia em um ramal o qual, apes rigoroso balango intelectual, foi

considerado deficitfrio. Percebendo que haviamo-nos tornado super'

fluos, colocamos nossos carlos a disposigao.

Passados tr6s anos desde a posse da nova diregao, parece possivel

examinar a tend6ncia gerd da "nova" New Le$. Para simplificar, pode-se

localize-la em tr6s areas principais: anilise do "Terceiro Mundo", defini-

£6es(geralmente e\-asivas) da teoria marxista e o ambicioso trabalho de
anflise da hist6ria e estrutura social britinicas iniciado atrav6s de uma

s6rie de artigos de Anderson e Tom Nairn.4 A primeira delay -- o Terceiro
Mundi - este a16m do alcance dente artiga. E, indubitavelmente, a area

onde t6m sido realizados alguns dos mais originais e bem documentados
trabalhos dos novos redatores. Aqui, restringir-me-ei is outras dubs.

Os artigos citados, vistos em conjtmto, representam uma alentada

tentativa de desenvolver um coerentebalango hist6rico da sociedade bri-

tinica. Sem davida, o artigo semina16 o de Anderson("Origins of he

N. dos T.: CND 6a sigla do xiovimento Campaign for Nuclear Disarmament, do

Janeiro, Paz e Terra, 1982.)
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As peculiaridades dos Helens

present crisis"). Mas, se o trabalho de Nairn 6 ments inspirado, ainda
assim, ambos habitam o mesmo universo mental. Os dois se sentem a

margem da "ideologia inglesa" a qual, "em sua tola velhice da origem a

um tips de creplisculo onde o 'empiricismo ' se tornou uma miopia e o
liberalismo, uma cegueira inc6moda".s Nairn estende a acusagao:

'isolamento e provincianismo ingleses, atraso e tradicionalismo
ingleses, religiosidade e aura moralista inglesas, 'emplricismo '
ing16s mesquinho ou desconfianga instintiva da razio '

Conte-se ainda "a nulidade das tradig6es intelectuais nativas", o
'embrutecimento secular e insular" da cultura britanica, "o impenetravel

manto de complac6ncia" da vida social britanica, "o rigido entricheira-
mento do conservadorismo sindical britfnico" e "os s6culos de constipa-

gao decadente e de um sedimentado culto dos ancestrais" da sociedade

britfnica. A ideologia inglesa

'abragou uma cultura literfria diletante descendente da aristo-
cracia e a maid tosca das filosofias utilitgrias lumpen-burguesas,
juntando-as em uma bizarra uniio 'Jekylle Hyde ' de atragao e
repulsa".

'0 proprio mundo urbane" ing16s 6 "a imagem dente conservadorismo
arcaico, bastardo conservadorismo, um mundo urbano que nio tem nada

a ver com a cizif/fzfzfao urbana, tal como 6 concebida em outros parses,

com uma cultura burguesa antiga e unificada".' Estes juizos estio resu-
midos em Orl#ns de Anderson:

Nairn, "Crowds and critics", NLR, 17, p. 31.
'The English working class", NI.R, 24, p. 48.

Nairn - 2, p. 61, e I e 2, passim
The British polical elite", NI.R, 23, p. 22
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E. P. Thompson

'Os dais Brandes elementos quimicos dense envolvente Jog in-
g16s s5o 'tradicionalismo ' e 'empiricismo ': nele, a visibilidade
de qualquer realidade social ou hist6rica 6 sempre zero. Enco-
brindo toda a sociedade com um espesso v6u simultaneamente
filisteu(em relagao is id6ias) e mistag6gico(em relagao is hsti-
tuig6e$), o resultado 6 um conservadorismo abrangente e coa-
gulado, conservadorismo pele qual a Inglaterra merecidamente
adquiriu uma reputagao internacional"

E a ess6ncia da anilise de ambos os autores sobre o trabalhismo rode ser

encontrada na base de Anderson: "na Inglaterra uma burguesia apatica

produziu um proletariado subOFdinado".9

Sem ddvida, em contextos particulares, algumas dessas opini6es

podem ser sustentadas. Mas o que 6 evidente, onde quer que se impo-

nham, 6 a perda do controle emocional e a destituigao da anflise pda

condenagao. Paira sobre das um qu6 de mr. Podsnap '' is avessas. "N6s,

ingleses, temos muito orgulho de nossa Constituigao, sir", explicou mr.

Podsnap com um senso de merit6ria propriedade:

'ela nos foi conferida pda Provid6ncia. Nenhum outro pals foi
t5o favorecido coma o nosso"

E os ozzfros parses", disse o cavalheiro estrangeiro. 'homo fa-
zem des?

Elem fazem, sir" retrucou mr. Podsnap meneando a cabega
gravemente, 'des se saem bem - lamento ser obrigado a diz6-1o
- condo des fazem

Mas agora os pap6is estgo invertidos. Mr. Podsnap(inchado cano uma

bala para incorporar Lada a cultura britinica dos dltimos 400 antes), de

sua parte, este sends acusado.

Ozjgins, PP. 40, 43.
N. dos T= Mr. Podsnap. Personagem de Otfr milt teal priori, de Charles Dickens.

filisteu, complacente. recusa-se a reconhecer datos desagradgveis
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As pectttiaddades dos {n81eses

E os ozzfros parses,' disse mr. Podsnap, cheio de remorsos.
'Como fazem des?'".
'Eles se saem bem ', replicaram severamente nzessfeaz"s Ander-

son e Nail: 'Eles fazem - lamentamos sermos obrigados a di-
z6-1o - Melhor Sob Qualquer Aspects. Suas Revolug6es Burgue-
sas foram Madurai. Suas Lutas de Classe forum Sanguinfrias e
Inequivocas. Sua fife/Zfgenfsfcz foi Verticalmente Integrada e Au-
t6noma. Sua Morfologia foi Tipologicamente Concreta. Seu
Proletariado foi Hegem6nico '

De punta a porta, hg, realmente, em suas analises, um inconfesso

modelo de Outros Pai.ses cuba simetria tipo16gica oferece uma reprova-
gao ao excepcionalismo brit6nico. Cotejada com este modelo, a classe

trabalhadora inglesa 6 "um dos enigmas da hist6ria contemporanea

a experi6ncia hist6rica da burguesia inglesa foi "fragmentada, in-
complete"," e os intelectuais ingleses nio constitu£ram "uma verdadeira

inte11igeyltsia'

Toda experi6ncia hist6rica 6 obviamente, em um certo sentido,
tinica. Muito protesto contra isso coloca em questao n5o a experi6ncia

(que permanece por ser explicada) mas a relevincia do modelo contra o

qual ela este sends julgada.(Podemas deixar de lada o cato de que os
Outros Parses, se examinarmos nag6es industriais avangadas durante os

l31timos 50 anon, nem sempre, ou sob qualquer aspecto, fizeram Mellor

do que os britanicos, a despeito de sua itzteJ/@e zfsfrz vertical e seu proleta-

riado hegem6nico.) Claramente, o modelo Anderson-Nairn se aproxima

de forma maid estreita da experi6ncia francesa, ou de uma interpretagao

particular dessa experi6ncia, e nisto des seguem a tradigao marxista pre-

domitzante pr6'1917. Quando colocada ao lada deli, a experi6ncia inglesa

'The English working class", p. 43
0r&f7ts, P. 40.
lbidem, p. 42
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E. P. Thompsotz

falha em tr6s importantes aspectos(1) No canter premature e incomple

to da revoluga.o do s6culo XVII. Nos compromissos decorrentes de 1688 e

1832, a burguesia industrial nio conseguiu obter hegemonic inconteste

nem refazer as instituig6es dominantes da sociedade a sua pr6pria ima-

gem. Ao inv6s disto, ocorreu "uma simbiose sistemftica e deliberada
entre a aristocracia terratenente e a burguesia industrial onde, entretanto,

a aristocracia permaneceu coho socio majoritfrio.(2) torque a revolugao
do s6culo XVll foi "impura" e a lute conduzida em termos religiosos, a

burguesia, a16m de nunca ter desenvolvido uma visio de mundo ou au-
toconhecimento coerentes, se satisfez com uma "ideologia" do

'empiricismo", que tem aparentemente caracterizado a cultura intelectu-

al inglesa at6 os dias de hoje:

o legado ideo16gico da Revolugao foi quake null...
Devido ao

seu car6ter 'primitivo ', pr6'iluminista, a ideologia da Revolugao
nio fundou nenhuma tradigao significativa nem gerou conse-
qu6ncias relevantes'

(3) Uma revolugao burguesa prematura deu origem a um movimento

prematuro da clause trabalhadora, cujas her6icas lutas durante a Revolu-

ga.o Industrial foram anuladas pda aus6ncia de crescimento te6rico cor-

respondente: "seu mfximo ardor e insurg6ncia coincidem com a menor

disponibilidade do socialismo coma uma ideologia estruturada". Quan-
do este movimento desintegrou-se apes cartisma(at6 a "exaustao"), se-

guiu-se uma "profunda cesura" na hist6ria da clause trabalhadora ingle
sa e a "maid insurgente classe trabalhadora da Europa tornou-se a mats

entorpecida e d6cil". "0 marxismo veio tarde demais" ao passo que nos
Outros Pailses "o marxismo arrebatou a classe trabalhadora". Deste
modo, o movimento trabalhista do p6s-1880 anulou todd sua exist6ncia

por expressar apenas virtudes corporativas(e nio hegem6nicas) e por

18



As pect£liaridades dos ingteses

sujeitar-se a uma ideologia(o fabianismoy ' que imita, com instrumental

empobrecido, o banal empiricismo da burguesia.
Nossos autores trazem para a anflise o ardor de exploradores. Eles

langam-se em sua circunavegagao descartando com desprezo os velhos

mapas especulativos. Anderson nota a complete aus6ncia de qualquer

hist6ria global syria da sociedade britinica e "a covardia da nossa histo-

riografia". Nenhuma tentativa foi feita pelo menos para esbogar uma his-

t6ria totalizante da sociedade britinica moderns. Nairn descobre que nio

ha "sequer um debate hist6rico rudimentar visando o desenvolvimento

total da sociedade britfnica". Mas nossos exploradores sio her6icos e
missiongrios. N6s seguramos nosso f61ego enquanto a primeira incursio

marxista 6 feita sobre elsa }zorf/z/azzd inexplorada. Entre a tundra e o mus-

go do empiricismo ing16s des estio tentando construir verdadeiras ca-
pelas para converter os pobres sindicalistas aborigenes de seus mitos
corporativos a luz hegem6nica:

'enredada na densa teia da arcaica superestrutura enxertada no
capitalismo brit6nico... a classe trabalhadora n5o podia distan-
ciar-se agressivamente da sociedade e constituir seu pr6prio
movimento aut6nomo em diregao a hegemonia social. Estava
faltando o instrumento cortante necessfrio para esta tarefa. Ou
seja, um extrato intelectual descolado do consenso social, dota-
do de fora:a suficiente e capaz de agir como catalizador da nova
forma lutando por expressao contra o consenso '

N. dos T.: Fabianismo. Revere-se a Fabian Society. Sociedade socialista britanica,
rundada em 1883 por Edward R. Pease, com o ob)etivo de ':reconstruir a sociedade de
acordo com o maid alto ideal moral". Teve entre seus membros H. G. Wells, Bernard

Shaw e Sidney e Beatrice Webb. Desempenhou paper importante na fundagao do
Labour Party em 1906. Recusaram vgrios conceitos marxistas, como o de maid-valia.
Reformistas moderados, forum intelectuais influentes

Nairn - 2. p. 49 (sic).
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O problema 6 "friar teoria em um meio ambiente tornado refratf-

rio a racionalidade enquanto tal", isto 6, criar "a intensa consci6ncia raci-

onal e a atividade" que sio "pr6-requisitos necessfrios da revolugao nes-

ta sociedade de consci6ncia fetichizada e emasculada".'' Tapando as

orelhas com seus gorros, desembarcam e avangam, lutando para levar a
intense consci6ncia racional de seus instrumentos cortantes a

'£7zteJZigenfs£a tradicional", at6 entio "enterrada inteiramente nos ritos
tribais de Oxford ou da Londres literiria".'' Hf uma crescente sensagao

de suspense enquanto des -- os Primeiros Marxistas Broncos -- abordam
os estarrecidos aborigenes.

-r lsto 6 pouco generoso, pois Orzg£7zs de Anderson 6 um estudo
I estimulante - de tata, coma provocagao, 6 um four dejorce. Se,

por si mesmo, ngo pode ser aceito como um enunciado hist6rico, 6 toda-
via um estimulo ao estudo e a uma afinagao de intensidade conceptual

incomum. Se n8o 6 verdade que a Grg-Bretanha sein uma ferrzz {nc(5gzziffz

para o marxismo, 6 tamb6m verdade que tail tentativas de autoconheci-
mento hist6rico devem ser feitas repetidamente em coda avango no co-

nhecimento e em cada refinamento de nosso instrumental analitico.

Uma questao que me perturba, todavia, 6 se o instrumental usado

por esses autores para sua tarefa foi refinado, ou s6 maquiado. N6s po-
demos voltar a primeira proposigao do excepcionalismo ing16s, isto 6, a.
revolugao do s6culo XVll e subs conseqti6ncias:

l

"l'he English working class", p. 57.
Nairn - 2, p. 60.
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que tipo de revolugao foi ela? Pode-se talvez dizer que foi um
conflito entre dais segmentos de uma classe de grandes proprie-
tirios de terras, nenhum dos quais era uma cristalizagao dl7'efa

de interesses econ6micos opostos, ao inv6s disso, eram lentes
pzzrciaZmenfe incertas mas predomfn£z7zfeme7zfe inteligiveis nas
quaid as forgas sociais maid amplas e maid radicalmente anta-
g6nicas vieram a ter cocos temporarios e distorcidos'

'Porque a revolugao foi basicamente disputada centro de uma e n5o ezzt7"e

classes, embora pudesse(e de cato logrou) destruir os numerosos obsti-

culos institucionais e juridicos do feudalismo ao desenvolvimento eco-

n6mico, nio p6de alterar o estatuto bfsico da propriedade na Inglater-

ra". O resultado foi transformar "o conjunto de proprietarios de terra em

uma classe basicamente capitalista", e "ela alcangou isto transformando

profundamente os papZis mas n5o o pessoaZ da classe dominante '

Neste sentido ela foi uma revolugao czzpffaZfsfa extremamente
bem sucedida. Ao mesmo tempo, todavia, deixou quase toda a
estrutura social intacta '

lsto este escrito na patina 30 de O7"fgfns. Mas, na 39, somos avisados que

essa "amarga e catgrtica revolugao... transformou a estrutura, mas nio a

superestrutura da sociedade inglesa '

Que seri asta? Qual modelo estio usando? Se 6 um dimples modelo

de base-superestrutura, entio 6 dificil conceber "uma revolugao capitalis-
ta extremamente bem sucedida" que todavia nio altere o "estatuto bgsico

da propriedade na Inglaterra". Nio tenho claro qual o sentido de
estatuto" neste contexto, mas se f6ssemos examinar a decomposigao do

exercicio e das relag6es da propriedade feudal, n6s deveriamos comegar

uma anflise da "Revolugao" muitos s6culos antes do autorizado por
Anderson. Se a conquista principal da Revolugao foi "destruir os numero-

sos obsticulos institucionais e juridicos do feudalismo ao desenvolvimento
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econ6mico", entao, como 6 possivel afirmar que ela "transformou a es-

trutura mas n5o a superestrutura da sociedade inglesa"? Em qualquer

caso, tomando 1640 e 1688 juntos, se sup6e geralmente que a fungao de

uma instituigao muito importante, a monarquia, foi consideravelmente

modificada; e aqua n6s temos uma transformagao tanto no papel quanto

na pessoa.
De cato, o sentido da anilise de Anderson parece ser o de que a

Revolugao efetuou cerffzs mudangas na superestrutura institucional, re-,
movendo obstgculos cruciais ao desenvolvimento capitalists na metr6-

pole e nas co16nias, mas que o confronto entre as forges sociais foi em
outros aspectos, dabio, deixando panes da superestrutura feudal(ou

p6s-feudal, transicional-paternalista?) intactas. lsto 6 coma descrigaa
claramente verdade, embora pouch original seja.

Ha, todavia, uma outra ambigtiidade, cuja importancia cresce na

medida em que suas anilises movem-se do s6culo XVll para o XIX. Ape-

sar das negativas, nem Anderson nem Nairn parecem capazes de aceitar,

mu jorzd, a nogao de uma clause agraria, rerzffer au empresarial, coma uma
verdadeira burguesia. '' Enquanto que, em O7"zgftzs. os proprietarios de
terra sgo identificados como uma "classe basicamente capitalista" e n(5s

somos avisados, a16m do mziis, de que "nio havia(...) desde o comego

nenhuma contradigao antag6nica fundamental entre a velha aristocracia

e a nova burguesia", na anglise do desenvolvimento do s6culo XIX a aris-
tocracia e a clause media industrial sio descritas como "classes sociais

distintas" que, apes 1832, sofreram "simbioses", um processo olde a

burguesia efetivamente capitulou diante da aristocracia("sua coragem se

Nisso des diferem de Marx, puja anglise abreviada da g6nese do capitalismo, em
O capitzzZ, grata largamente do capitalismo agrgrio, declarando inequivocamente:

"no

sentido categ6rico, ojnrmer 6 um capitalista industrial assim como o manufatureiro
(O capital, Donna Tort, org., 1938, 1, p. 774, n. 2)
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foi", "ela gar\hou duas modestas vit6rias, perdeu seu vigor e terminou
por perder sua identidade"). Em Nairn o contraste 6 ainda maid saliente:

os proprietfrios de terra sio "protagonistas de uma civilizagao distinta, a
meir caminho entre o feudal e o moderns (...) uma civilizagao (...), a des-

peito de seus tragos burgueses, qualitativamente distinta da nova ordem
social"; a elite politica aristocratica, suas instituig6es e seu ethos, eram "a

emanagao de uma clause social distinta, independente e separada dos

conflitos e quest6es principais da sociedade capitalista urbane".'9 A16m
disso, cada "classe" especifica, projetou uma ideologia distintiva: "o tra-

dicionalismo... foio idioma ideo16gico natural da clause latifundifria '

emergindo com Burke,:' o "empiricismo", por outro lado, "transcreveu
fielmente o carfter fragmentado e incompleto da experi6ncia hist6rica da

burguesia inglesa". No s6culo XIX ambos condensaram-se no mesmojng
sufocante.

Os problemas colocados aqui certamente nio sAo ficeis. E um abu
so de nossa paci6ncia semfntica imaginar uma classe de bzzrgtzeses espa'

Ihados no campo e morando em suas propriedades, e 6 maid ffcil ver no

capital mercantil "o inico n6cleo verdadeiramente burgu6s da revolu-

gao". Mas se esquecemos as associag6es com o modelo frances que o ter-

ms introduz,:' e pensamos antes no modo capitalista de produga.o, entio
claramente deveremos seguir Marx, vendo os proprietarios de terra e os

jaime s como um nexzls capitalista muito poderoso e aut6ntico. E sir
Giles Overreach quem prefigura a Revolugao Inglesa; e 6 seu parente,

The British political elite", p. 20-1
:" Presumivelmente, nio 6 o editor de Peerage, mas o mesmo E. Burke a quem

Marx caracterizou brevemente como "um burgu6s completamente vulgar" (O Capita/

p. 786, n.)
N. dos T.: Na lingua inglesa, nlo h6 um termo proprio para "burguesia". Assim,

os ingleses utilizam o frances, "bo11rgeofsie '
:: N. dos T.: Grander arrendatirios.
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Edmund, o Bastardo, quem derruba a Legitimidade, obtendo o titulo de

terra ngo pelo nascimento mas pda esperteza, substituindo as sang6es de
uma ordem maid antiga por aquelas da lei natural:

/'ociNafzireRa m nba Dewsa, a s#a I.ei

Mezis se7'Mfos est Q sz borciina& , or qzie adel'ia ezi
)bedecer j)raga hs costumes, epemltir
.A cmdosida& aaNa€6es, ara deQdar-me?

E elsa mesma lei natural("Natureza que odeia futilidade") puja

cruel energia em sobrepujar "os velhos direitos"("que podem ser susten-

tados ou quebrados, na medida em que os homens sejam cortes ou fra-

cas"), tanto fascinou quanto repeliu os dramaturgos elizabetanos, e da

qual Marvell2s viu em Cromwell:' a personificagao. Nio podemos dizer
que a Revolugao "tornou possivel a transformagao do conjunto de pro-

prietarios de terras em uma classe basicamente capitalista" porque, onde

a la ou a produgao de mercadorias para Londres e os mercados urbanos

predominavam, este processo ja estava muito avangado. Mas, igualmen-

te, n8o podemos dizer que a Revolugao efetuou uma aceleragao dramfti-

ca neste processo: o equilibrio de forges sociais era tal que as conseqU6n-

cias plenas da Revolugao foram retardadas por 100 anos
O que estava em questao, de um lado, era exatamente uma redefi-

nigao capitalista tanto do "estatuto bisico da propriedade"(do "antigo
(]ireito" a "lei natural" e renda) quando do modo e da racionalidade de

produgao(de uma quash autasufici8ncia ao com6rcio de mercadorias
visando lucre) bem cano das relag6es produtivas(das compuls6es orga-

;:.i::E:l H3EBB:lSlb % m
das Letras, 1988)
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nicas do senhor e da guilda is compuls6es atomizadas do mercado de
trabalho livre). E isso implicou em um amplo conflito e na redefinigao

em todos os niveis. N5o s6 a visio organica e magica da sociedade cedeu

lugar a lei natural, homo tamb6m a utica aquisitiva transgrediu uma eco-
nomia moral autoritfria. E, de outro lada, o movimento real foi enorme

mente complexo e prolongado, comegando(para conveni6ncia hist6rica)
com os brandes produtores de la monfsticos de Domesday e passando
ou pelo enfraquecimento dos barges nas guerras, pele crescimento do

trabalho livre", pelo cercamento das pastagens, pelo confisco e redistri-
buigao das terras da lgreja, pda pilhagem do Novo Mundo, pda drena-

gem de pantanos para chegar entao, atrav6s da Revolugao, a conseqtiente
aceleragao dos cercamentos e a reclamagao das terras devolutas.

O movimento que tio freqtientemente parece reproduzir-se 6 o
descrito por Eileen Power referente a crime financeira do s6culo XIV, que
'diminuiu o cume, enquanto ampliava as bases, das classes medias in-

glesas". Ja tr6s s6culos antes da Revolugao, ela nota uma "tend6ncia or

ganica" dentro desta clause media: "embora fosse continuamente recru-

tada da terra, tendia sempre a voltar a elsa terra, levando sua fortuna

consigo".a iE impossivel sequer compreender as origens do capitalismo

ing16s se esquadrinhamos, com olhos parisienses, as "provincias" atrasa-

das, vendo nos proprietarios de terra apenas uma aristocracia feudal

'com tragos burgueses". As aldeias de la das montanhas de Cotswold e a

Eileen Power, The mood trade {n Ezzglfsh medfezpa/ hisfozy (1941), pp.122-3. Dobb
lembrou-nos que ja tinha havido uma transfer6ncia completa na propriedade fundig
ria uma mudanga no pessoal entry os reinados de Henrique Vll e James I(Shtdles
in the deuelopi lent of capjflsm, 1946, pp. 181-9. especialmente 187)- 1sso remote a fa
mosa apalise de Harrington em "Oceana" que conclui: "uma monarquia privada de
sua nabreza nao tem refagio sob o c6u, mas sob um ex6rcito. Par£anfo, a dissoiH£ao

Jesse gouertzo cailsoll a 8tzerra, e zzdo a gtfen'a a dissollifao Jesse gooerzzo". O problema gerd

foi discutido por Sweezy, cobb, Hilton e outros em The frans lion Xom Jetta rf$m to
capita/fsm (1954).
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reconstrugao rural do s6culo XVI deixaram evid6ncias at6 os dias de hole

de um estilo, uma solidez, uma difusio da opu16ncia.

A Revolugao confirmou um titulo, nio o da nova propriedade, mas

o ja existente, um titulo que estava ameagado pdas exig6ncias descon-

troladas da monarquia, e que nio encontrava sangao segura na ideologia

autoritgria e magica sobrevivente a seus portadores feudais. Mas, uma
vez iniciada a Revolugao, uma ameaga um tanto diferente a propriedade

apareceu na esquerda !weller.;' A famosa explosao de Ireton"("tudo de
mais importante que professo se explica porque eu estaria de olho na

propriedade") prefigura o entendimento de 1688. E este entendimenta

registra, nem um meio cdminho alojado entre "feudalismo" e
'capitalismo", nem um ajuste de interesses entre uma tenaz superestru-

tura feudal e uma embriongria base capitalista, mas um arranjo precisa-

mente afinado com o equilibrio das forges sociais naquele momento - tgo
delicadamente elaborado, e, mesmo assim, nas suas ambigtiidades, tio

flexivel, que ida durar n&o apenas uma centena de ands de relativa estase
social mas tamb6m atrav6s dos subseqtientes 50 anos das revolug6es duais.

Os beneficigrios do entendimento foram exatamente aquelas pes-

soas representadas no Parlamento, ou seja, os homens de propriedade
substancial, especialmente propriedade de terra.:' O titulo para o usufru-

N. dos T.: Movimento secular radical que buscava nivelar as disparidades soci-
ais e econ6micas existentes. Baseado nas classes subalternas, tal movimento se desta-

cou por sua atuagao na Guerra Civil e nas negociag6es. de paz (1645-49).bem como
por seu apoio iexecugao do rei em 1649. A respeito deles, Cromwell, antigo aliado,

ill li aii:i B $.;=i::iiii
'-v '-/- dos T.: breton, Henry (1611-1651). Comandante supremo de Cromwell du-
rante a Guerra Civil

:* Cf. o debate de Cristopher Hill sobre "Republicanism after the restoration '

NLR, 3, PP. 46-51.
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to de sua propriedade foi assegurado pelos mecanismos constitucionais
com os quaid a Coroa foi cerceada e pelo dominio de uma Lei que era tio

desapaixonada no seu reconhecimento de direitos de propriedade subs-

tancial quanto apaixonadamente vingativa contra aqueles que transgre-
diam estes direitos. Ao mesmo tempo, um sufragio limitado e manipula-

do, e medidas restritivas tais como a Test Act e a Corporation Act," limi-

taram a agro dos pequenos manufatureiros, artesaos, etc. O reduzido ca-

risma da Coroa e da aristocracia ajudou a manter coesa a ordem social,

sem(gragas a agitagao jacobita);' permitir uma base para a reafirmagao

da velha autoridade. A tr6pega mafia de uma igreja sordidamente eras-

tiana"(ela pr6pria sob controle local da ge7zfW) suplementou a autorida-

de dos proprietarios sobre o povo. Em Locke, com sua teoria naturalista

da delegagao de poderes ao magistrado principal no interesse do indivi-

dualismo possessive, a ge?zfz ' encontrou um apologista da concertagao.

No s6culo XVlll o capitalismo agrario assenhoreou-se plenamente

de sua heranga. Em torno da getzfW associaram-se(como Anderson nos

lembra) "grupos afins", nio apenas o capitalismo mercantil propriamen-

te, mas tamb6m a(largamente dispersa) inddstria manufatureira, ainda

em busca do abrigo protetor do Estado. O capitalismo agrario ascendente

acarretou nio apenas melhorias nas formal de arrendamento e cerca-

mentos mas tamb6m mudangas de largo alcance nos neg6cios, moagem.

transporte, com6rcio de exportagao e importagao. Enquanto into, a gently

foi capaz de empregar uma clause profissional de servigais recrutada no

:' N. dos T.: Corporation Act. Lei de 1661 que excluia os nio anglicanos das Cor-
porag6es. Test Act. Lei de 1673 que impunha a dodo candidato a cargo p6blico a dou-
trina anglicans e o repadio dos dogmas cat61icos

" N. dos T.: Jacobita: seguidor de James ll
Erastianismo. Revere-se idoutrina de Thomas Liber, chamado Erasto, m6dico e

te61ogo sufgo do s6culo XVI que negou a autonomia administrative e disciplinar da
lgrqa frente ao Estadd
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baixo clero, advogados do interior, cirurgi6es, agrimensores, professores,

etc. A "complexa interpenetragao" da riqueza agraria, mercantil e indus-

trial, equal Anderson dirige sua atengao, tem fido uma preocupagao an-

tiga de nossa "historiografia covarde", e os delicados mecanismos - se-

jam des econ6micos(cr6dito e transag6es banc6rias ou interesses dos

proprietirios de terra no carv5o, transporte, madeira), sociais

(casamentos pr6-estabelecidos)': ou politicos(compra de influ6ncia poli-
tica ou terra coma um passe nesta diregao) pelts quaid tal interpenetra-

ga.o era regulada ngo deixaram de ser examinados. A com6dia de costu-
mes ocorrida neste processo de ajuste de estilos, foi de cato uma preocu'

pagao central da culture litergria do s6culo XVlll:

todo novo rico de fortuna, equipado de aderegos da moda,
desfila em Bath... Funciongrios e agentes das indian Orientals
abarrotados de esp61io das provincial saqueadas; senhores de
engenho, feitores e mascates de nossas fazendas americanas,
enriquecidos babe-se 16 como; agentes, comissgrios e empreitei-
ros que engordaram, em duas guerras sucessivas, com o sangue
das nag6es; agiotas, corretores e atravessadores de todo tips;
homens sem bergo, e nenhuma educagao, encontraram-se re-

pentinamente elevados a um estado de aflu6ncia, desconhecido
em 6pocas anteriores; e n5o admira que sous c6rebros estejam
intoxicados de orgulho, vaidade e presunSao... Todos des cor-
rem para Bath, porque aqui, sem nenhuma qualificagao extra,
podem misturar-se aos principes e nobres da terra. Mesmo as
esposas, e filhas de pequenos homens de neg6cios: que, como
tubar6es de taro acumulador, sugam 61eo daquelas incultas
baleias da fortuna, s5o infectadas com a mesma mania de osten-

tar sua importancia; e a minima indisposigao serve-lhes de pre-
texts para insistir em ser levadas a Bath, onde podem coxear
dangas campestres e quadrilhas em meio a frangotes de sangue

n N. dos T.: No original ma?mge sefflelmnts, quer dizer, convergencia ou criagao de
estatutosde propriedade para manter os bens na mesma familia, ou para juntar os cle
duas diferentes.
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azul, cavaleiros, conselheiros e c16rigos... Tal 6 a composigao da
chamada companhia da mode em Bath, onde uma proporgao
irrelevante de dente de bem este perdida no meio de uma turba
de atrevidos plebeus..."(Smollett, Humphrq clunker).

Mesmo uma familiaridade superficial com as fontes deve dissipar

today as dxividas sobre o cato da ge z£7y do s6culo XVlll ter gerado uma

classe capitalista soberbamente bem-sucedida e autoconfiante. Eles com-

binaram, em seu estilo de vida, caracteristicas de uma cultura agraria e
urbana. Em suas bem abastecidas bibliotecas, "Mr. urban" do GentZe-

llzfz?z's .A4fzgaz£?ze mantinha-os mensalmente informados sobre os assuntos

da cidade. Suas elegantes capitais provincianas e suas s61idas cidades

comerciais proporcionavam alguma vida social em 6poca de baixa esta-
gao, seus filhos foram urbanizados em Oxford e Cambridge, no London

Inns of Court e nas viagens pda Europa, e suds filhas e esposas, na vida

social de Londres. Para compensar o isolamento do interior, suas man-

s6es(segundo seletos exemplos urbanos) foram alargadas para acomodar

esse intercimbio social ampliado, que fornecia assunto para os romances

da moda. Em Bath, Harrogate, Scarborough, des produziram monumen-

tos peculiares a uma civilizagao onde uma urbanizagao sofisticada signi-

ficava um Tito de passagem peri6dico para os adolescentes, para os casa-

douros, as matronas e os doentes de gota. Uma burguesia que ainda nio

tinha aprendido a hipocrisia. Eles se avaliavam reciprocamente nio atra-

v6s de escalas de educagao e antigiiidade mas pelos seus consider6veis
rendimentos anuais

O cflculo econ6mico n8o parou por ai. Ha talvez um importante

momento de transigao, em meados do s6culo quando mais e mats inte-

grantes da ge7zfW(incluindo os magnatas aristocraticos) deixaram de

perceber suas fung6es em termos passipos(coma beneficifrios de renda e

proprietirios de parquet com um rendimento mais ou memos estavel) e,
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ao inv6s disso, tomaram uma postura agraria mais ag7"ess£z7a tanto em sua

capacidade de abastados fazendeiros donos de si mesmos quanto no es-
timulo, entre seus arrendatarios, aquelas melhorias sobre as quais devi-

am estar fundadas suns esperangas de uma receita crescente. Uma olha-

dela no maid destacado dos peri6dicos de neg6cio, Arznals of agrfcL[Ztare,

em cujas nobres paginas c16rigos e homens comuns se engajaram na dis-

cussio das vantagens da adubagao, custo dos cercamentos e criagao de

dado, serve para impressionar-nos com o estilo profundamente capitalis-

ta de pensamento delta clause tgo prazeirosamente aquisitiva quao meti-

culosa quanto a contabilidade

A16m do maid, a penetragao do ethos capitalists teve um resultado

puja importancia teve alcance ainda maier. Sup6e-se comumente(tata
subestimado por Anderson e Nairn mas, certamente, nio por Marx) que

a contribuigao especilfica da ideologia inglesa no final do s6culo XVlll
nio foi nem o tradicionalismo nem o empirismo, mas sim uma economic

politica naturalists(maid notadamente com Adam Smith). Por6m, devida
aos eventos de 1832 e o subseqiiente conflito entre interesses agricolas e
manufatureiros acerca das Corn Laws,33 freqtientemente esquecemos que

o laissez-Jaffe emergiu nio coma a ideologia de album lobby manufaturei-
ro nem como a lorota intelectual produzida pda indiistria t6xtil algodo-

eira, mas no grande cintur8o graneiro. O arguments de Smith deriva, em

grande parte, da agricultura: um dos seus principais oponentes era a re-

gulamentagao paternalista do com6rcio de cereais que -- mesmo em um
avangado estagio de decomposigao real - era, contudo, sustentado por

um substancial corpo da teoria econ6mica paternalista e por uma enorme

" N. dos T.: O conflito a que se revere Thompson gtrava em torno da acirrada dis-
pute sabre a alfquota de importagio de produtos agricolas estrangelros. No final da
d6cada de 40 do s6culo XIX, tal taxagao foi drasticamente reduzida, satisfazendo os inte-
resses nao intervencionistas do laissez-/hire.
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forma do sentiments popular(e urbane). A revogagao da velha economia

moral de "provisao" nio foi obra de uma burguesia industrial, mas dos

fazendeiros capitalistas, proprietfrios de terras partidgrios do progresso

t6cnico, Brandes moageiros e comerciantes de cereais. Enquanto
Arkwright disciplinava a obstinagao teimosa de sua primeira forma de

trabalho e enquanto as ind6strias de la e de malhas estavam presas ao

tradicionalismo, o interesse agricola abragou uma economia poliltica opo-
sicionista cujas several purgag6es de perdas e lucre esvaziaram o compo

politico das velhas nog6es de dever, mutualidade e cuidado paternal. E

foi exatamente esta ideologia que forneceu uma ponte, durante as guer-

ras napole6nicas, a ligar os interesses do algodao e da terra. As primeiras
administrag6es profundamente imbuildas da perspectiva do Zafssezlaire

foram -- n&o aquelas formadas ap6s 1832 -- mas as de Pitt, Percival e lorde

Liverpool.

E dificil ver como a experi6ncia delta clause, que usufruiu desta
longa ascend6ncia e deu a luz a esta ideologia, possa ser descrita coma

fragmentfria" ou "incompleta".. Pareceria ser incomumente plena. B

bem verdade que a mistura capitalista-agraria inglesa foi, sen8o iinica,

excepcional. Ela adveio, tal qual fodrz situagao hist6rica real, de um equi-

librio de forgas particular; era apenas uma, entre um n6mero qparente-

mente infinito de mutag6es sociais, que a hist6ria real fornece com tal

profusao(onde coda uma, todavia, mant6m uma afinidade gen6rica com

as demais surgidas de conjung6es comparaveis). Se nia ha lugar para ela
no modelo, 6 o modelo que deve ser abandonado, ou refinado.

O que parece oferecer dificuldades a nossos autores 6 a passagem
do capitalismo agrfrio e mercantil do s6culo XVlll para o capitalismo

industrial do XIX. Eram os capitalistas agrarios e industriais grupos com

interesses diferenciados no interior da mesma - e ampla -- classe social ou

eram classes socials distintas? Se a mlitua interpenetragao ja era bastante
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fluente no s6culo XVlll, coma dar conga do conflito(realmente conside-

ravel) ocarrido em 1832? O que era, de qualquer modo, a "Velha Corrup-

gao"? O que particularmente os incomoda 6 o fracasso da burguesia in-
dustrial em levar a cabo uma experi6ncia "jacobina" avangada como

qualquer burguesia bem alimentada e educada deve f az6-1a
A solugao pda qual Anderson e Nairn optam ja esb implicita na

sua incapacidade de levar a s6rio a Revolugao Burguesa do s6culo XV ao
xvm. Capitalistas agrarios e industriais erfzm classes sociais distintas,

ainda que n8o tio hermeticamente impermegveis entre si ao ponto de

vamente o terms "capitalismo agrario" por "aristocracia"(com suds as

sociag6es feudais) also de portentoso pode ser feith dos antagonismos

secundfrios ideo16gicos e das formas institucionais. O medo inspirado

pda Revolugao Francesa e o desafio posto por um proletariado dom6sti-
co insurgente jogaram essas duas classes uma nos brazos da outra

nenhum 'compromisso ' ou 'alianga ' - termos usualmente em-
pregados - foi, de fate, possivel entre duas civilizag6es opostas
Nenhum arranjo t6tico consciente, nenhum acordo temporario
era concebivel entre forgas sociais de tal complexidade e magni-

tude. Amalgamar-se era a mica possibilidade real, uma fusaa
de classes diferentes e de culturas diversas em uma ordem so-

cial capaz de garantir estabilidade social e manter o proletaria-
do em seu lugar '

lsso nio 6 um paradoxo dia16tico genuirto, 6 um embuste dia16tico: duds

forQas(nos dizem des) eras t8o incompativeis em interesses e pontos de

vista que nenhum compromisso era possivel mas, num piscar de olhos,
descobrimos a.fbsao de uma com a outta. A decepqao 16gica 6 encoberta

por uma insinuagao de que ngo se tratava de uma fusio genuine ja que a
aristocracia, em face da inevitfvel fraqueza politica e ideo16gica da bur-
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guesia emergente, sobreviveu como governante do sistema capitalista
mais dinfmico do mundo=

'e a civilizagao fundifria sobreviveu com des como um padrao
de vida, cultura e linguagem, um tipo de personalidade e psi-
cologia, todo um el;zos dominante '

Nessa "simbiose" de duas classes, a aristocracia emergiu como "sen/zor'

mantendo o "controle do Estado e de seus principais 6rgaos" e permane-

cendo coma "a vanguarda da burguesia". O fracasso da burguesia(que
neste estagio da argumentagao de Anderson torna-se uma "classe media '

subordinada a uma "clause dominante"" aristocratica) em alcangar uma

hegemonia inconteste e racionalizar as instituig6es do Estado 6 a princi-

pal condigao hist6rica para a "profunda, difusa mas obscure crise" que

aflige a sociedade brit6nica: "o palimpsesto viva, que 6 o bloco dirigente

na Gra-Bretanha, agora este em decad6ncia devido a seus imemoriais
acr6scimos'

Naturalmente, 6 possivel encarar a Gri-Bretanha deste modo de-

pois de se v6r sir Alec Douglas-Home37 na televisio. E se esta anflise se
refers a perpetuagao de um certs esfiZo aristocrftico e certas continuida-

des institucionais arcaicas, ent5o ela 6 tgo verdadeira quanto importante.

Mas 6 sugerido muito a16m ditto: "todo um ef/zos dominante '

'governantes", "controle do Estado", "vanguarda" ou(em outro me-

mento de Orlgfrzs) "classe hegem6nica" que foi "confrontada com a as-

36

The British political elite", pp. 21-2.
" Cf., por exemplo, nota em Onkfns, p. 33.

Nairn, op. cit., pp. 20-1; Or8'i7zs, pp. 26, 33 e 51
" N. dos T.: Sir Douglas-Home, Alec. Primeiro ministro de 1963-64, derrotado

pelo Partido Trabalhista em 1965. Posteriormente foi secretirio de Assuntos Externos
no governo de Heath
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censgo da burguesia"." Deste modo, ngo se pretende oferecer uma an5.li-
fe de estilos, mas do movimento real e do equilfbrio das forgas sociais. E,

como tal, ngo funciona. N8o vou insistir na tele de Marx ter visto "a mats

burguesa das nag6es" de maneira muito diferente. O questionavel

aparte a supressao de clgusulas hist6ricas inteiras - 6 o procedimento

pelo qual deslizamos por uma terminologia cambiante cuba traigoeira
instabilidade 6 despistada por uma certa virtuosidade metaf6rica

f verdade que qualquer um que persiga este tito de anflise de
classe da hist6ria brit6nica moderna termine por ser envolvido pda con-

fus8o termino16gica.;9 As ambigQidades forgam seu camir\ho na anilise

porque das estgo la na pr6pria hist6ria. Mas um modo de abordar isso 6
divertir-se por um moments com um jogo de hist6ria onde supomos que
A" nio aconteceu e "B," que nio acortteceu, aconteceu. Sugeri, em The

making que, em 1832, uma explosao revolucionfria foi evitada somente
na hora derradeira. Ifiavia raz6es, mas nio raz6es esmagadoras, para que

esse explosao fosse evitada. Se ela ngo o fosse, 6 razofvel supor que a

Revolugao teria precipitado um processo muito rapido de radicalizagao,

passando por(e indo a16m de) uma expe'i6ncia jacobina e, deja qual fosse
a forma que uma contra-revolugao e uma estabilizagao da{ decorrente

pudessem ter assumido, 6 pouch provavel que muitas instituig6es do
s6culo XVlll sobrevivessem: a Cfmara dos Lordes, a lgrqa Oficial, a mo-

narquia, as elites juridica e militar seriam provavelmente varridas do

mapa, ao ments temporariamente. Agora, se tivesse acontecido assam,

pelo menos os construtores do modelo estariam entio satisfeitos. 1832
serif "a" Revolugao Burguesa inglesa e 1640 teria caido no esquecimento

como uma explosao "prematura", um tito de amalgama de guerras

lbidem, p. 49(com relagao a Rota 37). ., , : .' ...
Nao tenho davida de. freqtientemente, ter incidido gusto em I ne nunlrl8 -y Inc

English workjzzg class(daqui em diante The making)
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Huguenotes e da Fronda. A tend6ncia de insinuar que album tipo de so-
ciedade "feudal" existiu na Gri-Bretanha at6 a v6spera de 1832 (homo
testemunha a curiosa nogao, que broth das margens de algumas interpre-

tag6es marxistas da Revolugao Francesa, de que o feudalismo prevalecia

na Franca em 1788) seria reforgada

Deixe-nos agora rearrumar as pegas e comegar o jogo com uma

abertura diferente. Nesse caso, iremos. supor que 1832 aconteceu como
aconteceu mas(ments plausivelmente) 1640, nio que a reagan laudiana

foi menos provocativa. que Charles capitulou diante da Grand Remons-
trance" e que uma monarquia constitucional e limitada foi estabelecida

sem derramamento de sangue em 1640, sem Marston Moor,'' a fermenta-

gao /meZZe7", a execugao do rene a Revolugao Gloriosa. Neste caso, os cons-

trutores do modelo estariam completamente perdidos em localizar "a '
Revolugao e, paradoxalmente, poderiam, por forma das circunstancias, se

sair melhor como historiadores porque teriam de construir - a parter das

Guerras das Roses, da Monarquia Tudor(h:i um Robespierre prematuro

em Henrique Vlll, um ditador da burguesia?), da cassagao dos ministros

reais e dos conflitos religiosos dos s6culos XVI e XVll bem como a partir
de 1832 - pegas daquele grande arco que, de rata, em termos hist6ricos,

formam a revolugao burguesa.

Eu estou me opondo a um modelo que concentra a atengao sobre

um epis6dio dramgtico -- "a" Revolugao - ao qual tudo o que vem antes

e depois deve ser relacionado, e que institui um tipo ideal desta revolu-
gao contra o qual todas as outras devem ser julgadas." Mentes que ansei-

" N. dos T.: Declaragao das reivindicag6es do Parlamento contra o Rei Carlos 1, de

N. dos T.: Batalha travada em 1644, quando o Ex6rcito do Norte, principal espe-
ranga dos realistas, foi destruido pdas forgas ligadas ao Parlamento e a Esc6cia

Minha objegao aplica-se, com igual forma, a tipos ideais de "a" revolugao prole-
tgria. Ver meu texts "Re\ olution", Olin o# pafhy(1960).

164]
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am por um platonismo asseado logo se tornam impacientes com a hist6-
ria real. A Revolugao Francesa foi um momento fundamental na hist6ria

do Ocidente e, em sua rapids passagem por toda uma game de experi6n-

cias, forneceu incomparaveis apreens6es e prefigurag6es de conflitos

subseqUentes. Mas, pelo cato de ter sido uma gigantesca expenencia, nao
foi necessariamente tipica. Longe de uma avangada e igualitaria base jaco-

bina de esquerda ser uma parte intrinseca de qualquer revolugao bur-

guesa plena, pesquisas recentes sabre o papel da multidio parisienne, a
real composigao social das seg6es e das instituig6es do Terror e dos exer-
citos revolucion6rios,a bem como sobre a emerg6ncia nacional da ditadu-

ra de guerra, colocam em questao em que medida 6 procedente, de alguma
forma, caracterizar o jacobinismo do. Ano ll como uma experlencia

'burguesa" aut6ntica. E, certamente, a burguesia indusfrfaZ nio podem ser
dados os cr6ditos de "vanguarda" do jacobinismo nem de principal forma

social de sustentagao deste momento politico profundamente ambigUo

Aconteceu de um jeito na Franca e de outro na Inglaterra. Nio es-

tou discutindo a importancia da diferenga - e das diferentes tradig6es
sucessivas -- mas a nogao de tipicidade. Quando levado para a Inglaterra,

o modelo nos empurra sub-repiticiamente na diregao de uma tentativa

que explique, conjuntamente, 1832 e os distiirbios em 1 . . A.rl=i.n nn
torno das Corn

Laws como um tipo de reprodugao, pusilamine e menor, do conflito na

Franca. O termo "aristocracia" fornece a ponte: ambos foram conflitos
entre aristocratas e burgueses mas quao insigr\ificante e inconcluso um

aparece ao Indo do outdo! A profunda diferenga nas situag6es de vida de
um a orde7zi aristocritica e de uma ge?ztW capitalista(bem coma nas dos

grupos descontentes) Lorna-se indistinta em keio a uma nldlalzge esque-
mftica aceitgvel.

Ver, especialmente, R. Cobb, I.es armies rhoZwtiotzafres, ilzsfrlfmentes de la Terretfr
Sans ie$ d4artemenis(1961). 1, cap ' 3 e 5
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Pode-se oferecer uma outra explicagao sobre o que estava em jogo

no conflito de 1832. A despeito de tudo o que se tem observado desde o
tempo de Marx, sabre a operagao de elites, burocracias, etc., os marxistas

geralmente buscam reduzir os fen6menos politicos ao seu "real" signifi-

cado de classe e, freqtientemente, na anflise, deixam de reconhecer uma
distincia suficiente entre um e outro. Contudo, na verdade, aqueles mo-

mentos em que as instituig6es governantes aparecem como os 6rgaos di-
retos, acentuados e imediatos da "clause dominante" s5o excessivamente

raros, bem como transit6rios. Mais freqtientem6nte, estas instituig6es

operam com uma boa margem de autonomia(e, algumas vezes, com in-

teresses bem definidos e pr6prios) em um contexts gerd de poder de

classe que nio s6 prescreve os limites a16m dos quais este autonomia nio

pode ser estendida sem maiores discos como tamb6m, muito geralmente,
revela as quest6es que surgem para decisio executive. Tentativas de
abreviar as anflises acabam por ngo explicar nada."

Uma anflise sabre a elite governante da Inglaterra antes de 1832
deve certamente proceder neste navel. O acordo de 1688 inaugurou um
s6culo de relativa estase social no que diz respeito a um conflito de clause

aberto ou a um amadurecimento da consci6ncia de classe. Os principais

beneficigrios forum aqueles vigorosos capitalistas agrarios, a gently. Mas

isto n5o significa que as instituig6es governantes representassem des-

qualificadamente a genf7y como uma "clause dominante". Em navel local
(a magistratura), das o fizeram de uma maneira espantosamente desca-
rada. Em navel nacional (obsolesc6ncia das velhas restrig6es ao com6rcio,

estimulo aos cercamentos, expansao imperial), avangaram deus interes

ses. Mas, ao mesmo tempo, em um perfodo prolongado de estate social, 6

Anderson insiste muito no mesmo aspecto em Ozlpns, p 47, com ilustrag6es de
Honduras, China confucionista, etc. Na sua pr6pria anilise , todavia, n5o Ihe da o
peso adequado.
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comum a degeneragao das instituig6es predominantes, o estabelecimento

da corrupgao, a obstrugao dos canais de influ6ncia e o entricheiramento
de uma elite em posig6es de poder. Uma distAncia desenvolveu-se entre
a maioria da baixa e media gezzrW(e grupos assaciados) e certos Brandes

magnates agrarios, comerciantes capitalistas privilegiados, e seus parasi-

tas, que manipularam os 6rgaos estatais em proj de seus interesses parti-

culares. asta nio foi uma dimples tensio "de classe" entre uma aristocra-

cia de grander magnatas e a baixa gantt'. Centos magnatas apenas esta-
vam "la dentro", e a influ6ncia oscilou de acordo com a politica faccional,

a diplomacia da conexio de Brandes familias, o controle de distritos e
judo o mais.

lsto quer dizer que o exercicio do poder na segundo metade do s6-
culo XVlll era realmente muito daquilo que o marxista-invertido, sir
Lewis Namier,'s descreveu em The $fr cfure of polfffcs embora, inexplica-

velmente, nio tenha prosseguido e caracterizado tal exercicio de poder
como um sofisticado sistema de banditismo, que deveria ser visto memos

coma um governo de uma aristocracia(um estado distinto com estilo de
vida e panto de vista cornuns e institucionalmente legitimado) e mais
como przrfzsjtfsmo -- uma maracutaia onde o pr6prio rei nio poderia entrar
sem se tornar o crollpfer. Nio era, de todd, um parasitismo: os neg6cios

da nagao tinham de ser levados adiante, de tempos em tempos, a gents'

'independente" - e seus representantes no Parlamento -- tinham de ser

contemplados. Havia mesmo ocasi6es - embora tenham fido, uma apes

outta, questionadas a medida que os discipulos de Namier violaram os

arquivos dos Ultimas dos grandes ma0osi em que os interesses da nagao

N. dos T.: Sir Namier, Lewis (1888-1960). Historiador ing16s (nascido na Po16-
nia), cujas obras influentes sobre a hist6ria do s6culo XVlll enfatizaram as relag6es
pessoais da classe dominante, negando a importancia de quest6es politicas maid am-
plas.
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ou da classe, maid do que os da familia ou facgao, eram considerados.

Nem era zzpetzas um parasitismo: sendo conduzido em escala gigantesca

(com base em fortunas pablicas e privadas de tal magnitude) e mobili-

zando a influ6ncia que mobilizou, pelos meios mais diretos, dentro do

ex6rcito, marinha, companhias exploradoras de concess6es reais, lgreja,

magistratura, n8o havia escolha a nio ser congelar-se em aldo semelhan-
te a um estado;'s envolver-se em um casulo de apolog6tica ideo16gica e

nutrir um estilo de vida de consume conspicuo(de fate, espetacular) que

6 associado a verdadeira aristocracia. Realmente, estes Brandes bandolei-

ros constitucionais vieram, n5o sem razao, a confundir-se com seus pri-

mes hanceses, prussianos e at6 russos -- uma confusio cujo custo sairia
caro a Europa durante as guerras.

Todavia, tudo isto nio chega a constituir plenamente uma aristo-
cracia concebida como classe dominante. Ela foi... nada, a n5o ser si

mesma. Uma formagao dmca. A Velha Corrupgao. Mal poderia ter so-

bredvido ao s6culo XVlll se a Revolugao Francesa nio tivesse aparecido,

providencialmente, para salve-la. Se ela exerceu imensa influ6ncia, tam-

b6m gerou iguais ressentimentos. Alienou as irmas, os primos e os bos

daqueles que n8o lograram ascender, os oficiais que nio foram promovi-

dos, os c16rigos que nio conseguiram protetores, os empreiteiros que nio
tiveram encomendas, os talentosos que foram preteridos, as esposas que

foram desprezadas. Algo disco pode ser visto no deleite irresponsavel
com que muitos dos proprietarios de terra apoiaram Wilkes. Nio eram

apenas elementos da City de Londres e da nascente burguesia industrial

que viam a Velha Corrupgao com um olhar cri.tico. A distincia aberta

depots da independ6ncia americana entre a camarilha e a getzfW da qual,

em 61tima analise, aquela derivava seu poder, pode ser vista no vigor do

N. dos T.: Advertimos que estado, neste paragrafo, revere-se a divis5o da socie-
dade em estados.
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movimento da Associagao de Wyvill nos condados - aqueles encontros

de condado pda relorma que foram uma das poucas ocasi6es, no s6culo

XVlll, em que a gent71/ se reuniu e se expressou como uma classe.
A Revolugao Francesa salvou a Velha Corrupgao por raz6es evi-

dences.(Aqua ao ments estou de acordo com Anderson e Nairn.) A ini-

mizade entre a gentry e os fazendeiros evaporou no spice dos cercamen-

tos e dos pregos cereais. Pitt, outrora um Filho Dileto dos associacionis-

tas, conseguiu, em alguma medida, racionalizar o Estado. A burguesia
industrial foi mantida de bom humor: seu maquinario, protegido, os sin-

dicatos, reprimidos, a legislagao de protegao do trabalho, desmantelada."
A "simbiose" entre riqueza agraria, comercial e manufatureira continuou

nos niveis politico, social e econ6mico. Mas a Velha Corrupgao emergiu

das guerras, apesar de today as modificag6es, quase do mesmo jeito que

nelas havia ingressado. Em centos aspectos, atrav6s de seu envolvimento

com a reagan europ6ia, sua repressao aos impulses democrfticos(e a au-

tosupressao deles entre a gentry e as classes medias), da proliferagao de
credores da divida ptlblica e do acr6simo do misticismo a ideologia do

constitucionalismo, ela emergiu com uma forma ainda maid parasitaria

que a anterior. E Cobbett, caracterizando-a como a Velha Corrupgao, ou
a Coisa", pode ter fido melhor marxista que aqueles marxistas que ten-

taram corrigi-lo
Assim, deve-se ter cautela na caracterizagao de 1832. O inimigo dos

reformadores nio era um estado aristocrftico nem a clause capitalista

agraria como um todo, mas um complexo secundfrio de interesses pre'
dat6rios. Enquanto a burguesia industrial tinha ressentimentos particula-

res e desempenhou um papel, como um grupo, de longe mais ativo do

verificado nas agitag6es reformistas anteriores, uma parte considergvel

Ver The mah7zg, pp. 544-5
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da gezzfry tamb6m restou insatisfeita. Da d6cada de 1770 em diante, o
movimento pda reforma sempre encontrou apoio na gently, e de seu
meld muitos dirigentes eram egressos(Carty right, Wyvill, Burdett,

Hunt) ao passo que Cobbett sempre possuira pablico entre as fazendei-

ros. Nas eleiq:6es gerais cruciais precedentes a 1832, a Velha Corrupgao
agarrou-se a maioria de seus pr6prios burros podres mas os condados

(onde, confessadamente, havia muitos vatos urbanos) foram ganhos pda

reforms. E a reforma foi promulgada no Parlamento por uma facgao da

lentz ' e Brandes magnatas contra outra.

Quando veil o confronts, a Velha Corrupgao descobriu o pouch

que tinha atrfs de si, a16m daquilo que sua pr6pria generosidade podia

comprar, e as instituig6es do Estado em si mesmas. Se tivesse realmente

havido uma confrontagao direta entre burguesia industrial e agraria, en-

tio a revolugao deveria ter ocorrido. Mas, de rata, a medida que a crise
revelou-se, pareceu crescentemente que "a Coisa" e o povo estavam "em

logo". E isto tamb6m explica torque 6 tio tentador afirmar que os benefi-

cifrios do acordo de 1832 foram as "classes medias". Se a burguesia in-

dustrial foi excluida do jogo politico em 1688, n5o o foi porque sua pro-

priedade fosse industrial mas sim porque era insignificante. Ao tornar-se

maid substancial, acusou um correspondente acr6scimo de ressentimen-

to, mas tal ressentimento foi compartilhado por muitos de deus primes(e

is vezes literalmente primes) no campo e na City. 1832 trocou nio um

jogs por outro, Aas as regras do jogo, restaurando a flexibilidade de 1688

em um contexto de clause profundamente alterado. Forneceu um esque-

ma dentro do qual nova e velha burguesias podiam ajustar seus conflitos

de interesse sem recorrer a forge. Estes conflitos, n8o apenas de interesses

diretos, mas de pontos de vista, estilo de vida, religiao, eram considerg-

veis; por6m assim tamb6m eram as forges de atragao. Podemos situar, de
um lada, o conflito envolvendo as Corn Laws. Contudo, de outdo lada(e
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simultaneamentel, devemos situar a exist6ncia de um inimigo comum no

cartismo, o boom ferrovigrio, ao qual um parlamento ainda abarrotado de

ge7zt7' deu bengaos tardias, e os beneHcios partilhados pda getztry
If verdade que nisso tudo o papel da burguesia industrial nio foi

especialmente her6ico: a condugao do Parlamento estava nas mios de
uma segao da gents' e de advogados, ela deixou a parte maior e maid di-

ficil parte da agitagao aos plebeus radicais, enfiando-se na brecha aberta

por estes contestadores, nio sends nisso totalmente atipica em relagao a

outras burguesias industriais. Proprietarios de fgbricas, contadores, or-

ganizadores de companhias, banqueiros provinciais n8o sio historica-
mente not6rios por sua desesperada propensao em precipitar-se, cartu-

cheiras aos ombros, em barricadas. Mais geralmente, adentram a cena

quando as batalhas decisivas da revolugao burguesa ja foram travadas.
Em seguida, alargaram sua influ6ncia em gerd conforme o ritmo

do seu avango sobre o poder socio-econ6mico real. Examiner esta afir-

magao requereria, nio um exercicio de virtuosidade te6rica, mas um
exame intensivo, escrupuloso e -- ai de n6s - empirico da hist6ria real, do

tiPO do oferecido, para um importante moments, 1867, por Royden
Harrison." Requeriria uma anatomia socio16gica dos componentes das
classes medias" - pequena gents', fazendeiros, empresgrios industrials

com interesses diversos, pequenos e Brandes financistas, grupos profissi-

onais(aut6nomos e assalariados), servigo pablico, instituig6es do imperi-
alismo; seus conflitos e acomodag6es, diferentes pontos de vista e estilos

Requeriria tamb6m um exams em termos estritamente politicos de como
as posig6es sobreviventes do velho privi16gio forum desgastadas, de
come interesses diferentes selecionaram um ou outro dos dais partidos

bfsicos como seus protagonistas, de como as mediag6es do sistema par '

Ver Roydat Harrbon. Bgbre tb sodalists, sfudfes {n labm£r and poZ!tics(1965), cap- lll
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tidfrio tarnaram se mats complexes e de homo o apelo a(e a confecgao
de) uma opiniao publica de clause media tarnou-se uma parte importante

do jogs. Poderia se encontrar na trajet6ria politica de Joseph Chamberlain

desde o radicalismo individualista dos neg6cios familiares competiti-

vos, passando pda racionalizagao municipal e, eventualmente, pelo Es-
tado, e,(dali medida que a industrie armamentista com suas encomen

das estatais e seu imbricamento com o capital financeiro cresceu em im-

portancia) cheganda ao imperialismo, para, por fim, atingir o endureci-

mento da competigao mundial, o protecionismo e a racionalizagao impe-

rial -- uma representagao, que 6 quase oportuna demais, do processo.

Anderson conclui que a "coragem" da burguesia industrial esvaiu-

se ap6s 1832. Mas que necessidade essa burguesia tinha de coragem
quando o dinheiro melhor Ihe servia? Por que empunharia armas contra

a primogenitura quando, com rapidez crescente, a terra estava se tor-
nando apenas mais um interesse ao lado do algodao, ferrovias, ferro e

ago, carvao, navegagao e finangas? Classes n5o existem como categories

abstratas - plat6nicas - mas apenas a medida que os homens v6m a de-

sempenhfzz" pap6is determinados por objetivos de clause, sentindo-se per-
fencenfes a classes, definindo seus interesses tanto entre si mesmos como

contra outras classes. No caso dos conflitos entre 1760 e 1832, ha certa-

mente momentos em que a ge7zt7' e os manufatureiros parecem oferecer

os p61os em torno dos quais instituig6es antag6nicas de classe podem, de

fato, ser vistas: magistratura e lgreja, de um lado, e encontros qzzfzckers ou

unitaristas e cresciment, , da imprensa de clause media de outro. Os mo-

ths Priestley(Birmingham, 1791) mostram a que extremes esse antaga

nismo de clause podia crescer. Dado isso ou aquilo, tudo poderia ter
acontecido de um modo diferente. Mas de cato n5o aconteceu. Ap6s a
Revolugao Francesa o evangelicalismo obscureceu algumas das diferen-

gas entre as instituig6es oficiais e o naa-conformismo(a compartilhada
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preocupagao ern disciplinar as ordens inferiores facilitou o movimento).'v

Alguns dos manufatureiros tomaram seus lugares na magistratura. O
carvio e os canais os uniram, tal como a participagao no Corpo de Volun-

tirios das forgas armadas, o esforgo comum contra o luddismo, o ressen-

timento comum contra o imposto de renda. Elem partilharam, embora

com kraus variados de intensidade, um ressentimento comum contra a
Velha Corrupgao. Portanto, tudo aconteceu como aconteceu. Dado o

maid perfeito modelo de relag6es dos meios de produgao("base"), nin-

gu6m, em 1760 ou 1790, poderia estar certo de como as formag6es cultu-
rais e institucionais de cato se configurariam. Mas, acontecendo como

aconteceu, registrou-se o cato de das nio terem tomado parte na hist6ria

como antagonistas de classe. Ao contrario, a "simbiose" entre eases doin

grupos sociais ja estava bem avangada
Em que sentido, entao/ podemos aceitar a tese de Anderson e

Nairn pda qual a aristocracia emergiu disso tudo como "senhor" e

vanguarda" do "controle do Estado"? E evidente que o acordo de 1832

permitiu a perpetuagao de certas irutituig6es "aristocriticas", areas de
privi16gio e um estilo de vida aristocritico. Tal acordo forneceu tamb6m
alguma contribuigao ao "ethos" do grupo dirigente(embora nio o "ethos
dominance") e is normal de lideranga que(como Andersen destaca)

provar-se-iam valiosas no governs do Imp6rio. Mas, quando nos apro'
ximamos, a conclusio deve ser mais qualificada. No plano do governo

local(exceto no interior), a influ6ncia aristocritica fai geralmente deslo-
cada: lorde Lieutenancy efetivamente desapareceu, a magistratura foi

parcialmente tomada, o Corpo de Guardas e os 6rgaos do governo muni-
cipal eram instituig6es satisfatoriamente urbanas e burguesas e a forma

policial(um dos primeiros frutos de 1832) situava-se dentro de um mo-

" Ver V. Kiernan, "Evangelicalism and the French revolution", Past atzd Presezzt, I,
fev. 1952; 7'he makflzg, cap XI.
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delo burgu6s-burocratico aceitfvel. No plano nacional, o desenrolar dos
fatos foi ambiguo. Se modos aristocr6ticos foram perpetuados na City
londrina, des foram muito menos evidentes nas grandes instituig6es do

capitalismo industrial. Se a Velha Corrupgao ainda preside Oxford e
Cambridge, em Londres, as universidades p6blicas, as faculdades t6cni-
cas, etc... desde logo se desenvolveram sob padr6es diferentes. Se o pri-

vi16gio aristocrftico persistia nas forgas armadas, seu controle da im-

prensa comegou a fraquejar mesmo antes de 1832, e nunca o obteve sobre
os meios de comunicagao mais recentes.

Logo, com o mais breve exame da evid6ncia comumente observa-

da, o quadro aparece muito distinto do retrato excessivamente estridente
de nossos autores. Este senhor aristocrgtico surgiria seja governando a

monarquia, a Cfmara dos Lordes, as forgas armadas, Oxford e Cam-
bridge, a City londrina e as instituig6es do Imp6rio sqa possuindo uma
excessiva influ6ncia junto aos dois partidos politicos maid antigos. Este 6,
sem d6vida, uma lista impressionante mas ela torna-se menos surpreen '

dente se lembrarmos que as faTWas armadas(por raz6es que sio bem re-

sumidas por Anderson)so nunca exerceram, no interior da elite britinica

de poder, uma influ6ncia comparavel aquela verificada na hist6ria
americana contemporanea ou na hist6ria alem& e, ainda, se lembramos

que a influ6ncia da Cimara dos cordes foi progressivamente restringida
A16m do mats, o exemplo das velhas universidades e dos antigos parti-

dos politicos 6 excessivamente complexo e, no caso destes iltimos,
muitissimo mais complexo do que os m6todos quantitativos de anilise

p6s-namierista poderiam nos levar a supor. Em uma fuse: os politicos

de quem o povo se lembra sio Peel, Bright, Gladstone, Disraeli, os
Chamberlain, Lloyd George e Baldwin e nio lorde Derby ou lorde
Salisbury ou mesmo, injustamente, lorde Palmerston.

Ozlgins, PP. 47-8.
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Mesmo assim, a influ6ncia aristocrftica 6 formidgvel. Mas, para

apresentar a aristocracia como uma "vanguarda", hf de se mostrar uma
s6rie de momentos hist6ricos significativos onde tal influ6ncia foi, direta

e efetivamente, oposta a importantes interesses da burguesia entio

emergente. Mementos assim podem ser encontrados(a Velha Corrupgao
transplantou sua bandeira, ap6s 1832, para o Castelo de Dublin), mas

des nio sio comuns, sends geralmente ambiguos ou insignificantes em

seus resultados. O /oczls classfczzs que Anderson e Nairn parecem ter me-

nosprezado 6 E7zglfsh consfftufiolt, de Bagehot(1867), pris o cinismo de-
vastador com que Bagehot justifica o destaque dado na Constituigao a

'uma vitiva aposentada e a um jovem desempregado" 6 uma questao
muito diferente do "tradicionalismo sufocante" que des sup6em ter per-

durado desde o tempo de Burke." O problems nio 6 saber se o gelato.de

Bagehot 6 acurado ou nao, mas sim, que o tipo de cinismo - e tamb6m a

autoconfianga - nele exemplificados emascularam o republicanismo bur-

gu6s na Inglaterra. Locke tinha dado para a getztry uma justificagao acei-
tfvel e naturalista das instituig6es da monarquia. Na crise da Revolugao

Francesa Burke inflou de naturalismo um tradicionalismo no qual a sa-

bedoria das eras passadas aparecia como uma vasta divida publica cujo

servigo de juros estava por ser perpetuamente paco pda geragao do

momento. Bagehot restaurou o naturalismo de Locke, mas de uma ma-
neira descaradamente utilitfria. As instituig6es monarquicas e aristocrg-

ticas(a "parte dignificada da Constituigao") foram julgadas zZfefs, dis
traindo a atengao da operagao real de poder na "parte eficiente"(da qual

Bagehot ngo duvida estar sob o controle "desp6tica" das classes medias).

O "espetaculo teatral" da parte dignificada mantinha as masses reveren-

f divertido constatar que Bagehot 6 criticado por mr. R. H. S. Crossman por
partilhar da credulidade de Marx: "amboy sucumbiram a tentagao de 'explicar' a po
litica em termos de luta de classes". T%e Eng/ish cotzsf t {tfolz, (1964), pp. 30-2.
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tes e se tornou mais - antes que menos - necessfrio apes 1867 visto que,

como destacado em sua introdugao a segunda edigao de 1872, "em todo

cano deve ser lembrado que a combinagao politica das classes baixas
como tal e com seus pr6prios objetivos 6 uma desgraga de primeira mag-

nitude". Bagehot at6 encontrou uma justificagao para a perpetuagao de

alguma influ6ncia aristocrgtica na parte efetiva:

'enquanto mantemos um duplo conjunto de instituig6es deve-
mos tomar cuidado a fim de combinarem bem e esconder onde

uma comega e a outra termina. lsto 6 alcangado, em parte, con.
cedendo album poder subordinado a augusta parte de nossa
comunidade politica mas 6 igualmente auxiliado pda manuten
gao de um elemento aristocrftico na parte 6til de nossa comu-
nidade politico

E a hist6ria tem confirmado perfeitamente a tele de Bagehot. Em 1688,

um parlamento burgu6s exilou um reiporque este ameagou abuser demais

das panes eficientes da Constituigao. Em 1937, bastou um primeiro minis-

try burgu6s para outro rei ser posto em cheque, dada sua infelicidade em

desempenhar satisfatoriamente a augusta parte do "espetaculo teatral"

Apresento Bagehot, entretanto, nio como um cientista social mas

como um momento interessante na ideologia burguesa. Ele deu is clas-

ses medias uma apologia das panes aristocriticas da Constituigao no

melhor dos termos burgueses:(1) proporcionaram seguranga e(2) ajuda-
ram a manter a classe trabalhadora em ordem. Bagehot, e Gilbert-e-

Sullivan,sz tomados em conjunto, recordam-nos a soberba confianga da

classe media vitoriana face a "vanguarda" de Anderson. Elem nos dio as

raz6es pdas quais a clause media tolerou a abomingvel imperatriz Brown

:: N. dos T.: Sir Gilbert, William S.(1836-1911) e sir Sullivan, Arthur S.(1842-1900).
Respectivamente, libretista e mQsico de uma modalidade de teatro musical muito
popular na Inglaterra do final do s6culo XIX.
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e falhou em dar seu apoio a Dilke. Entretanto, como indicam as desco-

bertas que at6 os marxistas estio fazendo, a hist6ria nio funciona com o
cinismo bem azeitado proposto por Bagehot. O ef/zos aristocrgtico ainda

possuia uma vida pr6pria e algumas bases reais para um crescer conti-
nuado. Uma das melhores passagens de Orlj©zzs de Anderson 6 aquela

onde discute o sangue doado pelo climax imperialista, apes 1880, a essa

influ6ncia.s' Mas mesmo aqua pode-se sugerir uma certa dia16tica -- um
limite de tolerincia a16m do qual nio seria permitido o crescimento da

influ6ncia aristocrftica. lsso pode ser detectado desde a Revolugao Fran-

cesa: a ret6rica de Burke provocou a cfustica resposta de Byron. A pom-

pa crescente do espetaculo teatral no climax imperialista foi rapidamente

seguida pda sua retragao quando at6 mesmo Churchill podia ameagar os
lordes com a mem6ria dos "lanceiros de armadura" e Lloyd George

(coma chanceler do Tesouro) podia se dirigir a animadas plat6ias em

tons inequivocamente emprestados a Tom Paine:

[os nobres] nio necessitam de credenciais. Elms nio precisam

sequer de um certificado m6dico. N5o necessitam ser sios nem
no compo, nem na ments. Apenas requerem uma certid5o de
nascimento. Somente para provar que foram os primeiros da
ninhada. Voc6 n5o escolheria um spa7zfeZ nessas bases".

E, na pat6tica coda do nosso proprio tempo, a nervosa recaida conserva-
dora que levou a ascensio de lorde Home foi um achado caido do c6u

para o trabalhismo, produzindo, atrav6s de um reflexo profundamente

',.; zw:amoi ::!:: n :lq$
mas o povo irf dirigi-la. Se des comegarem, surgirao controv6rsias que des mal ima
ginavam," p. 183.
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condicionado, a face tecnocrfitjcrz e o sotaque nortista de Harold Wilsonss e

ojnZseffo de Gilbert-e-Sullivan em That as fhe week f/zat was
A aristocracia brit6nica certamente mostrou ser, como Beatrice

Webby ' a descreveu, "uma subst6ncia curiosamente resistente". Mas se

devemos apreender a real correlagao de forgas, ao inv6s de importar o

esquema de Sartre de "totalidade sem totalizador"," poderiamos piorar
as coisas se nio fiz6ssemos refer6ncia ao relate mais completo de Webb

sobre a "sociedade londrina" no climax do imperialismo. Esta aristocra-

cia, na sua observagao, certamente envolvia e solidificava a "sociedade '

sem d6vida influenciava seu estilo de vida. Todavia,

ela n5o cercou ou isolou a Corte, ja era um menor no Gabinete
e (...) estava pouco representada no grupo sempre mutante de
financistas internacionais que dirigiam o mercado financeiro. O
grosso da massa cambiante de ricks que estavam conscientes de
pertencer a sociedade londrina( .) era, no iltimo quarts do s6-
culo XIX, de fazedores de lucro profissionais, antigas e estabele-
cidas familias de banqueiros e cervejeiros, freqtientemente de
ascend6ncia quacks', atingindo facilmente a proeminencia soci-
al, um ou dois Brandes editores, e, a distancia, armadores, dire-
tores de ferrovias e de algumas outras grandes empresas, os
maiores dos banqueiros comerciais - mas ainda n5o os varejis-
tas

Nio havia "barreiras de classe fixas" de qualquer tipo

55 N. dos T.: Wilson, Harold. Lider do Partido Trabalhista, primeiro ministro de
1964 a 1970 e de 1974 a 1976. Em seu primeiro governo se deu a nacionalizagao da

siderurgia. Para ser confirmado na lideranga trabalhista em 1973, aliou-se a ala es-
querda do partido

glib! u :!in?zggBI
/zfstoHatzs. Cambridge, Polity Press, 1984: 136)

Or8'£ns, p 32.
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'mas, no fundo do instinto greg6rio inconsciente da clause diri-
gente britanica, /zazJla um teste de aptidao para o ingresso nests
que era o mais gigantesco dos clubes sociais, um testa por6m
raramente reconhecido por quem o aplicava e ments ainda a
quem era aplicado, o domingo de alg ma forma de porter sabre ou-
tras pessoas'

A admissio a elite n5o constava, de cato, das prerrogativas da aristocra-

cia. Etta, antes disso, registrava essas mudangas e flutuag6es de poder

que ocorriam em qualquer outra parte e honrava uma "sociedade" que

veio a existir independentemente de sua influ6ncia. Eram como o plantel

de um grande e prestigioso hotel que nio podia de modo album influen-

ciar as idas e vindas da clientela -- quem ou a que horas e com queen --

mas que podia preparar o bane e escolher o mestre de cerim6nias.

A caracterizagao de Beatrice Webb precede o not6rio

"silenciamento" da corte e da aristocracia depois da ascensio de Eduardo

Vll: a admissio dos barges da imprensa(que algaram, durante a guerra,

o principal inimigo da aristocracia ao cargo de primeiro ministro) sem
mencionar vulgarizag6es mais recentes. f verdade que coda burguesia

nacional tem sua pr6pria caracteristica desagradavel, que 6 freqiiente-

mente herdada da classe que a antecedeu. Entre os alemaes, militarismo
e estatismo, entre os franceses, chauvinismo e metropolitomania intelec-

tual, entre os italianos, corrupgao e, entre os americanos, a rude celebra-

gao de uma natureza humana feroz e sanguinaria. E verdade tamb6m
que a repelente peculiaridade da burguesia britinica esb na descarada
observincia do snafus e na obsessio por uma fidalguia esptiria. E verda-

de, por fim, que as panes "dignificadas" da Constituigao t6m fido, neste
s6culo, conte eficaz de mistificagao e que - como Ralph Milliband docu-

mentou em ParZfzzmezzf£z7'7 socialism - o Partido Trabalhista tem fido no

" Aly apple zffcesh@ (Pelican, 1938), 1, pp. 64-9.
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parlamento o primeiro e o maid ansioso objeto de hipnose. Tudo ipso 6

importante mas, ao sugerir-se que a racionalizagao capitalista este hole
aleijada por sua heranga aristocratica, e que isso 6 o elements mais im-

portante de nossa crise atual(Or£gl7zs de Anderson conclui: "o trabalho
inacabado de 1640 e 1832 deve ser retomado ande ele foi abandonado"),

penso que nossos autores leram mal nossa hist6ria e confundiram o ver-

dadeiro cargter de nossa classe dirigente.

A16m do maid, seu tom tem uma inc6moda afinidade com aquele

diagn6stico jornalilstico sobre a enfermidade britAnica que afirmam des-

prezar. Tudo isso, a f6.ria contra o esffzbZ£shme7zf, as reclamag6es sobre as

t6cnicas comerciais britanicas, a malta de conforto do aeroporto de Lon-

dres ou as prgticas restritivas dos sindicatos britanicos, o atrasado empi-

rismo ing16s e o sufocamento aristocratico, este muito na moda hoje em
dia. Mr. David Frost, mr. Shanks e o camarada Anderson est8o dizendo

coisas diferentes mas ha a mesma rispidez em coda voz. Uma grande
parte do que dizem 6 verdadeiro, por6m o que me alarma s&o as coisas

que ambos ngo dizem: que h6, ao mesmo tempo, certas forgas e tradig6es

humanas na vida brit3nica que Outros Parses(incluindo aqueles cujos

aeroportos s8o soberbos, cujo marxismo 6 maduro e cuja mercadologia 6
altamente poderosa) nem sempre disp6em.

Para a16m disso, n8o estou de todo certo quanto a terem indivi-
dualizado o antagonista real. A Velha Corrupgao faleceu. Contudo, um

novo, e completamente diferente, complexo predat6rio ocupa o Estado.

N8o 6 certamente a esse novo complexo - com sua interpenetragao entre

ind6stria privada e Estado(encomendas governamentais de uma magni-

tude sem precedentes, especialmente para material b61ico, subsidios, en-

dividamento municipal para finangas privadas, etc.), com seu controle

sobre os principais meios de comunicagao, com sua chantagem sobre a

City, com a redugao do setter ptiblico a pap6is subordinados e com sua
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capacidade de ditar as condig6es onde um governo trabalhista deve ope'
rar -- ngo 6 certamente, ao inv6s de se sadr a cara de alguma quimera aris-

tocrftica, a esta nova Coisa, com sua vasta influ6ncia alcangando o servi-

go pablico, as profiss6es, adentrando os sindicatos e o pr6prio movimen-

to trabalhista, que uma anflise das formag6es politicos do nosso tempo

deve ser dirigida?

TT E extraordinario, na discussia de nossos autores sabre a
ll "ideologia inglesa", o grau com que des pr6prios estio en-

redados na visio miope tgo dedicadamente degprezada, jamais imagi-

nando o grande arco da cultura burguesa. Podem ver, na ideologia bur-

guesa, apenas dais momentos significativos: o iluminismo e o instante

quando o marxismo surgiu. Em amboy,(sugerem) a burguesia britinica
nio tomou parte. Sabre 1640:

devido ao seu carfter 'primitive ', pr6'iluminista, a ideologia
da Revolugao nio fundou nenhuma tradigao significativa, nem

gerou conseqti6ncias relevantes. Nunca uma ideologia revolu-
ciongria importante foi tio completamente neutralizada e :f-
sorvida. Politicamente, o puritanismo foi uma paixao instil

l

Depots disto, a burguesia inglesa cumpriu seu destino atrav6s do
"empirismo cego" e tornou-se "alheia a corrente central da evolugao

burguesa posterior". Ela ficou a margem da Revolugao Francesa e deixou

o jacobinism6("o spice do progresso burgu6s") passat ao largo. "A bur-

guesia inglesa(...) podia dar-se ao luxe de dispense ' o instrumento car

Origins, pp 28 e 30.
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tante da razio e abastecer a mente nacional com lixo hist6rico".60 Ela nio

transmitiu a classe trabalhadora "impulsos de libertagao, nem valores

revolucionarios, nem linguagem universal. Ao inv6s disco, repassou os

hermes mortais do utilitarismo" - a "iinica ideologia aut6ntica e articu-

lada" que foi capaz de produzir." Quanto ao marxismo, n8o se conhece
nenhum trgfico entre ele e estes costas bgrbaras.

Os equivocos s8o tio grandes que 6 tentador capitular diante deles.
Elem pressup6em, em todo caso, divis6es herm6ticas entre cultures naci-

onais que sio um tanto irreais(pense-se Hobbes e Descartes, Hume e
Rousseau, Coleridge e a filosofia alema).': Mas o que nossas autores fize-

ram, !nfer alfa, foi(apes saltar toda a base da anunciagao her6ica do indi-

vidualismo burgu6s na qual a contribuigao inglesa, se de algum modo

tardia, nio foi negligenciavel deja qual for a interpretagao dada):(1) igno-

rar a importancia da heranga protestante e democrftico-burguesa,(2)
desconsiderar a importancia da economia politico capitalista como uma

'ideologia aut6ntica e articulada",(3) esquecer a contribui$ao, durante
maid de tr6s s6culos, das cientistas naturais britinicas e(4) confundir um

idioms empt.rico com uma ideologia.

Deveria ser suficiente mencionar estes pontos para que se tornas-

sem auto-evidentes. E mais poderia ser acrescentado. Poderia se oferecer

uma discuss8o do romance realista, ou do romantismo, se ainda nio se

foi advertido pda refer6ncia de Nairn sobre "uma culture literfria dile-
tante descendents da aristocracia" - o pensamento de uma culture literf-

ria prc#ssiopla/ t ' Ht,nuinamente burguesa, que mereceria a aprovagao da

"' "The English working class", pp. 45 e 48.
Orij©zzs, PP. 40-3

Elem envolvem, eu suspeito, uma confusio realmente maid ample, entre ideolo-
gia e id6ias, entre culture intelectual e universo mental, sistemas de valor e ilus6es
caracteristicas de grupos sociais particulares, que penetrou tio profundamente na
tradigao mnrxista a panto de exigir um exame a parte.
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qzzeZe tom, 6 suficiente para nos fazer recuar. A questao nio 6 correr em
defesa das tradig6es intelectuais britanicas, ou minimizar suas limitag6es

caracteristicas. E sim pedir por uma anflise maid serena e informada, e

que leve em conta, de algum modo, sua efetividade hist6rica. Mau hu-
mor nio 6 um instrumento cortante particularmente eficaz.

A Gr5-Bretanha 6, afinal, um pals profesfante. O catolicismo

(enquanto centro de autoridade espiritual ou intelectual) foi esmagada

neste pals mais minuciosamente que em qualquer parte da Cristandade
salvo dubs ou tr6s exceg6es. Mais ainda: o foi nio por uma ideologia reli-

giosa rival com sua pr6pria autoridade, disciplina e teologia bem estru-
turada, mas pda decomposigao comparativa de qualquer centro de auto-
ridade. Todos aqueles serm6es e panfletos, today aquelas preces antes das

batalhas, toda aquela briga sobre juramentos, altares e bispos, todd aquela

fragmentagao sectaria, considerada tio obscurantista, por Anderson, tio
tristemente distanciada dos motivos econ6micos regis, fizeram, de cato,

parte de uma confrontagao cultural de 6poca. A Revolugao. Inglesa foi
disputada em termos religiosos, nio porque seus participantes estavam
confuses com relagao aos seus interesses reais, mas porque a religiao im-

poi"faz7fz. As guerras giraram, em boa medida, em torno da autoridade re

ligiosa. Um direito de propriedade do homem sabre sua pr6pria consci-

6ncia e lealdades religiosas tornara-se tio real quanto(e momentanea-

mente Weis real que) direitos de propriedade econ6mica. Exatamente

aqui, neste ponte da hist6ria, teve lugar uma crise psi.quick entre velhas e
novas prfticas

Nossos autores prefeririam-na se tivesse ocorrido nio em torno da

religiao, mas contra qualquer religiao. Um historiador nio pode se preo '

cupar com este tips de objegao. f rnais importante notar as conseqti6ncias

daquilo que realmente aconteceu. Sugerir que o "legado ideo16gico da
Revolugao foi quase null" 6 confundir atributos formais com atributos
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reais. Ao destruir a magma institut.da da lgreja, o protestantismo triunfan-

te tornou possivel a multiplicagao da racionalidade e a dispersao de ini-

ciativas racionais por todo o pals e em diferentes meios sociais. Mesmo

antes de tomar posse da economia de mercado, a iniciativa privada e um

Za suez:la£re qualificado ja haviam assumido a diregao da economia cultu-

ral. Na Gr8-Bretar\ha, para uma fnteZ/&e zfsizz radical, nio era necessirio
mobilizar-se sob seus chefes para atacar o clericalismo e o obscurantismo

porque o inimigo, embora persistisse, nio tinha poder para obstruir a
vida intelectual. E uma vez que mal se pode afirmar que a lgreja do s6-
culo XVlll tinha uma ideologia articulada era desnecessario, para seus

criticos, nessa area pelo menos, desenvolver uma oposigao sistemitica.

Na Franca as forgas da ortodoxia e do lluminismo enfrentaram-se face a
face. Por6m, a Grg-Bretanha assemelhou-se mais a um pris debilmente

ocupado onde a coda vez que a ortodoxia repelisse um pequeno ataque

frontal ela pr6pria se encontraria molestada nos flancos, na retaguarda, ou
at6 em seu meio. O lluminismo desenvolveu-se na Gri-Bretanha, n5o como

uma enchente arremetendo-se contra um dique a despedagar-se, mas como

uma corrente a escorrer em margens erodidas, planicies lamagentas e

c6rregos de um estuario, cujos declives estio prontos para receb6-1o.

Outros parses podem ter produzido uma "verdadeira fnteZZ©enfsfa,'

uma "comunidade intelectual intemamente unificada"; mas 6 absurdo

sugerir que ha alguma mutilagao incapacitadora no fracasso dos intelec-
tuais britfnicos em formar "um enclave intelectual independente" no

interior do corpo politico. Ao inv6s disco, no s6culo XVlll haviam se
formado dtZzfas dg enclaves intelectuais dispersos pda Inglaterra, Gales e

Esc6cia, compensando a perda em termos de coesio com a multiplicida-

de de iniciativas proporcionadas por tats bases e(coma todd registry do

avango cientifico e t6cnico testemunha) com as oportunidades criadas

para a interpenetragao entre teoria e praxis. Muito do melhor de nossa
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cultura intelectual sempre veil, n8o das antigas universidades nem dos

circulos metropolitanos autoconscientes, mas de indistintas e longer\quas

regimes. O que nossos autores negligenciam 6 a enorme importancia des-

sa parcela de heranga revoluciongria que pode ser descrita, em um senti-

do secular, coma a tradigao da dfssfdgncla.

Em um extremo da escala, a ge7zfU(Newton, Fielding, Gibbon) fez

uma cantribuigao e, no outro extreme, os artesaos(com seu grande nii:

mere de inventores) fizeram outra. Oxford e Cambridge, no seu esforgo

de instituir um platonismo teocrftico irrelevante, contribuiram pouco,
salvo uma repulsa que acentuou o tom c6tico dos que eram repelidos.

Edinburgh e Glasgow forum mais diem(Hume, Smith, os fisiocratas es-
coceses e at6 hgZas James Mill e a Edflzburgh Reolew), compensando a

insularidade do pensamento ing16s atrav6s de sua conversagao maid fluen-

te com a Franca. No meio disso tudo, como principal portador dessas

tradig6es, estava aquela sociedade de classe media mista, fosse ela me-

tropolitana ou provinciana, um tanto unitarista no seu cargter - as fa-
culdades de Hoxton, Hackney e Warrington, a Sociedade Lunar de

Birmingham, a Sociedade Literfria e Filos6fica de Manchester e aqueles
circulos em Norwich, Derby, Nottingham ou Sheffield cuja conver-
sagao Coleridge considerou(quando trabalhava para The afchmalz em

Birmingham) ser "sustentada com ta] animagao]e] enriquecida com tal
variedade de informagao '

Estes burgueses ingleses nio eram, todos des, os idiotas completos

que Nairn e Anderson sup6em ser. Nio 6 uma controv6rsia entre des e
os de Outros Pai.ses. Aconteceu de um modo na Franca e de outro aqui. A

experi6ncia francesa foi marcada por uma confrontagao nitida, uma /Cage

e7z masse da zfe//8'enfsfrz e por uma disposigao no sentido da sistematiza-

gao e da hierarquia intelectual os oficiais do estado maier, adidos(e por

ai vai) que se agruparam em torno dos Brandes chee de bataiiie radicais. A
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experi6ncia inglesa certamente n8o encorajou esforgos de sLttese persis-
tentes. Dado poucos intelectuais terem assumido proemin6ncia num con-

flito com a autoridade, poucos sentiram a necessidade de desenvolver

uma critica sistemftica. Pelo contrgrio, se auto-imaginavam como produ-

tos especializados de troca num mercado razoavelmente livre, e a soma
de suas mercadorias intelectuais criou a soma do "conhecimento". lsto

estimulou, em algumas areas, neglig6ncia e irresponsabilidade. Mas o
ndmero de produtores especializados era muito grande; e o historiador

da cultura intelectual britinica no final do s6culo XVlll e, em grande par-

te, do XIX rica impressionado com o vigor da tradigao da dissid6ncia, as

maltiplas colis6es e mutag6es -- nio a superioridade deste ou daquele
intelecto, mas ai quantidade de talentos menores, cada qual com alguma

particular distingao n5o obstante limitada.
Pode-se concordar que uma tal tradigao era incapaz de gerar um

Marx embora sem ela O cfzpffa/ n8o poderia ser escrito. Ela foi, todavia,
capaz de gerar Darwin, e a importancia com que esse momento alumina a

vitalidade de certas tradig6es intelectuais ilumina tamb6m a cegueira

fatal da critics Anderson-Nairn ao "empiricismo". Com a recusa usual e
teimosa em conformar-se is propriedades esquematicas de muitos fen6-

menos britinicos, foi dado a ci6ncia inglesa um estatuto, nio por enci-
clopedistas insurgentes, mas por lorde Chancellor, um partidario do rei.

Vale a pena relembrar seus termos:

'porque o espirito e ments do homem, se trabalham sobre a
materia, que 6 a contemplagao das criaturas de Deus, trabalham
de acordo com a substfncia, e sio limitados dense modo, mas se

trabalham sobre si mesmos, tal qual a aranha prepara sua tra-
ma, entio infinitos s5o, e efetivamente levam adiante as teias do

aprendizado, admir6veis pda fineza do fio e elaboragao, mas de
nenhuma solidez ou proveito

Bacon, Advancement o#Zearn ng(edigao Everyman), p. 26

57



E. P. Thompson

E nos calcarG.ares disso seguia-se a espantosa exortagao

'o fim de nossa instituigao 6 o conhecimento das causas e dos
movimentos secretos das coisas, e o alargamento dos limites do

imp6rio humano para a resolugao de todas as coisas posse'
veil

A natureza exata da relagao entre a burguesia e as revolug6es cien-

tificas na Inglaterra este em aberto. Entretanto, ambas eram claramente

aldo a16m de apenas boas amigas. Em questao de poucas d6cadas gran-
des territ6rios de fen6menos naturais, que haviam fido vedados ao pd-

blico intelectual, foram abertos. A casuistica de Bacon de primeiras e se-

gundas causal("a contemplaqao das criaturas de Deus") dissociou cla-
ramente fen6menos manifestos - cuba exploragao foi amplamente autori-

zada -- de causal ideo16gicas ulterioresa(em relagao is quaid previa se

uma rever6ncia ritual formal cuba influ6ncia efetiva podia ser ignorada)

E into combina muito bem com o estado de espirito daqueles intelectuais

no s6culo XVlll que, achando-se pouco incomodados pda autoridade

teo16gica, estavam bem satisfeitos em ignore-la e em prosseguir com a

exploragao da natureza. Muitos dos pr6prios c16rigos, da seguranga de

suas instalag6es eclesiisticas, foram capazes de impulsionar o lluminis-
mo. Mesmo o atroz bispo de Llandaff fundou sua reputagao, em um

primeiro momento, sobre suas contribuig6es, ngo a teologia, mas a qui-
mica. Os unitaristas empurraram Deus para tio longe, dentro de seu pa'
raise baconiano de primeiras causas, que Ele tornou-se um tanto in6cuo,

exceED para prop6sitas de encantagao moral. Foi deixado sozinho(ai de

mimi para ser trazido de volta mais tarde contra o povo como um papa

's lq. dos Tn Ulterior, em ingtes, pode ser aldo inconfesso, dis5imulado, ou que esb
a16m ou depois de alguma coisa.
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furioso) enquanto a burguesia langou-se a sua verdadeira heranga: a ex-
ploragao da natureza

Nio devia ter acontecido desse modo. O c6u deveria ter side assal-

tado, mo/fe con b7"io, e os frutos do conhecimento deveriam ter sido arran-

cados das garras dos padres. Mas aconteceu do jeito que aconteceu.(O
contraste entre, deixe-nos dizer, Zola de um lado e Hardy e George Moore

de outro, ou entre Anatole France e E. M. Forster salienta uma persistente

diferenga em estilos literarios.) Foi um acantecimento que marcou 6poca

de tal modo que podemos desculpar nossos autores por n5o perceb6-1o:

fteqiientemente vemos as casas, mas ignoramos a paisagem. Contudo foi
um avango que, mesmo espetacular, estava contido no interior de suas

pr6prias limitag6es ideo16gicas. De um lado, a estrutura dada por
Newton a fisica e is ci6ncias naturais tendia a partilhar a mesma inclina-

gao naturalista e mecfnica com a teoria constitucional inglesa. De outro,

a licenga para explorer a natureza nio foi estendida com a mesma libera-

lidade a exploragao da natureza humana, a sociedade.

E isto que torna o momento de A oraem das espZcfes t8o provocante

e, em seus pr6prios termos, uma confirmagao do m6todo empirico. Pois,

da sua base nas "causas secundirias", as ci6ncias naturais estavam aglu-

tinando suas forgas contra a pr6pria Primeira Causa ou, senio contra

Deus(que, como os fates evidenciaram, estava disposto a aceitar sua

transfer6ncia para um empires ainda mais remote), entio contra inter-

pretag6es mggicas sobre a 6rigem do mundo natural e do homem. Biolo-
gia. geologia. hist6ria natural, astronomia..., apes d6cadas de acumula-

gao empirica, eram um conjunto de quest6es prementes para resolugao. E

a ruptura, o memento de sihtese, veio, nio com algum Voltaire ing16s
imerso no tumulto metropolitano, mas com um homem neur6tico, solitf-
rio, intelectualmente evasivo, outrora destinado a uma carreira clerical,

que, entretanto, foio protagonista de um h6bito empirico herdado, o
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qual, crescendo nele a tal grau de intensidade, traduziu-se em uma cora-

gem intelectual de tirar o f61ego a medida que, laboriosamente, reestru-
turou ci6ncias inteiras e efetuou uma nova sintese. Nio podemos it adi-

ante de qualquer explicagao sobre Darwin sem a convicgao de que o res-

peito pele tata nio 6 apenas uma fgcnfca: tamb6m ele consegue ser uma
forma intelectual por si mesmo. Aprontado o labor, o conflito podia co-

megar. Huxley podia assaltar o c6u. Mais sgbio, Darwin langou mio de

uma agro sutil e ofereceu um comentirio sobre fertilizagao de orqui-
deas.66 Ele sabia que ningu6m no paraiso tinha paci6ncia de estudar cra-

cas o tempo suficiente para dar-the alguma resposta. Lembramos Huxley

como ide61ogo, Darwin como cientista
lsso indica um lugar onde a tradigao intelectual inglesa ofereceu

algo a16m de "nulidade". Em um certo sentido, o darwinismo aparece
como resultado natural e inevitgvel de uma cultura de capitalistas agra-

rios, que haviam investido d6cadas em horticultura e pecuaria empirical.
A maioria das revolug6es no pensamento tem essa apar6ncia "natwal

de tal modo que alguns estudiosos se perguntam porque o darwinismo

demorou tanto para acontecer, e ngo como conseguiu faze-1o. Em outro
sentido, nada foi natural com relagao a uma transmutagao do pensamen-

to cientifico que derrotou categorias estabelecidas vigentes ha s6culos e

que efetuou uma nova visio da natureza humana. Deveria ter havido
mats crime do que realmente houve, mais comogao nos cpus ideo16gicos,

os intelectuais deveriam ter assinalado seus compromissos, firmado ma-

nifestos, identificado suas lealdades nas revistas. O cato disso ter ocorri-

do em escala comparativamente pequena pode ser satisfatoriamente ex-

plicado pelo cato de Darwin dirigir-se a um pablico protestante e p6s'

Quando Darwin comegou a trabalhar em The descent of nzan, Emma Darwin es-
creveu resignadamente: "penso que sera muito interessante, mas que nio gostarei
muito imedida que novamente plantar Deus ainda maid distaste"
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baconiano, o qual ha muito havia assumido que, se Deus estava em ques-
tio diante de um Fato consider6vel (ou se um dogma estava em desacor-

do com a consci6ncia humana), era o primeiro quem deveria render-se. A

£7zteZ/®e7ztsftz de Outros Parses tem sido mais afortunada, podendo travar
suds batalhas com mais panrzc/ze e mais apelo a Universais pois, at6 hoje,

tem conseguido manter a lgreja Sagrada como antiltese.

Duas outras herangas ideo16gicas da Revolugao(abbas desperce-

bidas por nossos autores) t6m a mesma apar6ncia "natural". Nio posse

examinar aquia tradigao democratico-burguesa a16m de insistir que,

para o bem ou para o mal, contribuiu enormemente mais para o universo

intelectual da classe trabalhadora inglesa do que o utilitarismo, ao qual 6

dado tanta importancia. Foi uma contribuigao feita nio apenas em um
navel institucional e articulado mas tamb6m para o consenso subpolitico

de um pova o qual(coma dais marxistas ingleses razoavelmente perspi-
cazes uma vez notaram) "sempre se sentiu ofendido diante de uma or-

ganizagao mecinica e rfgida de qualquer typo"."(Foi certamente elsa re-
sist6ncia - largamente reforgada pda experi6ncia stalinista - que tem en-

gendrado uma grande objegao a ampla aceitagao do "marxismo"? Tenho

freqtientemente notado o olhar desanimado proveniente de um p6blico

de trabalhadores quando 6 abalroado por um estridente advogado desta

ou daquela tend6ncia do marxismo ortodoxo, como se o tom, muito maid

que o argumento, provocasse no seu inconsciente coletivo alguma lem-

branga do oficial de justiga ou das tribunais eclesiasticos.)

Jf comentei sobre a g6nese da economia politico capitalists. Foi

uma ideologia altamente estruturada e, de longe, maid sistemftica do que

este para ser encontrado em areas puramente polilticas ou filos6ficas. Foi
assim, em parte, porque os mats avangados agricultores, bem como al-

Wiliam Morris e E. B. Bax, SocfaZism, ft's growth alza otztconle (1893), p. 116.
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guns dos manufatureiros, encontravam-se impedidos tanto pelo sistema
de teoria mercantilista e paternalista, que era razoavelmente sistemftico

(embora em desintegragao), quanto pdas restrig6es estatutfrias. Um sis-

tema gerou um outro, contririo e superior.

Bacon expeliu Deus das ci6ncias naturais. Adam Smith expeliu-o

da teoria econ6mica. Tawney e Hill examinaram as bases preparat6rias,

as representag6es morals cambiantes dos homens em suas relag6es eco-

n6micas, as quais conduziram a etta sibita e veloz desmoralizagao de
today das. Smith levou is fung6es econ6micas do Estado a mesma ciosi-

dade que Locke demonstrara ter com suas fung6es political. Tal como

Locke, desejou que o poder e a iniciativa fossem disseminados entre os

proprietarios.

Nenhuma exortagao ao cuidado do soberano pode jamais con-
trabalangar o menor desencorajamento ao desvelo do senhor de
terras. O cuidado do soberano pode, no melhor dos cason, ser
apenas uma consideragao gerd e vaga daquilo que 6 adequado
contribuir para o melhor cultivo de major parte dos seus domi-
nion. O zero do senhor de terras 6 uma consideragao, particular
e minuciosa, do que 6 maid apropriado a aplicagao mais vanta-
josa possivel de cada polegada do solo sob sua posse. O princi-
pal cuidado do soberano deve ser o de estimular, atrav6s de to-
dos os meios a seu dispor, o zelo tanto do senhor de terras
quanto do grande arrendatario, permitindo a ambos perseguir
sous pr6prios interesses por seus pr6prios melds

O protestantismo econ6mico - a economia "palitica"(mas, dais
verdadeiramente, antipolitica) fundado por Smith nio ameaqou derru-
bar o Estado. Virou-the as costas simplesmente, deixando-the somente

fung6es residuais: manutengao da seguranga, facilitagao do transporte,

remogao das restrig6es sobre o com6rcio. O triunfo dessas teorias e o
modo satisfat6rio de seu funcionamento explicam a relativa indiferenga
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da burguesia industrial quanto a teoria politica enquanto tal: ela nio im-
portava. Quando cotejado com essa ideologia imensamente coerente e

com suns persuasivas analogies com processos "naturais", o utilitarismo

nio aparece como a "iinica ideologia aut6ntica" da burguesia, mas sim-

plesmente coma uma tradigao subordinada no interior desta; um lembre-

te(a coda dia tornado maid premente pdas complexidades do industria-

lismo) de que o Estado tinha fur\gees importantes; e um esforgo para ra '

cionalizar suas instituig6es.

De qualquer maneira, a construgao te6rica de Smith e de seus su-

cessores nio foi igualmente produto do "empiricismo cego", consistindo

em uma configuragao sistemitica de pensamento tio abrangente e, ao

mesmo tempo, tgo flexivel que moldou a estrutura em cujo interior as

ci6ncias sociais e o pensamento politico da Inglaterra vitoriana ainda es-

tavam inscritos. Ela assegurou o imperialismo comercial, conquistou a

intelig6ncia da burguesia do mundo inteiro. E, apes uma resist6ncia

aguda e impressionante(Hodgskin, Owen, O'Brien), o movimento ope-

ririo ing16s capitulou diante dela, reorganizando-se a fim de maximizar

deus benefilcios dentro dos marcos por ela ditados. Por fim, sobreviveu,

menos na sofisticada teoria que na mitologia popular, at6 os dias de hoje.

E em name de alguma lei "natural" da livre iniciativa que o pablico tole-

ra sua malta de liberdade em face de monop61ios, especuladores de terra e

donos de meios de comunicagao.

Como 6 possilvel aos marxistas ignore-la quando o proprio Marx,

em um relance, a enxergou como seu maid formidgvel oponente ideo16-

gico, dedicando o esforgo de uma vida para derrubf-la? Mas em tudo
isso nio consigo ver, de modo algum, o empiricismo coma uma fdeoZo8{a.

Anderson e Nairn confundiram um fdioma intelectual, que por vgrias ra-
z6es hist6ricas tornou-se um hgbito nacional, com uma ideologia. Bacon
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e Hazlitt," Darwin e Orwell, podem ter todos des empregado este idio-

ma, mas apenas tenuamente podem ser vistos como estando ligados aos
mesmos inconfessos postulados ideo16gicos. Tem havido recentemente
uma tentativa, 6 verdade, de estabelecer o empiricismo homo uma ideolo-

gia, ou fim-de-ideologia. Mas, embora ipso sem diivida tenha fido uma

lisonja para com os britinicos, ngo conseguiu ser convincente, e a moda

esb bem pr6xima de seu ocaso.
Sem ddvida, nossos autores sofreram uma penosa exposigao a esta

base da Guerra Fda intelectual e sua rebeligo contra ide61ogos ingleses -

Popper, Hayek, Beloff, Elton - Ihes da album cr6dito. Minha objegao vai
de encontro a transformer um moments da rebeliio em uma interpreta-

gao da hist6ria. Elem dizem aldo de verdade. O idioma nio 6 sem impor-

tancia, pois o idioma empirico Rode favorecer resist6ncias insulates e

oportunismo conceitual. Mas Rode tamb6m disfargar uma intelig6ncia

aguda e uma firmeza conceitual antes imanente que explicita. No melhor
dos cason tem sustentado o realismo do romance ing16s e tem servido

(notadamente nas ci6ncias naturais) coma um idioms soberbamente

adaptado a interpenetragao entre teoria e praxis
Quando jovem, Darwin escreveu numa carta, apes um encontro

com um amigo, que "ele tem um grande fate de um certs dente molar no
Trifssico"." Marx tamb6m tinha este respeito por "Brandes datos" e em

ambos podemos ver esse estimulante dia16tica de fazer-e-destruir, a for-

magao de hip6teses conceituais e a produgao de evid6ncia empirica para
reforgar ou quebrar essas hip6teses, a fricgao entre pesquisa "molecular

e generalizagao "macrosc6pica", a que Wright Mills freqtientemente se
referia. Em qualquer tradigao intelectual vital, esta dia16tica, esta zona

''' N. dos T.: Hazlitt, William. Ensaista britinico do comego do s6culo XIX, admira

' de Napdle'o Bonaparte. Da,wfn (Nova lorque. 1896). 1, p 495-
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candente entre modelos e particularidades, 6 sempre evidente. O que 6
tio profundamente deprimente em muitas das diversas variantes do
marxismo desde a morte de Engels 6 sua resist6ncia teimosa a todos os

'grandes datos" que o s6culo XX jogou na nossa cara e sua dellesa igual-
mente teimosa(ou apenas modificag6es triviais) do modelo herdado.

Podemos concordar sobre a mediocridade, indo16ncia e paroquialismo
de muito do pensamento britinico contemporaneo. E n6s devemos con-

cordar que o movimento da classe trabalhadora britinica "zzecessftfz da

peoria como nenhum outro"." Eu mesmo posso concordar com que esse
teoria possa derivar da tradigao marxista, embora de modo algum isso

sega auto-evidente. Mas Anderson e Nairn estio muito tristemente enga-
nados se acham que, nesses dltimos tempos, iraq destronar o
'empiricismo" em nome de um sistema marxista autosuficiente, inde-

pendente de este sistema ter sido adornado com alguns neologismos.

Nem deveria ser-lhes permitido empobrecer o criativo impulso da tradi-

gao marxista deste modo. Pois o que malta ao seu esquema 6 o controle

dos "grandes datos", e 6 improvavel a Inglaterra capitular ante um mar-

xismo incapaz de ao menos entabular um dialogo com o idioma ing16s.

As vers6es que Anderson e Nairn nos oferecem da hist6ria

da clause trabalhadora britinica encorajam de modo rarefei-

to a investigagao. A medida que escorregamos pdas ladeiras da prose de
Nairn(em 4pzafomy of the Jabozzr party) nio ha terra firme nem afloram

datos hist6ricos nos quads possamos nos agarrar - estejam des atrofiados

ou parcamente enraizados. Os fabianos aparecem com uma surpreenden-
te influ6ncia e longevidade -- e a des, com excegao dos Webb, nenhum

lv

"The English working class", p. 57.
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nome 6 dado --, uma "esquerda" 6 repreendida e permanece, de 1900 a

1960, quase an6nima e sem voz; os sindicatos sgo movimentados em tor-
no do tabuleiro ret6rico, mas ngo se diz qufzis sindicatos. A hist6ria 6

aplainada, estreitada, condensada, datos inconvenientes nio sio mencio-
nados, d6cadas inconvenientes(por exemplo, de 1920 a 1940) sio sim-

plesmente suprimidas. Maid adiante, o tom farisaico se Lorna(para pegar

emprestado uma fuse) sufocante. Nio 6 apenas o cato de ningu6m ja-
mais ter acertado, ningu6m jamais esteve errado sequer de modo interes-

sante ou respeitavel. i"duvidoso (...) se album outta movimento da
clause trabalhadora produziu Lantos 'traidores'(...) coma o trabalhisma '
Mas etta tele deve ser contrabalangada por um escirnio da "deniincia
irada dos lideres a quem os sectfrios e a esquerda trabalhista t6m sempre

se entregado". Etta "esquerda", jamais identificada, 6 agoitada por seu
moralismo caracteristico", por sua "aflitiva e vergonhosa impot6ncia

por sua "desajuizada paixao que 6 apenas o anverso de sua submissio

ideo16gica" e por sua "total ignorancia sobre como o partido funciona e
sobre como deveria faze-1o". O "et/zos dominante" do trabalhismo tem

fido a "medrosa rabugice e o moralismo funeririo", "afundados em roti-

nas desesperadamente empoeiradas pelo tempo e em uma ret6rica in-
descritivelmente entediante", com "seu lugar certo no firmamento briti-
nico a meio caminho entre a Casa dos Lordes e os escoteiros'

Todos entre n6s fazemos este tipo de careta is vezes, mas n8o to-

mamos carranca por alta teoria. Podemos selecionar quatro areas criticas

de fraqueza apresentadas pelos dois autores. Primeiro, denotam inabili-
dade em compreender o cotztexfo pol#ico das id6ias e escolhas. Segundo,
sente-se a aus6ncia de qualquer dimens8o socio16gica syria em suas and-

lises. Terceiro, ha uma crucial vulgarizagao da nogao gramsciana de

hegemonic". E, quarto, nio revelam o menor discernimento quanto ao

impacto do comunismo sobre o movimento trabalhista britinico
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(i) O primeiro ponte a inoc6ncia politica de nossos autores 6 de
mais diffcil discuss5o uma vez que seria satisfatoriamente perseguido

apenas atrav6s de um exame intimo de peculiaridades. E a opacidade de
suds argumentag6es, saliente a cada vez que nos aproximamos de contex-

tos hist6ricos particulares, que inibe o debate e da is suas teses uma certa

plausibilidade compulsiva. De vez em quando, Nairn suspende momen-
taneamente seu servigo de condenagao para indicar, do modo o mais es-

quematico possivel, album evento hist6rico real. Por6m somos logo em-
purrados adiante por fuses como: "os epis6dios particulates e persona-
lidades do periods" sio de "pequena monta", retomando a lenga-lenga

fanfarr6nica do presbitero de igreja marxista.

A hist6ria, todavia, 6 composta de epis6dios e, se nio podemos

adentra-los, nio podemos adentrar a hist6ria absolutamente. lsto tem

fido sempre inconveniente para os esquemgticos. Tal com Engels notou em

1890: "a concepgao materialista de hist6ria(...) tem muitos amigos hole em

dia, a quem serve como uma desculpa para nio estudar a hist6ria '

Nossa concepgao de hist6ria 6 acima de tudo um guia para o
estudo, n5o uma alavanca para construgao a maneira dos hege-
lianos... O que ocorre 6 que muitos dos jovens alemies sim-
plesmente se aproveitam da fuse materialismo hist6rico... a fim
de obter seu proprio conhecimento hist6rico relativamente
minguado... encaixado em um sistema arrumado o mais breve
possivel, e entio pensam ser argo de realmente maravilhoso

O tema da argumentagao de nossos autores 6: a trag6dia da nossa

hist6ria foio cato do marxismo ter passado em branco pda classe traba-

Ihadora brit6nica. A culpa 6 colocada sobre a insularidade e o conserva-

dorismo socio16gico dos sindicatos britinicos e sobre a omiss8o dos in-

telectuais britinicos. Um modelo simples objetividade-subjetividade 6

Marx e Engels, Se/acted corresp07tdezzce (1943), pp. 472-3.
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empregado. Atrav6s dele os sindicalistas sgo vistos como cegos, praxis
instintiva, e os intelectuais como a encarnagao de uma consci6ncia politi-

ca articulada. Vista que faltava a £7zfeZi®etzfsfa marxista, os trabalhadores

ficaram sujeitos a uma corrente tributgria da ideologia capitalists, o fabi-

anismo. Ha maid do que uma insinuagao de um novo voluntarismo elitis-

ts - bastaria que os nossos Primeiros Marxistas Brancos tivessem nascido
mais cedo e o curso da hist6ria teria sido alterado.

Se, no entanto, inserirmos este modelo em um contexto politico

particular, ele nio funciona tgo bem assim. Em qualquer momento entre
1890 e os dias de hoje, encontraremos uma tradigao minoritfria muito

substantiva, associada a. esquerda organizada, influenciando alguns dos

principais sindicatos. Encontraremos uma sistemgtica formagao marxista
de base - SDF, NCLC, Partido Comunista - a qual, embora indubitavel-

mente doutrinaria, nio tem fido maid doutriniria que o marxismo(at6

recentemente) oferecido ao proletariado de Outros Parses. Ao mesmo

tempo, um exame do registro factual mostraria que nosso autores exage-
raram bastante a influ6ncia dos "fabianos" e, se deixarmos de lado a in-

flu6ncia direta do comunismo, a maior parte dos intelectuais com influ-
6ncia relevante sobre o movimento trabalhista britAnico entre 1920 e 1945

era tanto de reformadores socials no interior da tradigao liberal(J. A.

Hobson, Beveridge, Boyd Orr) quanto de nzarxisanf independentes

(Brailsford, Laski, Strachey, Cole) ou mesmo de socialistas 6ticos

(Tawney, Orwell), e sua contribuigao foi a16m do "moralismo sentimen-

tal". Nem um desses grupos vagamente definidos ajusta-se a caracteriza-

gao de Anderson do fabianismo -- "confusgo complacente de influ6ncia

com poder, admiragao bovina pda burocracia, desd6m mal disfargado de

igualdade, filistinismo abismal". A influ6ncia do "verdadeiro" fabianis-
mo webbiano nesses anos foi pequena e, principalmente, confinada a cen-

tos poll.ticks de carreira do Partido Trabalhista tornando-se muito maid
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importante apes 1945(mas aqui deveriamos examinar o contexto politico
que favoreceu essa tend6ncia no lugar de outras, que estavam disponi-
veis e que pareciam maid influentes em 1945). O que nossos autores size
ram foi pingar uma impressao casual do conservadorismo sindical e da

in6rcia intelectual dos dltimos 15 anos para oferec6-la como uma inter-
pretagao de uma centena de anos de hist6ria.

A hist6ria real revelar-se-i somente depois de pesquisa muito fr-

dua e nio irf aparecer ao estalar de dedos esquematicos. Todavia, se qui-

sermos comegar a compreender a esquerda britinica desde 1880, deve-

mos considerar muito mais seriamente o contexto internacional e impe-

rialista. Um dos "grandes fates" do s6culo XX, com o qual o modelo
marxista ortodoxo encontra dificuldade para se gustaf, 6 o ressurgente
naionalismo do clilmax imperialists. Este clima poll.tico-cultural hedion-

do, a contaminar profundamente as massas nos parses metropolitanos,

tem apresentado problemas bastantes excepcionais a esquerda. E um

disparate total apresentar os 61timos 80 anos sugerindo-se que, durante

todd esse tempo, t6m sido oferecidas a esquerda alternatives claus de

desenvolvimento de uma estrat6gia "hegem6nica" com vistas a conquis-
ta do poder de classe ou de capitulagao ante formas capitalistas. Hlouve

momentos fugazes - o ini.cio da d6cada de 1890, 1911-14, 1945-47 - quan-

do, em termos politicos reals, uma vigorosa estrat6gia socialista era vig-
vel. O movimento da d6cada de 1890 ruiu frente a Guerra dos Boers, a

vaga sindicalista de 1911-14 foi sufocada na I Grande Guerra enquanto

que as potencialidades de 1945-47 foram abolidas pda Guerra Fda. Foi a

nolte de Mafeking, quando as maid sagradas disting6es de clause dissol-

veram-se em histeria nacionalista, que assinalou o mergulho nessa 6poca

terrivel. Na agro dos portuarios das docas Victoria e Albert, que se recu-

saram a trabalhar qualquer navio n8o decorado em honra a rendigao de

Mafeking - aqueles mesmos portuarios sobre cujo suporte Tom Mann
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havia buscado funder o internacionalismo proletario -, ja podemos ver

as derrotas esmagadoras que estavam por vir. '

Desde entao, a experi6ncia comum da esquerda britinica tem
fido a de encontrar-se em um contexto que oferece uma oportunidade

muito pequena para um avango estrat6gico mas que, ao mesmo tempo,

imp6e excepcionais deveres de solidariedade junto a outros povos A
mentalidade "oposicionista" da esquerda britinica 6 certamente uma

perspectiva limitante, mas desenvolveu-se simplesmente porque nossa
esquerda tem tide muita coisa ruim para se odor. Qualquer um que

possui mais do que um conhecimento livresco da esquerda sabe que 6
assam.

Esta esquerda, sega a classe trabalhadora ou os intelectuais, com
sua recusa tosca, e sem d6vida "moralista", em se comprometer com o

imperialismo n5o aparece no cinone de Anderson-Nairn. De rata, em
alguns pontos a versio 6, simplesmente, falsificada

todos os grupos politicos conservadores - liberais e fabianos --
forum militantemente imperialistas em suas aspirag6es. O nas-
cente movimento socialista partilhou do chauvinismo gerd,
Webb, Hyndman e Blatchford - fabiano, 'marxista' e partidario
do International Labour Party(ILP) respectivamente o mats
influente, o mais 'avangado ' e o mais popular porta-voz

da es-
.. 23

querda, loram todos, a seu modo, abertamente imperialistas

lsso 6 retalhar a hist6ria com o jeito de ajustar um modelo a uma vingan-

ga. Anderson s6 pode faze-1o ignorando as agudas tens6es no interior do
liberalismo(o conflito irlandes, Lloyd George emergendo coma "pra '

Boer", etc.), confundindo a tradigao socialista com o pequeno grupo eli-

n Ver F. Begley, "Les travaillistes et la guerre des Beers", Le ]\4olipemelzt Social, 45,
out./dez. de 1963. pp. 69-70; J. A. Hobson. The psychology ofjingoism(1901)-

Origins, P. 35.
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tista fabiano" e colhendo os exemplos cautelosamente. William Morris,
Tom Mann e Keir IHardie teriam apresentado uma interpretagao dil:eren-

te.(Da mesma forma, Nairn apresenta a not6ria erupgao de chauvinismo
de Tillett no I Congresso Anual do ILP como se fosse o aut6ntico ILP, nio

mencionando que gillett foi imediatamente repreendido.)'s E certamente

verdade que o imperialismo enraizou-se profundamente dentro do mo-

vimento operario, e at6 mesmo em grupos socialistas. Este 6 a trag6dia

do socialismo europeu dente s6culo. Contudo, um exame dos pr6prios

exemplos citados por Anderson - a suspeita com que foi recebido o
chauvinismo dissimulado de Hlyndman e Blatchford por uma parte subs-

tancial dos seus pr6prios seguidores e a rapidez pda qual perderam es-

ses seguidores quando o mesmo chauvinismo se expos is claus -- revela-
ria um quadro muitissimo mais complexo.

A esquerda britanica, nos dltimos 80 anos, nio tem jamais se con-

frontado com opg6es te6ricas abstratas, mas tem estado imersa em inelu-

t6veis contextos poll.ticos caracteristicos do poder imperialists metropoli-
tano. Se corremos os olhos sobre os Ultimos 50 lz7zos tomando as quest6es

em torno das quaid o conflito esquerda-direita foi maid agudamente tra-

vado, descobriremos que a maior parte delay nasceram dente contexto:

oposigao a guerra, reagao a Revolugao Russa, independ6ncia da India,

Ver, especialmente. B. Semmel, Impedalfsm and social re#177z(1960), cap. 111, para
a inacreditavel est6ria dos "coeWcienls". E. J. Hobsbawm, Labor dng men,(1964), cap
XIV, enfatiza(em termos que podem ser enffticos demais) que "as propostas reals da
Sociedade, at6 justamente antes da I Guerra Mundial, eram quake sempre discrepan
tes em relagao imaioria dos outros setores da esquerda politica radical ou socialista

's Indqendent Labour Party, report offrst annt£a! cotgerence(1893), pp. 3 e 5- Condor
me Naim - 1, p. 50 e seu comentirio: "aqui estava o aut6ntico espirito do trabalhismo;
orgulhosamente antite6rico, vulgarmente chauvinista, etc.". De cato, Hardie exortou
Edouard Bernstein, o fraterno delegado alemao, a replicar da tribyna o ataque de

(P. 264=

Tillet
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ascem8o do fascismo, Guerra Civil Espanhola, segundo Jtazzt, Guerra

Fda, rearmamento alemio, guerras do Quenia e Chipre, CND. E este 6 o

recorrente ciclo de vida de uma esquerda sobre quem nossos autores

nunca cessam de acumular escgrnio por sua insularidade. A par6quia em

colo interior des sup6em estar confinada a esquerda britfnica 6, em rea-

lidade, a par6quia de sua pr6pria compreensao hist6rica imperfeita.
Crescentemente comprometida(tanto quanto confundida) por subs rea-

g6es ao comunismo, 6 uma tradigao que perdeu muito de sua coer6ncia e
autoconfianga desde a Qltima guerra. Nio obstante, este kinda 16, e o tri-

unfo temporario do CND no Labour's Annual Conference, em 1960, apa-

rece nio coma um "milagre"(coma Nairn indica) mas sim coma a ex-

pressao aut6ntica de uma tradigao, profundamente enraizada, nio ape'
nas em uma {?zfe// gentsja, mas nos sindicatos e nas bases do partido.

Naturalmente, os triunfos t6m fido raros. Inclusive nos Outros Par-

ses(os definitivos pele memos). Por6m, s6 o platonista sup6e ser a politi-
ca uma arena onde o iluminado pode ingenuamente perseguir apenas

fins teleo16gicos, tal coma "a conquista do poder de clause". Ha hoje os

que vivem, os que sofrem e aqueles que sio oprimidos, e politica se faz
tanto sobre des quanto sobre o futuro. Uma politica que ignore solida-
riedades imediatas tornar-se-f peculiarmente te6rica, impiedosa e auto-

destrutiva. Ha, at6 mesma, um sentido(mas nio um sentido fabiano)

pelo qual, em um pals imperialista metropolitano, a politica da esquerda
deve ser, em certas ocasi6es, aquela infame arte do possivel. T6m nossos

autores realmente comegado a perceber a escala do sofrimento humano

neste s6culo e qt£zz7zfzzs quest6es candentes particulares t6m fido atiradas

sobre nossa esquerda sem que obrigag6es de solidariedade permitissem

opgao? Agora os prisioneiros de Meerut, depois Munique, logo Suez,
agora lbadan, logo Rhodesia, depots Abissinia, logo o Qu6nia, agora Es-

panha e agora o Vietni.
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Geralmente, a detrocada do imperialismo n5o tem fido o primeiro
item da agenda, mas veio logo abaixo -- entre outras tarefas, quando fi-

zemos a tentativa de salvar essas vidal ou, quiga, impedir a aniquilagao
de todas as agendas hist6ricas. Entrementes, tem sido possivel protester,

alertar a opiniao publica, mobilizar grupos de pressao a fim de mitigar o

controle imperialista ou expressar solidariedade com Outros Parses. Com

suds inumer6veis defesas contra qualquer derradeira confrontagao de
forgas de classe, as estruturas democrgticas britinicas apresentam, toda-

via, oportunidades excepcionais para o registro de press6es parciais e de
oposigao. Nairn nos relata que a esquerda e a direita no Partido Traba-

Ihista t6m estado engajadas, durante quase 60 anos, em um pseudoconfli-

to. Mas ele mal se da o trabalho de dizer-nos em t07"tzo de que girava este

conflito. De quem era o sangue, entao, que correu debaixo daquelas pon-

ies carregando a hist6ria at6 o tempo presente? Nio estamos em condi-

g6es de julgar a esquerda por suas falhas, a menos que possamos avaliar

onde ela logrou(ou nao) influenciar eventos nesta ou naquela situagao

real. Se pudesse ser demonstrado que a esquerda foi bem-sucedida em
influenciar os acontecimentos que efetivamente contribuiram para a der-

rota do nazismo ou para a independ6ncia da ilndia do domir\io imperial

sem um banho de sangue indo-chinas ou algeriano, poderiamos entio

persuadir Nairn a controlar deus impetos de nojo por um memento? Se-
ria, 6 claro, muito melhor que a esquerda tivesse tomado o poder de Es-

tado. Qualquer novato sectirio o gabe.
Entao, olhemos a hist6ria coho hist6ria - homens situados em con-

textos regis(que des nio escolheram) e confrontados perante forges in-

contornfveis com uma urg6ncia esmagadora de relag6es e deveres, dis-

pondo, apenas, de uma oportunidade restrita para inserir sua pr6pria
agro - e nio como um texto para fanfarronices do tipo assam dez;a'ia fer

s£do. Uma interpretagao do trabalhismo britinico que atribui tudo ao
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f abianismo e a neglig6ncia intelectual 6 tgo instil quanto uma explicagao
da Russia dos anos 1924 a 1953 que atribui tudo aos vfcios do marxismo

ou ao pr6prio Stalin. E outra coisa ausente - nosso segundo ponto - 6

qualquer dimensio socio16gica.

(ii) lsso pode ser visto no uso esquematico que nassos autores lazem
do conceito de cZasse. Em sua apresentagao extraordinariamente

intelectualizada da hist6ria, a classe 6 travestida com imagens antropo-
m6rficas. As classes t6m atributos de identidade pessoal, vontade, metas

conscientes e qualidades morals. Mesmo quando o conflito aberto este
inativo, devemos super uma classe dotada de uma identidade ideal in-
tacta, adormecida ou dotada de instintos e tudo o mais.

lsso 6, em parte, uma questao de metgfora que - tal como vemos
nas mios de Marx -- is vezes oferece uma explicagao magnificamente

viva de alguma regularidade hist6rica. Entretanto, nunca se deve esque-

cer que permanece como uma descrigao metaf6rica de um processo maid

complexo que acontece sem identidade ou prop6sito. Se, nas mios de
Marx, a metffora, is vezes, se extravia, nas de Anderson e Nairn ela vem
a substituir a hist6ria. Sup6e-se que "ela"(a burguesia ou a clause tuba

Ihadora) permanece com a mesma e apenas uma personalidade, embora

em diferentes estagios de maturidade, durante 6pocas inteiras, esque-
cendo-se o tata de estarmos lidando com pessoas diferentes, com tradi-

g6es em mutagao e relag6es que tamb6m se alteram tanto entre si coma
em contato com outros grupos socials

Pode-se tamar do declirtio do cartismo um exemplo de sua inter-

pretagao. Este, conclui Anderson, foi "arruinado por sua estrat6gia e li-
deranga lamentavelmente d6beis"; a clause trabalhadora entio sofreu
uma "extrema exaustio" e, com o seu declinio, "desapareceu por 30 anos
o 6/an e a combatividade da classe. Verificou-se entio uma profunda ce-

74



As pectttiaridades dos {n81eses

suu na hist6ria da clause trabalhadora inglesa". "Dai em diante ela se
desenvolveu -- separada mas subordinada -- no interior da aparentemen-

te intocfvel estrutura do capitalismo brit6nico"." Como descrigao, isso 6

parcialmente verdadeiro. O fim do cartismo marca um ponto de inflex8o

muito significativo nos rumor da agitagao da classe trabalhadora, uma
virada que pode ser encontrada(geralmente mais garde e nem sempre de
forma t8a decisiva) na hist6ria de outros capitalismos industriais avan-

gados. Mas se Anderson tivesse levado em consideragao alguma versio

de nossa "inerte historiografia", teria pensado que a virada ja podia ser
detectada alguns anos antes de 1848 e que estava em curio uma mudanga

de large envergadura no interior da pr6pria classe trabalhadora.'' Em
termos socio16gicos, representou uma parte dessa mudanga a separagao

de diferentes grupos ocupacionais, novos e velhos, qualificados e des-

qualificados, organizados e desorganizados, metropolitanos e provincia-
nos, momentaneamente unidos pdas grandes agitag6es que levaram ao
climax cartista de 1839.

Esse mudanga pode ser registrada de vfrios maneiras: a introdu-

gao da pratica "nio pol(tica" no interior de centos sindicatos(Associagao
dos Mineiros, 1842) 6 uma delis, o novo modelo do movimento de coo

perativas de consumidores 6 outta(Rochdale, 1844). O que se observa 6 a
formagao de raizes socio16gicas do reformismo extraordinariamente pro-

fundas. O que impressionou um observador perspicaz, numb visits a

Lancashire na poor base da depressao de 1842, ngo foia fragilidade do
'sistema de f gbrica" e sim sua durabilidade:

o sofrimento aqui n5o afrouxou as ataduras da confianga, m
Ih6es de bens dependem de um prego enferrujado ou das cin.

n Ver, por exemplo,' Asa Briggs, "Chartism reconsidered", HfstodcaZ stlldies, M.
Roberts (org.), ll (1959), pp. 42-59
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zas de um cachimbo e mesmo assim, ningu6m sente temor pda
seguranga de seu estoque ou maquinario embora, no caso de
uma jacqKede operaria, nem toda a forma militar da Inglaterra
pudesse defends-1os'

Pelo contrario, a mis6ria "tem levado os mestres e os homens a aproxi-
mar-se cada vez mais e a exibir abertamente sua mutualidade de interes-

ses". Os trabalhadores passaram a temer, sobretudo, n5o a mfquina, mas

sua perdzz -- a perda do emprego.'

O ajuste psico16gico ao "sistema fabril" implicou em ajustes adici-

onais. Ha uma "profunda cesura", nio na hist6ria, mas na anflise de
Anderson, ou melhor, na anflise do tipo de hist6ria por ele aprovada.

Porque os trabalhadores, tendo falhado em derrubar a sociedade capita-

lista, se puseram a povoa'la de uma punta a outta. E exatamente nessa
'cesura" onde se constroem as instituig6es de clause caracteristicas do
movimento trabalhista -- sindicatos, federag6es, TUCK,79 cooperativas e

tudo mais -, vigentes at6 hoje. Fazia parte da 16gica delta nova diregao

que cada avango no interior da estrutura do capitalismo deveria simulta-
neamente envolver ainda mais profundamente a clause trabalhadora

dentro do sfzzfzzs quo. Os trabalhadores, ao fortalecerem sua posigao com a

organizagao nos locais de trabalho, mats se tornaram relutantes em ade-

rir a quixotescos tumultos que poderiam comprometer ganhos acumula-
dos com tanto custo. Cada afirmagao da influ6ncia da clause trabalhadora

dentro do interior da maquina de Estado democrftico-burguesa simulta-

" W. Cooke Taylor. Notes of a to rr n the nlanlgacttr ng districts of Lancashire(1842),
especialmente pp. 7, 43, 64 e 115. Compare'se com Marx: "o avango da produgao ca-
pitalista desenvolve uma classe trabalhadora, que, .por educagao, tradigao e habits,
enxerga as condig6es do modo de produgao capitalista homo leis auto-evidentes da
natureza. A organizagao do processo de produgao capitalista, uma vez plenamente
desenvolvida, quebra todd resist6ncia... A compulsao inerte das relag6es econ6micas
completa a sujeigao do trabalhador ao capitalista". O capffaZ, p ' 761

d N. dos T.: TUC 6 a sigla de Trades Unions Congress, central sindical inglesa
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neamente os implicava coma s6cios na diregao da maquina(ainda que
coma s6cios antagonistas). Mesmos os it\diced do vigor da clause tuba
Ihadora -- os recursos financeiros dos sindicatos e das cooperativas -- es-

tavam seguros apenas sob a cust6dia da estabilidade capitalista."

N8o se pode narrar a hist6ria inteira. Este foio rumo tomado e, sob
today as diferengas de expressao ideo16gica, uma imbrigao semelhante

das organizag6es da classe trabalhadora com o sfatzzs qtzo sera encontrada
em todas as nag6es capitalistas avangadas. Nio precisamos concordar

necessariamente com Wright Mills e afirmar tal rata como a indicagao de

que a classe trabalhadora s6 pode ser revolucioniria no momento de sua
formagao,'' mas devemos, creio eu, reconhecer que, passado o momento

de pico, a oportunidade para um certo lipo de movimento revolucionirio

passa irrevogavelmente - nio tanto em fungao da "exaustio" mas por'

que press6es reformistas, mais limitadas, vindas de s61idas bases organi-

zacionais, trazem retornos evidentes. Em grande medida, Nairn, em seu
relato dos desenvolvimentos do s6culo XX, freqiientemente se atom aos

epifen6menos parlamentares para confundi-los com o movimento real,
subestimando tanto a intensidade dos conflitos reais na base quanto a

" Havia, no comego da d6cada de 1860, nas cidades algodoeiras do sul e leste de
Lancashire, 118 1ojas cooperativas com um capital de 270,267 mil libras e um movi-
mento anual de 1,17 milh6es de libras; 50 cooperativas manufatureiras com capital
nominal de 2 milh6es; hipotecas de sociedades construtoras de 220.000 mil libras ("o
grosso delta coma consiste em dep6sitos da baixa classe media e do estrato superior
da clause trabalhadora") cerca 500 mil libras em 250 sociedades de amigos e
provavelmente a metade ou maid possufda por sociedades de oficio", 3,8 milh6es

mantidas por 14.069 depositantes (muitos deles trabalhadores qualificados) em ca-
dernetas de poupanga(em lada Lancashire). J. Watts, The jacks of the cofcon janine
(1866), PP.88-9

C'Wright Mills, "The New Left", Pozoer, politics zz7zd people(1963), espedalmente
p 256: "geralmente parece que apenas em certos estagios (iniciais) da industrializa-
gao, e em um contexto politico de autocracia, etc., os trabalhadores assalariados ten-
dem a tornar-se uma classe para si..."; ver tamb6m meu "Revolution again", NLR, 6,
especialmente pp. 24-30.
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soma verdadeiramente astron6mica de capital humano investida na es-

trat6gia de reforma gradual. E este base socio16gica e institucional do

reformismo que o tem tornado tgo seguro, e nenhuma soma de denxincias
de Hyndman e seus "paliativos" ou de Nairn com sua "ideologia cor-

porativa" - irf absolutamente perturba-lo.

A partir dessas formag6es socio16gicas 6 possivel visualizar tr6s ti-

pos de transigao socialista, nenhuma das quads foi, de cato, levada a cabo
de forma bem-sucedida. Primeiro, a revolugao sindicalista pda qual as
instituig6es de clause deslocam a maquina de Estado existente.(Suspeito

que o momento para uma tal revolugao, se ela foi album dia praticavel, ja

passou no ocidente.) Segundo, atrav6s de um partido politico, maid ou
menos constitucional, baseado em instituig6es de classe e com uma estra-

t6gia socialista claramente articulada cujas reformas cumulativas levam o

pals a um ponto critico no equililbrio de classe, sends a partir dai. impri-
mida uma transigao revolucionfria. Terceiro, por meio de mudangas adi-

cionais de longo alcance na composigao socio16gica dos grupos constitu-
tivos da classe hist6rica, acarretando o colapso das velhas instituig6es de
classe e sistemas de valor e a criagao de outras novas.

f a segunda possibilidade a que mais tem fido debatida na es
querda brit&nica embora, na minha visio, a terceira - ou alguma combi-
nagao dela com a segunda -- devs ser levada em consideragao. E abun-
dantemente evidente que o operariado tem galgado posig6es de poder

no interior da sociedade capitalista. iE (ibu£o, "no balango final de forgas",

a "permanente superioridade resultante da clause hegem6nica" nio esb

em disputa.': E 6bulo, desde ha muito tempo, tem fido uma tarefa da es

querda formar o que Nairn descreve como "uma sintese ideo16gica e pra'

tica que articule a imediatez das reformas com o ideal mais remoto de
uma sociedade socialists".': iE exatamente esta a perspectiva que a antiga

g:lg:'£% "*"
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Nova Esquerda se colocou embora n6s a chamassemos, algo maid sucin-
tamente, de "tgticas reformistas no interior de uma estrat6gia revolucio-

niria". E agradavel ver toda esse pesada artilharia te6rica caindo, final-

mente, na mesma area de alvo. Mas, em qualquer caso, deja qual for o
m6todo analitico empregado, uma boa porgao de tudo isso 6 apenas brita

quente: formulamos um problema mas nio ficamos maid pr6ximos de

sua solugao. O trabalho real de anilise permanece: a anflise socio16gica
dos grupos em transformagao no interior de camadas mensalistas e ho-

ristas,84 os pontos potenciais de alianga e antagonislno, a anglise econ6-
mica, a anilise cultural, a anglise politica, nio s6 das formal de poder de
Estado mas tamb6m das burocracias do movimento trabalhista. Ngo obs-

tante nossa abordagem ter fido assistemitica e inacabada, considero que

estgvamos de cato avangando neste trabalho mais do que a nova Nova

Esquerda com sua hostilidade ao "empiricismo"(isto 6, atengao a fates

inconvenientes) e sua precipitagao em costurar a hist6ria em molded pr6-

desenhados -- 6 capaz de faze-1o.

(iii) Um exemplo do esquematismo de nossos autores sera encontra-

do na nogao gramsciana de "hegemonia". "Hegemonia", nos diz
Anderson,

foi definida por Gramsci como a dominagao de um b]oco social
sobre outro, nio simplesmente por meios de forge ou riqueza,
mas por uma autoridade social total cuja derradeira sangao e
expressao 6 uma profunda supremacia cu]tura]... A classe he-
gem6nica 6 o determinante fundamental da consci6ncia, carg-
ter e costumes de um extremo a outro da sociedade

'* N. dos T.; Os ingleses fazem uma distingao entre salad(pagamento mensalpara
trabalhadores nao-manuais) e zoage (pagamento por hora para trabalhadores manu-
als). Optamos por reproduzir a classificagao que as industrial fazem entre mensalis-
tas (trabalhadores de escrit6rio que ganham por mes) e horistas (empregados do setor
fabril que recebem por tempo trabalhado).
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A isto Anderson adiciona a antitese de uma "classe corporativa". O pro-

letariado ing16s emergiu no s6culo XIX como uma classe "distinguida por

ttma consci6n,cia de clause corpol"atiua imtLt6uet e pol' quash n.enhttma {deotogia

hegem6nica '

este paradoxo 6 o cato singular mais importante acerca da clas-
se trabalhadora inglesa. Se uma classy hegem6nica pode ser de-
finida como sends aquela qHe !mpaa sells pr6prfos #ns e szla pr6-
prffz a£sdo na sociedade coho um todd, uma classe corporativa, ao
contrario, 6 aquela que persegue saws pr6prios # zs no Int tor de
lima totalidade social chia determi?taco globe! jaz exterior a ela"

Uma resposta curta a into 6: por definigao, apenas uma clause dirigente

rode ser hegem6nica e, pda mesma definigao, uma classe subordinada
dez;e ser "corporativa". Mas Anderson transfere isto para o terreno da

aspiragao ideo16gica:

uma classe hegem6nica busca transformar a sociedade em sua
pr6pria imagem inventando novamente seu sistema econ6mico,
suas instituig6es political, seus valores culturais e todo seu
modo de insergao no mundo. Uma classe corporativa busca de-
fender e melhorar sua pr6pria posigao dentro de uma ordem
social aceita como dada '

Dai em diante 6 possivel a Anderson e Nairn empregar termos como

hegem6nico" e "corporativo", exaffzme?zte da mesma maneira que os so-
cialistas costumavam empregar os termos "revolucionfrio" e
'reformists". Nio temos um novo instrumento de anglise mas a sofisti-

cagao do velho.

.. nunn, pill 39 diligiaas por Gwyn Williams(llbi inca) a Togliatti e sua ' cruz
vulgarizagao, com classes rivals trajando suns ideologias como uniformed, uma gros-
seira mutilagao das teses de Gramsci
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Os novos termos podem representar ou nio um avango em relagao
ao velho. Por6m, infeliz seria se o uso forgado do conceito distraisse a

atengao das intuig6es de Gramsci, originais e profundamente enraizadas

na cultura(se bem que freqtientemente ambiguas). Gramsci nio escreveu
sobre classes hegem6nicas mas sobre hegemonic de uma classe -- "a he-

gemonia de um grupo social sobre toda a sociedade nacional exercida

atrav6s das assim chamadas organizag6es privadas, tal como a lgrqa, as

municipalidades, as escolas, etc.". Ou, nas palavras de um sensivel expo-
sitor

'por hegemonia, Gramsci parece indicar uma situagao s6cio-
politica (em sua terminologia um "momento") onde a filosofia e
a pr6tica de uma sociedade se fundem ou est5o em equilibrio,
uma ordem onde um certs modo de viver e pensar 6 dominan-
ce, onde um conceito da realidade 6, de ponta a ponta. difundi
do em uma sociedade em todas suas manifestag6es institucio-
nais e privadas, informando com este espirito todo o gosto, mo-
ralidade, costumes, principios politicos e religiosos e todas as
relag6es sociais, particularmente em sua conotagao moral e in-
telectual, o que implica, por fim, em um elemento de diregao e
controle, n5o necessariamente consciente. asta hegemonia cor-
responde a um estado de poder concebido na terminologia
marxista convencional como ditadura de uma clause '

Na realidade, Gramsci estava rompendo com o modelo esquematico ao

qual Lenin, no livro O fsfado e a rez;o/zzfao, havia reduzido a teoria do Es-

tado, restaurando-the uma flexibilidade e uma ressonincia cultural mui-

to maiores. O poder de classe poderia agora ser visto nio mais como

" Ver, especialmente, A. Gramsci, IJ maferialfsmo stoNeD (I'urim, 1955). Meu italiano
6 fraco demais para oferecer tradug6es. Silo aquia admir6vel anglise de Gwym Wi-
lliams, "The concept of 'egemonia ' in the thought of Antonio Gramsci", Jotfmai of fhe
H£stoW o# Ideas, XXI, 4, out./dez. de 1960, pp. 586-99. Ver tamb6m H. Stuart Hughes,
Conscfolisness and society(1959), p. IOle ss.
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uma mera ditadura mal disfargada, mas em formas muito mais subs e

penetrantes e, conseqtientemente, compulsivas .

Ngo posso afirmar o quanto os conceitos de Gramsci superam ple-
namente as dificuldades inerentes ao modelo marxista de poder de clas-

se, mas certamente nio cont6m nenhuma autorizagao para seu emprego

a maneira de Anderson e Nairn: um esfado de ;zegemonia n8o pode ser re-

duzido a uma propensao adjetivadora associada a uma clause. A antiltese

da hegemonic de uma classe pareceria ser, n&o o corporativismo de uma
outra classe. mas o estado de ditadura nua de uma classe que nio disp6e

de recursos culturais, ou de maturidade intelectual, para deter o poder

de outro modo(ou deja, o que Gramsci chamou de "Estado forma" ou
'estatolatria", uma condigao que ele sugeriu seguir-se a Revolugao Rus-

so). Estritamente, a canceito pode ser somente relacionado ao coder de

Estado, sendo inaplicavel a uma classe subalterna a qual, pda natureza

de sua situagao, nio pode dominar o ef/zos de uma sociedade. Talvez haja

a possibilidade de uma classe subordinada se preprzrfzr para a hegemonic,

gabaritando-se para tal ao exercer uma influ6ncia crescente sobre a vida
intelectual e moral de uma nagao atrav6s de suas instituig6es educacio-

nais, por keio do controle dos 6rgaos de governo local, etc. Por6m, isto
claramente se adequa mais a tentativa de mediagao de um partido politi-

co(tal coma o PCI)," substituindo-se pdfs a clause e, de repente, entramos
em um contexto muito diferente da confiante dominagao de classe suge-

rida por egemo?zfa. O mfximo que estamos habilitados a dizer 6 que uma
clause subalterna pode apresentar uma hegemonia embrioniria, ou exer-
c6-la em areas muito limitadas da vida social.

N. dos T.: Thompson refere-se ao extinto Partido Comunista Italiano, que, no
seu dltimo congresso deu origem ao Partido Democrgtico da Esquerda e ao Movi-
mento de Refundagao Comunista.
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O perigo inerente ao aceite de novos termos 6 o de sermos levados

a supor que alguma explicagao radicalmente nova foi oferecida quando,

na verdade, sao, apenas, novos modos de descrever um co4unto de datos

ha muito familiar. E a nova descrigao nio confere o peso adequado, nio
s6 ao vigor socio16gico do reformismo britanico, mas tamb6m is suds

realizag6es reais. Ele 6 forte porque, dentro de seus grave.ssimos limited,

tem funcionado. Embora nio devamos jamais esquecer a prqegao da
sombra do imperialismo, a Gri-Bretanha tem fido uma sociedade com-
parativamente humana. Certos valores democriticos consolidados estio

longe de serem manifestos no mundo socialista. O poder de barganha dos
trabalhadores 6 forte, nio s6 em materia de salfrios mas tamb6m sobre um

largo espectro de demandas adicionais. A classe trabalhadora britinica

entrincheirou-se atrgs de uma densa rede de posig6es defensivas. E se, du-

rante tantas d6cadas, tem se recusado a movimentar-se por fora delas para

tomar uma postura ofensiva, isto nio se deve tgo somente a album conser-

vadorismo "c03:porativo", mas tamb6m a uma rejeigao ativa daquilo que

pareceu ser a linica alternativa ideo16gica estrat6gica, o comunismo.

(iv) Etta 6 a maid espantosa lacuna das teses de Anderson e Nairn. O

segundo conseguiu o impossivel: uma anatomia do trabalhismo,
em 25 mil palavras, durante os iltimos 50 anos, onde o comunismo,

como influ6ncia efetiva, sega ela interna ou externa, nunca aparece.;P lsto
6 o mesmo que escrever O mora"0 dos oe7zfos t££oa7zfes sem Hleathcliffe.9'

Nossos autores protestaram tanto contra a insularidade dos britinicos
que uma cegueira voluntariosa nublou-lhes a visio. Eles deveriam olhar

um maps. Aqui este a ilha e la, cruzando algumas milhas molhadas, es-

" Encontrei apenas uma mengao a sua influ6ncia interna: "ap6s 1941, com a alian-
ga sovi6tica, o comunismo entrou em moda", Nairn - 2, p. 37.

'" N. dos T.: Wilt/zerl7zg /ze&hts. Refer6ncia ao romance de Emily Bronte, escrito em
1847 e cujo personagem central 6 Heathcliffe.
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tgo os Outros Parses. Essas aguas por vezes forum atravessadas. Esse ci-

dade, Londres, n8o mica na Antfrtica mas tem fido, ao lado de Paris, Vie-

na e Praia, uma grande capital etzrop6ia. Em seu East End t6m aportado
levas e levas de refugiadas e trabalhadores imigrantes. As universidades

t6m chegado levas e levas de intelectuais emigrados. Por essay fguas de
la vieram, nos anos 30, ondas e ondas de refugiados do fascismo; por es'

sas aguas la foram, no inicio dos 40, ondas e ondas de tropes para ajudar
na libertagao da Europa do sul e do oeste e por essay aguas de la veio,
entre fins dos 40 e 50, uma onda a mats de refugiados do Leste Europeu

O comunismo 6 uma parte inextricgvel da hist6ria do trabalhismo

britinico nos tiltimos 50 anon. N&o posso esperar indicar aquia extensio

de sua irradiagao na vida intelectual e, igualmente, nas "grutas empe '
dernidas" do sindicalismo britinico. Nem mesmo creio que esta influ6n:

cia. em toda sua ambigUidade, ja tenha encontrado um int6rprete.

Aqueles de n6s que viveram tal experi6ncia jamais servo capazes de to-
mb-la com a distincia requerida pda anflise. Em um certo sentido, o
comunismo tem estado presente, desde 1917, como p61o oposto da ala

direita ortodoxa do trabalhismo. O anticomunismo forneceu uma apolo-

gia para a paralisia, uma capa ideo16gica para acomodag6es, os meios
principals pelts quais a social-democracia ortodoxa(algumas vezes em

ativa ligagao com empresarios, a imprensa popular ou o Estado) buscou

isolar a esquerda. As Brandes traig6es e retrocessos mats particular-
mente os posteriores a 1945(Bevin, Deakin, Gaitskell) foram acompa '

nhadas por um crescendo de propaganda e medidas anticomunistas
Em um outro sentido, o comunismo tem fido sempre o zzZte7" qo da

esquerda sindical e trabalhista. De um lado, 6 um erro elementar supor

que a influ6ncia politico e industrial do Partido Comunista Brit6nico - ou

seu prestigio intelectual - possa ser estimada com uma contagem de car-
teirinhas. Uma pista fundamental do circuito rompido entre teoria e pra'
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xis seri encontrada em album lugar dessa hist6ria quando os militantes
de 1920, seguindo as orientag6es de Lenin, agruparam-se nesse destaca-

mento isolado, com sua intensa vida interior, e ingressaram neste modelo

de auto-isolamento ja fixado pda SDF. Etta hist6ria 6 em si de grande
importancia, principalmente nos anos 30 d 40, b h8o ihenos relevante em

termos de conseqti6ncias intelectuais. E, de outro lado, a incompreensao

de Nairn diante da vacilagao estrat6gica e das ambigtiidades te6ricas da
esquerda trabalhista terra sido menor se tivesse examinado as relag6es

peculiarmente intimas - embora nem sempre cordiais - entre tal esquer-

da e o Partido Comunista. As grandes crises traumfticas da esquerda

nesses 30 ands tiveram seu lugar aqua- os expurgos sovi6ticos, Espanha,
pacto germano-sovi6tico, Praia, zhdanovismo, Revolugao Hilngara

mas, a despeito disto, a esquerda trabalhista e, mats especialmente, seus
sindicatos operaram, por longos periodos, com bases ideo16gicas e, em

alguma medida, organizacionais completamente externas ao Partido

Trabalhista. Estes bases foram mantidas pelo Partido Comunista em sua

imprensa, em seus sindicatos e na militincia no local de trabalho bem

como, de tempos em tempos, em organizag6es de fuentes populares mui-

to mais amplas.
A forma dessa relagao originou-se nio em alguma fraqueza nacio-

nal peculiar mas no condicionamento do contexto hist6rico e na insergao
da Grg-Bretanha dentro dele. Circunstfncias similares, tomando formas

diferentes, podem ser observadas nos Outros Parses. E, se excetuarmos a
Italia, a esquerda dos Outros Parses nio tem encontrado maiores facili-

dades para romper com este campo de forge ideo16gico e construir bases

independentes aut6nticas, livres nio s6 da infiltragao comunista mas
tamb6m das recriminag6es obsessivas e da autodramatizagao do van-

guardismo, tio freqtientemente presentes na tradigao trotskista. Houve

alguma esperanga, uma vez, que nossa Nova Esquerda pudesse, de ma-
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neira embrioni.ria, fazer exatamente into. E o "milagre" do CND, que foi
um fen6meno relacionado com a fa16ncia moral do PC ap6s 1956, real-

mente deu origem ao ressurgimento de uma esquerda £7zdependerzte. Foi

um moments hist6rico precioso e, a medida que o perdemos, foi uma
derrota irrestrita.

Derrotas acontecem. As velhas compuls6es ideo16gicas enfraque-

cem-se ano apes ano, e a chance pode voltar. Todavia a nogao de nossos

Primeiros Marxistas Brancos de que basta-lhes proclamar um
'marxismo" indefinido para a {tzfe/Z@enfsfa nativa abandonar seus ritos

empiricos primitivos e afluir em sua diregao para ser batizada nasce de

equivocos particularmente obtusos. Tem havido trgfico marxists nessas
costas ja ha algum tempo, digamos, 100 anos. Ele tomou muitas formal
Como um padrao de atragao e repulsa, o marxismo e o antimarxismo
permeiam nossa cultura, atingindo nosso movimento trabalhista tamb6m
de modo muito mais amplo do suposto por nossos autores. N8o preci-
samos insistir nas defici6ncias do marxismo da SDF e do PC. O movi-

mento caracteristico tem sido aquele onde centenas de milhares de pes-

soas no movimento operario passaram por algum typo de experi6ncia
educacional marxista para emergir depois de alguns amos -- desiludidos
com sua irrelevincia ou com seu carfter doutrinfrio -- em alguma varian-

te marxjsrz7zt ec16tica, articulada ou nao, temperada pelo idioma empirico.

Talvez 100 mil pessoas tenham passado pda SDF: virias vezes este ni3-

mero deve ter passado atrav6s da grande correia de transmiss&o do PC e

deus auxiliares.(As seitas trotskistas de hoje repetem, com maid intensi-

dade faccional, a mesma experi6ncia.) Se nossos autores deixarem suds

revistas parisienses por um momento e se avistarem com a gente real do

movimento operario, ido achar muitos deles um tanto mais sofisticados

do que os sempZjc{ conservadores de sua imaginagao.
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Vio se deparar, igualmente, com o encontro de tediosos obstfculos
no seu autoproclamado papel de f//zzmi leff. Quando Anderson afirma

que o "marxismo 6 o tinico pensamento que uniu rigorosamente a anflise

estrutural e a do desenvolvimento, que o marxismo 6 simultaneamente

pura historicidade(negagao de today as ess6ncias supra-hist6ricas) e fun-

cionalismo radical(as sociedades sio totalidades significativas)",9: ele
provoca, mesmo entre os bem dispostos, a vontade de fazer moucos os

ouvidos. Quando Nairn aclama o marxismo coma "ao mesmo tempo a
doutrina natural da classe trabalhadora e a epitone do lluminismo com

as maid altas etapas do pensamento burgu6s em uma nova sir\tese"," a

plat6ia iomega a arrastar os p6s e a tossir. Este g um oei;za pa& ezzropeu. Ja
vimos nio s6 a chuva que o novo Deus levou a Outros Parses, bem como

o trovio e o relampago - o maldito de/uge. Por maid de uma geragao, os

intelectuais brit6nicos t6m feito um pouco mais a16m de apresentar proje-

tos para a arco.

Nossa cultura intelectual 6 sensivel aos conceitos marxistas

por centenas de formal. Algumas das mais importantes posi-

g6es da reagao estabelecida foram erguidas na po16mica com o marxis-

mo. A crise de confianga no comunismo langou uma substancial parte da

zfeZZ8e7zfsfzz de esquerda dos ands 30 de volta ao refagio dos velhos pa-

dr6es de recuo cultural estabelecidos na 6poca da Revolugao Francesa.

Mas, de forma alguma, todos daquela geragao intelectual e ainda muito

menos aqueles do desencanto de 1956 -- assumiram os padr6es da omis-

V

'Portugal and the end of ultra-colonialism", NLR, 17, p. 113. Nio pretendo fazer
uma critica gerd deste estudo, executado com grande habilidade.

" Nairn - 1, p. 43.
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sio. Ao contrario, nossa vida intelectual manifesta, em relagao a esquer-

da, um estranho ecletismo marxlsa zf uma(assistematica, e is vezes, mal

articulada) submissio de um marxismo residual ao idioma empirico

Qualquer novo rzf/zoo marxista, chegando a estas plazas, deve esperar

encontrar, n5o apenas uma oposigao muito bem informada, mas tamb6m

um questionamento profundo da parte daqueles dispostds a Ihe dar al-
guma audi6ncia. E os examinadores t6m, em particular, o direito de per-

guntar em que pontos esse novo marxismo se distingue do de ide61ogos
stalinistas e p6s-stalinistas.

Enfim, Rode ser litil isolar certos problemas te6ricos relativos ao
marxismo e a hist6ria levantados neste artigo. Os mais importantes pro-

blemas encontrados se referem a um modelo do processo hist6rico que,

sem diivida, derivou de Marx. Embora nossos autores tenham criado

algumas dificuldades por sua pr6pria conta, por causa de sua formagaa
hist6rica imperfeita ou de sua abordagem superesquematica, outras fra-

quezas parecem ser inerentes ao pr6prio modelo. Delay, podemos exa-

miner as seguintes: a questao do modo correto de emprego de quaZquer

modelo, a metffora da base e superestrutura, a dificuldade na costumei-

ra representagao do proceSSQ "econ6mico", o conceito de clause e os pro '
blemas levantados por um modelo teleo16gico vocacionado para ques-

t6es do poder. Uma vez que cada um deles foi levantado ao longo do
percurso, podemos proceder agora com um minimo de exemplificagao

(i) Um modelo 6 uma metifora do processo hist6rico, indicando suas

panes significativas, a forma pda qual est8o inter-relacionadas e a

forma pda qual mudam. Por um lado, a hist6ria se mant6m irredutivel:

permanece sendo tltdo o que aconteceu. Por outro, a hist6ria n&o se torna
hist6ria at6 que haha um modelo. A partir do momento em que as mats

elementares noq6es de causa, processo ou padronizagao cultural entram
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em cena, album modelo 6 adotado. Sera bem melhor se for explicitado.
Mas no momento de sua explicitagao comega a petrificar-se em axiomas.

Nada 6 mais ffcil do que levar um modelo afZ o proliferante desenvolvi-

mento da realidade, dele selecionando apenas as evid6ncias que estive-

rem em conformidade com os principios seletivos. Sugeri que foi isto o

que Anderson fez com a Revolugao Inglesa. Quake se pode ouviro esb

ramento das texturas hist6ricas quando a vestimenta dos eventos ingle-

ses("lenten parclalmente carting;enter mas predomitzanfeme zfe inteligiveis")
6 forgada a cobrir o peitudo modelo de Z,rz Rgz70Zzffi07z Frfzzzgrzfse. Ao final,

com algumas costuras rompidas, o trabalho 6 levado a cabo. Sempre
pode ser feith. E, ainda, se os primeiros marxistas tivessem se obcecado

menos com a Revolugao Francesa, e se preocupado mats com a Inglesa, o

proprio modelo poderia ser diferente. Ao inv6s de um moments de
climax, "a" Revolugao, n6s poderiamos ter tido um modelo mais cumu-
lativo e referido a 6poca em causa, com mais de uma transigao critica.9s

Um perigo ainda maior 6 que um modelo, por maid flexivel que
sqa o seu emprego, predisp6e para que se olhe apenas para cerfos fen6-

menos, e para examinar a hist6ria pdas co t4ormfdades ao passe que 6 pos

sivel que a evid6ncia descartada esconda novos significados.

Devemos, portanto, prescindir dos modelos? Se o fizermos, deixa-

mos de ser historiadores, ou nos tornamos escravos de algum modelo
escassamente conhecido de n6s mesmos, lotado em alguma area inaces-
sivel de preconceitos. A questao 6, ao inv6s disso, como utilizar um mo-

delo com propriedade? A resposta, contudo/ nio 6 simpler. Mesmo no

memento de emprega'lo, o historiador precise saber encari-lo com um
ceticismo radical e manter-se aberto a respostas para evid6ncias para as

quais n8o tenha categorias. Na melhor das hip6teses - vistas is vezes nas

93 N. dos T.: Ver, nessa coletanea, "Modos de dominagao e revolug6es na Ingla
terra
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cartas de Darwin ou Marx - devemos esperar por um delicado equililbrio

entre os procedimentos sintetizadores e os empiricos, uma disputa entre
o modelo e realidade. Esta 6 a tensio criadora no coragao do processo

cognitivo. Sem esse dia16tica, o crescimento intelectual nio acontece

Tal dia16tica esb sempre se traduzindo em desequiHbrio. Nio po-
demos levar nada adiante sem aceitarmos um modelo aproximado como

suporte de nosso trabalho. E o /zibffo do modelo em tornar-se tgo forte,

quase sempre reforgado por determinag6es ideo16gicas, se torna imper-
mefvel a critica empirica. Ou, sob o impacto de um "grande cato" ap6s

outro, ele se desintegra completamente e erramos, entao, em mares de

fen6menos nunca antes navegados. A tradigao marxista se dividiu em

ambas direg6es. Por um lado, vfrias ortodoxias em competigao, todas

das esquematicas; por outro, destrogos e lastros de um sistema que
aderna em aguas empirical. iE geralmente verdade que muito poucos,

neste pals, examinaram com suficiente audicia e persist6ncia, o quanto

pode ser valioso -- nio revisar nem consertar -- mas tentar uma reestrutu-

ragao radical do modelo.

(ii) Eu sugeri, em 1957, que um dos pontos cruciais da questao deveria
ser buscado na inadequagao do modelo de base e superestrutura.

Ngo tenho a menor ilusio quanto is minhas incurs6es na teoria terem

fido hibeis ou originais. Reivindico apenas uma certs obstinagao: milha-

res de n6s percorreram esta estrada intelectual, mas muito poucos deixa-

ram mapas claros ou sinalizaram os falsos desvios
O intercurso dia16tico entre ser social e consci6ncia social - ou entre

'cultura" e "zz4o-cultura"os este no coragao de qualquer compreensao do

H Ver "Socialism humanism", New Reasoned, 1, 1957. . . ..... . . ,, .

9s Ver a minha discussio de "The long revolution", de Raymond Williams, nLK,
9 e lO
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processo hist6rico dentro da tradigao marxista. Porventura deslocado,
esvaziamos essa tradigao completamente. Quando alcangaram este ponto

da estrada, meus colegas, geralmente, ou abandonaram a tradigao(mas

eu nio posco ver nenhum outta que compreenda etta dia16tica), ou pro-

curaram sofisticar o modelo(todavia, nio obstante a 6nfase nas comple

xidades, etc., o modelo continua a produzir resultados equivocados)
Portanto, estamos parados.

lsto pode ocorrer porque estamos lidando com um pseudoproble-
ma. A tradigao herdou uma dia16tica que 6 correta mas a metffora mec6-

nica atrav6s da qual se expressa 6 errada. Esta metffora da engenharia de
construgao(semelhante is metfforas de compartimentos e termos de

construgao apreciados por albums soci61ogos) deve ser, de qualquer
modo, inadequada para descrever o fluxo do conflito, a dia16tica de um

processo social mutante. Uma metffora do reino vegetal("etta id6ia
este radicada neste contexts social" ou "floresceu neste clima") 6, mui

tas vezes, mais funcional, ja que incluia nogao de crescimento organi-

co, tal coma as metfforas bio16gicas fazem is vezes(as "simbioses",
'escleroses", etc., de Anderson). E mesmo que continued excluindo a

dimensio huma7za, as iniciativas da culture humana, a dificuldade(se

seguimos a metffora vegetal) nio 6 que a irvore nio possa pensar so

bre isso, mas sim que, caso pensasse, seu pensamento nio poderia mu-
dar -- nem imperceptivelmente - o solo onde este enraizada. Enfim, a

dia16tica da dinfmica social nio pode ser vinculada a uma metifora
excludente dos atributos humanos. S6 podemos descrever o processo

social- coma Marx mostrou em O 18 for marlo - escrevendo hist6ria. E,

mesmo assim, terminaremos apenas com um relato seletivo de um pro-

cesso particular.
Today as metgforas Comumente oferecidas t6m uma tend6ncia a

conduzir o pensamento para modos esquematicos e distantes da intera-
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gao ser-consci6ncia. Em todo caso, quao dtil tem fido o modelo base-
superestrutura para o exame de todos os "grander datos" do s6culo XX:
nacionalismos ocidentais ressurgentes, nazismo, stalinismo, racismo?

Embora oferega um ponto de partida, a anilise real desses fen6menos
tem de tomar formas muito diferentes daquelas onde a "superestrutura '

geralmente se apresenta para interferir de maneira totalmente impr6pria

junto a sua "base". O modelo tem, de cato, uma tend6ncia embutida para
o reducfonfsmo, e 6 assaz evidente em Anderson:

os termos ideo16gicos com que a luta foi conduzida eram so-
bretudo religiosos e, em conseqti6ncia, at6 maid dissociados das
aspirag6es econ6micas do que idiomas os politicos normalmen-
te sio".'

e nio menos evidente em Nairn:

a consci6ncia real 6 mediatizada atrav6s do complexo das su-

perestruturas, apreendendo o que shes 6 subjacente apenas de
modo parcial e indireto

O reducionismo 6 um lapse na 16gica hist6rica atrav6s do qual
eventos politicos ou culturais sio "explicados" em termos da afiliagao de
clause dos stores. Quando uma conexao, ou relagao causal, se estabelece

entre eases eventos(na "superestrutura") com uma certa configuragao de

interesse de clause(na "base"), entio se pensa que exig6ncias de explana-

gao hist6rica - ou pior, de avaliagao - sejam satisfeitas caracterizando-se
essay id6ias ou eventos como burgueses, pequeno-burgueses, proletarios

etc. O erro do reducionismo nio consiste em estabelecer essas conex6es

mas em sugerir que as id6ias ou eventos sao, em ess6ncia, cz mesma cozsa

Orljg£ns,P 28
" Naim - 1, p. 44.
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que o contexto causal; que id6ias, crengas religiosas ou trabalhos de arte,
podem ser reduzidos (homo se reduz uma equagao complexa) aos "reals'

interesses de classe que expressam.

Mas pelo cato de conhecermos o contexto causal onde um evento

hist6rico se desenvolveu nio se segue que tal evento possa, entao, ser

explicado ou esclarecido em termos causais. Deve-se prestar atengao a

autonomia dos eventos polilticos ou culturais, os quaid, entretanto, sio

causalmente condicionados por eventos "econ6micos". Uma psicologia

que reduza a infinita variedade de express6es sexuais(do amor plat6nico

ao estupro nos pantanos Tomney) a "sexy" nos diz judo e nada. E uma

hist6ria e uma sociologia a reduzir continuamente uma superestrutura a

uma base s8o salsas ou tediosas. A Velha Corrupgao permanece Velha

Corrupgao. Os conflitos religiosos da Revolugao Inglesa nio foram
'aspirag6es econ6micas" diluidas em ilus6es, mas conflitos sobre a auto-
ridade e a doutrina da lgreja. Nio entenderemos a intensidade do con-

flito, a tenacidade dos autoritfrios nem a energia dos puritanos a me-

nos qual entendamos qual esp6cie de gente des eram e, em conseqti6n-
cia, o contexto s6cio-econ6mico. Mas a mediagao entre "interesse" e

'crenga" nio se dave atrav6s dos "complexos de superestruturas" de

Nairn e sim por meio do pr(iprfo poz70. Os puritanos nio apreciavam a

autoridade da lgreja porque eram pessoas que ja haviam dispensado a

autoridade do Estado nas subs vidas praticas. E os autoritfrios defen-

deram a lgreja Estatal com tamanha tenacidade porque sentiram que

seu sffzfz,fs e poder -- toda uma maneira de ordenar a vida - estavam es-

capando de subs m8os e precisavam ser defendidos em algum momen-

ts. Se queremos compreender essa mediagao ngo precisamos de uma
metifora extraordinariamente desajeitada e irrelevante, mas de uma

psicologia social sutil e sensilvel.
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(iii) O problema 6 encontrar um modelo para o processo social que

permita autonomic a consci6ncia social num contexto onde, em
6.ltima instincia, foi sempre determinada pele ser social. Pode album

modelo abarcar a dia16tica humana singular pda qual a hist6ria nio apa'

rece de maneira voluntariosa ou fortuita, nem determinada(no sentido

de ser enquadrada por leis necessirias do movimento), nem i16gica (no

sentido de que se pode observer uma 16gfca no processo social)?

O que todos fizeram, tudo into foi intencional, pris os homens
o fizeram com intelig6ncia; nio era destiny, pris o fizeram por
escolha; nio era por acaso, pois os resultados de seu modo de
amir s5o perpetuamente os mesmos'

Mas tamb6m, como Vico igualmente labia, nio era uontfzde, porque o re-

sultado foi "completamente oposto... aos fins particulares a que os ho-

mens haviam se proposto".9s "Essen senhores todos careceM 6 de dia16ti-

ca", explodiu Engels quando, nos seus illtimos anon, procurava revisar o

modelo esquematico por cuJO estabelecimento ele, mais do que Marx, foi

respons6vel:

des nunca v6em nada a16m de, aqui, causa, ali, efeito. Que isto
6 uma abstragao vazia, que this oposig6es polares e metafisicas
s6 existem no mundo real durante as crises, enquanto que o

vasto processo global procede de forma interatix-a(embora, de
forgas muito desiguais, o movimento econ6mico 6 de longe o
maid forte, maid elementar e mats decisive) e que aqui tud? 6
relativo e nada absoluto - into des nem principiam por ver '

O problema aqui6 de dots tipos. O primeiro nio concerne tanto a
validade do modelo mas a sua funcionalidade. Se o "movimento econ6-

AI foblography of Gfanbafff$fa Vfco(Cornell, 1944), p. 55
Selected correspotzdence, p. 484.
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mico" 6 impelido para uma area de causagao 61tima, entao, tal coma a
primeira causa de Bacon, pode ser esquecido na empiria. Se n6s o rele-

gamos a determinagao decisiva(e entio apenas na acepgao de que rela-
g6es produtivas acarretam certas fontes de conflito caracteristicas e irra-

dicaveis, bem como certos limites que a evolugao social n5o pode trans-

cender), entio pode-se perguntar sabre o quanto ainda - exceto nos me-

mentos de transigao entre 6pocas hist6ricas este modelo tem alguma
relev6ncia real

Suponhamos contextos de 6poca - feudal, capitalista, socialista -

dentro dos quais sio possiveis uma variedade sem fim de formal de po-

der de Estado, modificag6es das relag6es sociais, etc. Nunca podemos

advinhar sua extensgo e diversidade porque, sendo a hist6ria rica como

6, nio se pode jamais esgotar as possibilidades. Por6m, apesar do niime-

ro de variantes ser infinito, s6 o 6 dentro das categorias de "esp6cies'

sociais. Da mesma forma que, embora possa existir um n6mero ilimitado
de permutag6es de ragas de cachorros, e de cruzamento de ragas, todo

cachorro 6 canino(des cheiram, latem, bajulam os humanos), de tal

modo que todos os capitalismos permanecem capitalistas(nutrem valo-

res aquisitivo; dada sua natureza, precisam explorar o proletariado; etc.)

A transmutagao de uma esp6cie para outra 6 o que chamamos de revolu-

gao.:" Mas quando n6s estamos(coma historiadores) no meir de um pe-

rilodo hist6rico, as caracteristicas de uma 6poca podem, para n6s e para
as gerag6es do memento, calf na insignificancia se cotejadas com as par-

ticularidades locais. Para as pessoas, o que importava nio era o cato de

ser um capitalismo, mas se era um capitalismo cruel ou toleravel, se os

homens eram arremessados em guerras, se estavam sujeitos a inquisig6es

Uso estas imagers apenas para prop6sito de analogia. f claro que a metifora de
esp6cies introduz novos enrigecimentos e perigos.
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e pris6es arbitrgrias, ou se era permitida alguma liberdade pessoal e de

organizagao.

A fim de seguir este pensamento, fui a16m do garantido, pois nio

suponho(nao maid a16m do que Engels) que o "movimento econ6mico '

sqa operative somente coma uma sensagao de 6poca. Este aio tempo

todo, nio apenas conferindo nitidez a uma 6poca, como tamb6m is for-
mas caracteristicas do conflito e do desequilfbrio social no amago dessa

6poca. Todavia, uma segunda dificuldade se levanta em relagao a repre '

sentagao usual do terms "econ6mico". Uma parte disco, suficientemente

compreendida, 6 a assimilagao crud das forgas produtivas e das relag6es

produtivas, cujo apogeu foi alcangado com Stalin. Contudo, mesmo se
efetuarmos uma clara distingao, a nogao de relag6es econ6micas(oposta

is de relag6es sociais, morris, culturais) se revela coma uma categoria
analitica e ngo coma uma distingao que possa ser confirmada pda obser-

vaga.o empirica

Produgao, distribuigao e consumo nio sgo apenas plantio,
transporte e alimentagao,'mas tamb6m seu planqamento, orga-
nizal;ao e desfruto. Faculdades imaginativas e intelectuais n5o
est8o confinadas na "superestrutura" e erigidas a parter. da
base" das coisas(incluindo homers-coisas)- Elam estate jqplici-

tas no ato criativo do trabalho que faz o homem homem

Antrop61ogos e soci61ogos ja demonstraram suficientemente os

complexos entrelagamentos das relag6es econ6micas e n5o-econ6mtcas
na maioria das sociedades e a interface das satisfag6es econ6micas e cul-

turais. Aqueles historiadores que conseguiram escapar das armadilhas

de Ecorzomic History Repiezlp(ou de ]Marxism Today) est2o comegando a

convergir para este ponto. At6 o fim do s6culo XVlll, o povo comum de
Franca e Inglaterra aderiu a um profundo sentimento de "economia mo-

'Socialist humanism", loc. cit., pp. 130-1
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ral", onde a samples nogaa de um "prego econ6mico"(isto 6, a dissocia-
gao entre valores econ6micos de um lido e obrigag6es morais e sociais de

outro) para o trigo constituia um ultraje a sua cultura. E alguma coisa
delta economia moral resiste em panes da Asia e Africa at6 hoje. A16m

do maid, na Inglaterra, durou 200 anos o conflito para subjugar o opera-

riado a discipline dos estimulos econ6micos diretos, sendo que o hugo

nunca foi mais do que parcial.

As pr6prias categorias econ6micas, a nogao de ser po$sfvel isolar as

relag6es sociais econ6micas das nao-econ6micas, de que todas as obri-

gag6es humanas podem ser dissolvidas, exceto o vinculo com a moeda

corrente, foio produto de uma base particular da evolugao capitalista.
Caudwelll ': descreveu o movimento sob um aspects:

'enquanto que, na$ primeiras civi]izag6es,[a] re]agao entre os
homens 6 consciente e clara na cultura burguesa, este disfargada
tanto como um sistema livre de relag6es compuls6rias predo-
minantes quanto como um sistema que cont6m somente rela-
g6es inocentes entre os homens e uma coisa... Autonomizando
se de toda restrigao social, pareceu justificado ao burgu6s o ato
de reter esta 6nica restrigao - a da propriedade privada -, pois
isto nio Ihe parecia absolutamente uma restrigao, mas um inalie-
nfvel direito do homem, o direito humano fundamental"

E mats

'em todas as relag6es burguesas particulares, 6 caracteristico
que a ternura seja totalmente expelida porque a ternura s6 pode
existir entre as pessoas, e no capitalismo todas as relag6es pare-
cem ser entry o homem e uma mercadoria... O homem este

'': N. dos T.: Caudwell, Christopher. Novelista, critico litergrio e ensafsta ing16s
nascido em 1907 e falecido em combate na Guerra Civil Espanhola em 1937. Ligado
ao Partido Comunista da Gra-Bretanha, foi um dos pioneiros da critica litergria mar-
xista de lingua inglesa. Exerceu forte influ6ncia entre jovens futuros historiadores,
como Eric Hobsbawm e o pr6prio Thompson.
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completamente livre, exceto do pagamento do dinheiro. Este 6 o
carfter manifesto das relag6es burguesas".''

Deste movimento podemos deduzir um contramovimento, que de cato

surgiu com plena expressao na grande critica romintica do capitalismo

(um dos t6picos do livro de Williams, Cwlftzre and society): de coma os

homens que se encontravam no universo tangivele mental da "economia

politica", da qual nio parecia hover escapat6ria, rebelaram-se contra as
conseqti6ncias desta racionalidade desumanizada em Rome de valores
inconfessos e obrigag6es humanas sagradas.

Marx e Engels, contudo, tomaram esta economia politica como seu

antagonista direto e adentraram suas pr6prias categorias de anilise com
vistas a derrubg-la. Foram inevitavelmente marcados pelo confronto

Nio nos primeiros manuscritos filos6ficos de Marx(que partilham mui-

tas posig6es romanticas), mas no seu pensamento maduro, onde o ho-
mem ecotz6mfco revoluciongrio 6 oferecido como antitese do homem eco-

n6mfco explorado. Mas, em primeiro lugar, isso era deduzir demais a par-

tir de uma base particular da evolugao capitalists. Modos de exploragao
variaram enormemente, nio apenas entre uma 6poca e outra, mas em
momentos diferentes no interior de cada uma delay. Nio podemos ler

Marc Bloch e sair com a visio de que a exploragao feudal era, sqa qual

for o sentido contemporaneo, principalmente econ6mica e oposta aquela

militar, politica, etc. No s6culo XVlll, na Inglaterra, os trabalhadores ma-
nufatureiros, mineiros e outros eram muito mais conscientes de serem

explorados como consumidores pelos capitalistas agrgrios e pelos atra-
vessadores do que por seus pequenos empregadores atrav6s do trabalho
assalariado. E, nesse pals, as explorag6es culturais e dos consumidores

hole sio tio evidentes quanto a exploragao "no coragao da produgao", e

C. Caudwell, Studies in a dying c fZft£re (1938), pp. 101 e 151
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talvez maid provaveis de irromper na consci6ncia politica. Em segundo
lugar, 6 necess6rio ser cauteloso no ato de pensar um movimento
econ6mico" oposto a um movimento cultural, moral, etc. Quando

William Morris'" juntou a critica romfntica a marxista e escreveu sabre a

'baixeza moral mata" do sistema capitalista, nio descreveu uma super-
estrutura moral derivada de uma base econ6mica. Ele quis dizer - e de-

monstrou amplamente seu significado - que a sociedade capitalista esta-

va fundada sobre formal de exploragao simlf/ffznerzme zfe econ6micas, mo-

rris e culturais. Tome a relagao produtiva essencial e determinante

(propriedade privada dos meios de produgao e produgao para a lucio),

gere-a e ela se traduz ora num aspects(trabalho assalariado), ora noutro
(um ethos avarento) e agora em maid um(a alienagao de certas faculdades

intelectuais como sendo desnecessirias ao trabalhador no seu papel pro-
dutivo).

Mesmo que "base" nio fosse uma metffora inadequada, teriamos
de acrescentar, seja qual for seu significado, que nio 6 apenas econ6mica

mas tamb6m humana -- uma relagao humana caracteristica, involuntari-

amente contraida no processo produtivo. N5o estou questionando o cato

deste processo poder ser descrito em linhas gerais coma econ6mico e,

entao, o de podermos concordar que o "movimento econ6mico" mos-
trou-se o "mais elementar e decisivo". Contudo, minha incursio nas de-

finig6es pode ter aldo a16m de interesse sem6ntico se doin pontos sAo le-

vados em consideragao. Primeiro, no curio real das anglises hist6ricas ou

socio16gicas(bem coma political) 6 de grande importancia lembrar que

os fen6menos sociais e culturais nio correm atrfs do econ6mico apes

tonga demora; estate, na sua origem, imersos no mesmo nexo relacional.

Segundo, ao passo que uma forma de oposigao ao capitalismo se constr6i

'" N. dos T.: Tema do primeiro livro de Thompson, intitulado W{J/iam Mlorr£s

ronlanfic to rez;oZlffionaW (Merlin Books, 1977).
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sobre o antagonismo econ6mico direto - resist6ncia a exploragao deja

como produtor seja como consumidor -, outra forma 6, exatamente, re-
sist6ncia a tend6ncia mata do capitalismo em reduzir todas as relag6es

humanas is definig6es econ6micas. As duds estate, de cato, inter-
relacionadas, mas, de modo algum, nio este dado qual das duas seri, ao

final, a maid revolucioniria. Sugeri que uma forma de ler o movimento

da classe trabalhadora durante a Revolugao Industrial seria a de um mo-
vimento de resist6ncia a anunciagao do homem econ6mico. A critica ro-

mintica 6 outra esp6cie de resist6ncia, com implicag6es revolucionirias.
A mais recente e longa luta para conquistar servigos de bem-ester huma-

nos 6 parte do mesmo profundo impulso anticapitalista embora o capita-
lismo avangado tenha exibido uma grande capacidade de assimilar suas

press6es."s "A mis6ria do mundo 6 econ6mica", Caudwell escreveu,
mas into nio significa que ela seja dinheiro vivo. Este 6 um erro bw-

gu6s". iE um euro no qual os marxistas estio excessivamente dispostos a
incorrer. E na conclusio de seu estudo acerca do "Amor", Caudwell ar-

gumentou talvez de modo muito sim6trico que:

6 como se as relag6es amorosas e econ6micas tivessem se
agrupado em dais p61os opostos. Toda a temura n5o utilizada
dos instintos do homem em um palo e as relag6es econ6micas no
outro. reduzidas a revelar os direitos coercitivos is mercadorias.

Etta segregagao polar 6 fonte de uma terrivel tensao, e
dang nas-
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os artigos recentes do prof. Richard Titmuss.
" Caudwell, op. cit., p. 157
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Porque, esporadicamente, os homens ngo desejam apenas satisfag6es di-
retamente econ6micas, mas tamb6m livrar-se do grotesco disfarce

'econ6mico" imposto pele capitalismo para entio reassumir uma apa '
r6ncia humana.

(iV) Nio ha diivida de Anderson poder, casa refletir, aceitar algumas

deltas sugest6es. O tata de ele reconhecer as inadequag6es do

modelo pode ser percebido na 6nfase nas complexidades, tanto quanto
nas observag6es regis e nas sutilezas de seu manuseio dos fen6menos

politicos. Onde ele e Nairn sio mais esquematicos 6 no uso do conceito
de cZasse. Essay classes que, por s6culos inteiros, sio recrutadas, enviadas

para manobras, marchando de ama para baixo por parses inteiros, osten-

tam pouquilssima relagao com as pessoas reais reveladas pelos arquivos,
ou com os transeuntes nas mas a nossa volta. E um jogo hist6rico conta-

giante: discutindo seus trabalhos, me descobri hipostaziando identidades

de classe -- Brandes atribuig6es personalizadas de aspirag6es ou de von-

tades de classe -- que sabemos ser, na melhor das hip6teses, expressao

metaf6rica de processos mais complexos, geralmente involuntfrios.
Ngo se pode objetar o uso, nas ocasi6es adequadas, desta esp6cie

de metifora personalizada. E a atribuigao ctzmuZaffoa, nos deus escritos,
de identidade, vontade, e, at6 mesmo, de nog6es de um destino particu-

lar que levantam suspeitas. Quando, ao se discutir clause, algu6m se en-
contra muito freqtientemente comegando fuses com "ela", 6 hora de re-

colocar-se sob album controle hist6rico, ou entgo corre-se o risco de se

tornar escravo de suas pr6prias categorias. Os soci61ogos que pararam a

maquina do tempo e, com uma boa dose de pretensao e mau humor con-
ceitual, desceram a casa de maquinas para dar uma olhadela, nos conta-

ram que em nenhuma parte puderam localizar e classificar uma clause.

Apenas podem encontrar uma multid8o de pessoas com diferentes pro-
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fiss6es, rendas, hierarquias de sfzzfz£s e tudo o mais. Decerto, t6m razao,

uma vez que a classe nio 6 esta ou aquela parte da mfquina, mas sim a

ma7zeira pe/zz qzzaJ zz m6quina tuba/ha uma vez colocada em movimento, nio

este ou aquele interesse, mas a.picfao de interesses o pr6prio movimen-

to, o calor, o ruido estrondoso. Classe 6 uma formagao social e cultural

(freqiientemente adquirindo expressao institucional) que nio pode ser
definida abstrata ou isoladamente mas apenas em termos de relagao com

outras classes; e, em liltima analise, a definigao s6 pode ser feita atrav6s

do tempo, into 6, agro e reagan, mudanga e conflito. Quando falamos de

l£mzz classe, estamos pensando em um compo de pessoas, definido sem

grande precisao, compartilhando as mesmas categorias de interesses,

experi6ncias sociais, tradigao e sistema de valores, que tem dfsposf€ao

para se comportrzr como classe, para definir, a si pr6prio em suas agnes e

em sua consci6ncia em relagao a outros grupos de pessoas, em termos

classistas. Mas clause, mesmo, nio 6 uma coisa, 6 um acontecimento.'"

Se usarmos este controle(se continuarmos lembrando que clause

como identidade 6 uma metafora, l3til is vezes para descrever um fluxo

de relag6es), entia um dialogs muito atil pode se abrir entre os historia-

dores e aqueles soci61ogos dispostos a trocar novamente o cfmbio do

tempo de uma marcha para outra. Se nio o usarmos, temos instrumentos
cortantes de fio realmente assaz cego. Embora possamos imaginar uma

certa 16gica interna, um arco burgu6s que se estende do s6culo Xll at6

nossa 6poca, 6 raramente atil pensar a burguesia em termos tio tempo-

rais ao ponto de associar William de La Pole,'" Oliver Cromwell e mr.

" Estou repetindo a sugestao que fiz no prefacio a T/ze mak£tz8.

'" N. dos T.: De la Pole, William, duque de Sufkolk (1396-1452). Membro de uma
familia de comerciantes, cortesio do reinado de Henrique VI, executado por uma
suposta traigao que teria levado a perda da Normandia.
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Edward Heath.'09 Mas o emprego de Nairn e Anderson do conceito de
classe trabalhadora" faz exatamente into: de 1790 a 1960, somos carre-

gados de ponta a ponta pelo pronome impessoal, supondo-se uma classe

com uma composigao socio16gica maid au ments imutivele(depois de

1832) com a mesma cultura coletiva hermeticamente fechada. Hd conti-

nuidades e semelhangas familiares, mas, para a maior parte dos objeti-

vos, nio sio as semelhangas de 6poca, mas as descontinuidades, quem

exige anflises mais aprofundadas. Em gerd, 6 razoavelmente fgcil alocar

palos sociais opostos em torno dos quais se congregam lealdades de clas-
se: um renf£e7" aqui, o trabalhador industrial ali. Mas em tamanho e forma,

estes grupos estio sempre em ascend:io ou declinio, sua consci6ncia de
identidade de classe 6 incandescente ou escassamente visivel, suas institui-

g6es sio agressivas ou se mant6m apenas pda forge do hgbito ao pasco

que, entre des, ha aqueles grupos sociais amorfos e sempre cambiantes

em cujo interior a linha de classe 6 constantemente desenhada e redese-

nhada, nests ou naquela diregao, referente a polarizagao deles, que expo '
radicamente se tornam conscientes de seus interesses e de sua pr6pria

identidade. A politica atem-se, muitas vezes, exatamente sobre este pon-
to: como a classe acontecerg? Onde a linha sera tragada? E o desenho dela

nio 6(homo o pronome impessoal induz a razio a aceitar) materia de
vontade consciente ou at6 inconsciente "dela"(da classe), mas o resul-

tado de habilidade politica e cultural. Reduzir classe a uma identidade 6

esquecer exatamente onde repousa a £zg2?zc£a, nio na classe mas nos ho-
mens

N. dos T.: Sir Heath, Edward. Lider do Partido Conservador em meados dos
aaas 60, posteriormente primeiro ministro (1970-74).
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(v) Uma restrigao final que, enquanto lia eases autores, adquiliu maid

forma ao inv6s de enh'aquecer-se, concerne, nio aquilo que o mo-

delo pretende explicar, mas aquilo ele ngo lava absolutamente em consi-

deragao. A preocupagao 6 com o poder e, para fins de anilise poll.tica,
isto conv6m. Por6m, nem todos os fen6menos humanos podem ser assi-

milados a categorias de poder, ou de clause, e ja aqua parece hover uma

tend6ncia entre os marxistas em presumir que des podem ser assam as-
similados, ou devem s6-1o. lsto decorre das caracteristicas teleo16gicas do

modelo e da forma como 6 comumente empregado. A ambigao -- poder

da classe trabalhadora -- esb sempre la, em algum lugar adiante, e a his-

t6ria -- especialmente a da classe trabalhadora -- 6 avaliada somente em

termos da obtengao dente objetivo.

Esta 6 uma questao bastante ampla, mas tr6s comentfrios podem
ser feitos. Primeiro, a hist6ria n5o pode ser comparada a um t6nel por

onde um trem expresso corre at6 levar sua cargo de passageiros em dire-

gao a planicies ensolaradas. Ou entao, caso o sqa, geragao apes geragao

de passageiros nascem, vivem na escuridio e, enquanto o trem kinda este
no interior do tiinel, ai tamb6m morrem. Um historiador deve estar deci-

didamente interessado, muito a16m do permitido pelos teleologistas, na

qualidade de vida, nos sofrimentos e satisfag6es daqueles que vivem e
morrem em tempo nio redimido. A aboligao do trabalho fabril para me'

notes de ll anos ou a instituigao do div6rcio, bem como a do Penny Post,

mal podem ter afetado o modelo de poder; por6m, para aqueles que en-
tgo viviam, into pode t6-1os afetado de modo inexpressivo ou bem per-

ceptivelmente. No esquema de Nairn, as reformas sociais quake nio t6m
lugar, salvo como desvio de aspirag6es "hegem6nicas". Aquelas infle-
x6es maid subs na qualidade de vida n8o t6m espago album. Mas, segu-

ramente, qualquer visio maid madera da hist6ria(ou da realidade con-

temporanea) precisa, de alguma forma, combinar avaliag6es de ambos os
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tipos: dos homens coma consumidores de sua pr6pria exist6ncia mortal e
como produtores de futuro, dos homens como individuos e agentes his-
t6ricos, de homens sendo e tornando-se.''"

Segundo, ha outras coisas deixadas de lada. O modelo parece var-

rer impacientemente para longe experi6ncias e problemas sociais aparen-
temente muito pouco afetados pele contexto do poder de classe. Por

exemplo, a disciplina do trabalho usada na industrializagao parece ter

afinidades mesmo em contextos totalmente diferentes, deja ela imposta

pda ideologia wesleyana ou stalinista. Novamente, a escala das socieda-

des industriais avangadas - o investimento massivo e o escopo do con-

trole centralizado -- parece restringir certas esp6cies de iniciativas indivi-

duais e distanciar as pessoas do poder, qualquer que seja a natureza des-

te poder. Problemas delta esp6cie - e ha muitos deles - parecem produ-

zir somente fumaga e zumbidos furiosos num modelo de poder apto, tal

qual um computador, a responder apenas quest6es inseridas dentro da-

quilo que deus circuitos foram construildos para responder. O que vai mal

nos exemplos citados n2o 6 um modelo que insiste na dia16tica do ser
social e da consci6ncia social, mas um outro que insiste em que esta dia-

16tica s6 pode ser mediada pda classe social e adquirir sua significagao a

partir dela.
E, finalmente, nio escapou a atengao, at6 nesta ilya empirica, que a

tradigao marxista n8o ofereceu defesas muito efetivas contra uma obses-

lsto envolve a questao de julgamentos hist6ricos nio aparentes contingentes
(com o que se avalia? pode algu6m descobrir um ponto de vista "verdadeiramente
humana; emergente?), autorevelada. is vezes, na confusio sabre forgas hist6ricas
que surge. nos marxistas, coma "objetivamente progressistas", mas subjetivamente
muito asquerosas, ou vice-versa. Assim, Anderson (Origins, p. 29) analisa que a
imensa 'cargo ' de racionalidade da Revolugao foi detonada no a16m-mar", aceleran-

do o imperialismo mercantil, a economia escravista do Caribe, etc. Outros marxistas
t6m encontrado dificuldades em decidir se Jez;eJlers, sans-culotfes e outros eram forgas
'objetivamente" reacionirias. O problema 6 amplo demais para ser tratado aqui.
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sio pouch saudfvel pelo poder, tanto em termos intelectuais, na assimi-
lagao de todos os fen6menos a toscos acess6rios de clause, quanto em

formal mais "objetivas". Soa estridente a maneira pda qual nossos auto-
res martelam a "clause", e moldam fen6menos culturais a categorias das

sistas. Ha impiedade na sua recusa da experi6ncia inglesa, provocando

inquietantes lembrangas. lsso 6 mats facilmente encontrado em Nairn:

'des tenderam a uma impossivel e ut6pica rejeigao do capita-
lismo e do industrialismo(tal coma lZuskin e William Maris),
ou recuaram para a obscuridade e excgntricidade(homo os ro-
mancistas Meredith e Samuel Butler)"."'

Hf homens que ouviram este tom nos &ltimos 50 anos e que recuaram

para uma obscuridade, de cato, profunda. Foi contra este tom -- este som
de uma tranca encerrando a experi6ncia e a investigagao(e o eco maid

remote de ferrolhos ainda maid objetivos) que uns poucos de n6s pile

taram nossas copiadoras em 1956. Se 6 este o lugar onde estamos em

1965, entio o gafanhoto comeu nove anon. Mas se fosse assim, e se hou-

vesse album perigo desse tom ser confundido com a voz do humanismo
socialista, entao, se se chegar a isto, ha alguns de n6s que guarnecerao as

posig6es de 1956 uma vez mais.

Nairn - 1, p. 41
N. dos T.: Butler, Samuel. Poeta satirico ing16s (1621-1680) de grande popularida-

de no periodo.
Meredith, George. Escritor brit6nico (1828-1909); suas obras caracterizaram-se por

uma minuciosa anglise socio16gica e um estilo rebuscado, entre das se encontra The
frog c comedfatzs, de 1880, sobre a vida e a morte do socialista Lassalle
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NOTA SOBRE O TEXTO
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'As peculiaridades dos ingleses" foi publicado originalmente em

rhe Socfarisf Register, 1965, organizado por Ralph Miliband e John Saville

Eu recuperei alguns cortes editorais feitos no texto original. O ensaio

provocou uma longa replica de Perry Anderson, "Socialism and pseudo-

empiricism"(New Le$ Reolew, 35, janeiro-fevereiro de 1966, pp. 2-42).
Este ensaio divide-se em duas panes:(i) uma apaixonada refutagao de

dada uma das minhas critical e(ii) um contra-ataque dirigido ao "fazio '

e aa "populismo" das minhas id6ias. Embara este n6mero da Nem Le#
Rez;few("Storm over the left") tenha anunciado a continuidade da discus-

sao, que "se ampliaria para incluir muitas outras contribuig6es", essa

discuss8o nasceu mona. "Ningu6m" se apresentou para defender as mi-
nhas, e as de Andersen/Nairn tornaram-se a ortodoxia incontestada da

New Left Rmiew.

Eu nio respondia Anderson pdas seguintes raz6es. Primeiro, al-

guns dos meus aliados polilticos deixaram claro que viam-me como
agressor numa po16mica incompreensivel e divisionista no seio da

'esquerda". Eu n5o penso dessa maneira; se existe uma agressao, ela

N. do T.: Extraido de "A note on the texts". In: TZfpa&f@' a#£2eop &' a/%#f eiiOf. Nova
lorque, Montldy Review Press, 1978, pp. 403-4. Traduzido por LIGiA OSORiO SILVA.
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pode igualmente ser encontrada na exclusgo das paginas da revista de
muitos de seus fundadores, e na recusa tfcita de suas posig6es politicos.

Mas, de qualquer maneira, a teoria nio pode ser desenvolvida ou testada
sem critica, e critica deve incluir a identificagao direta, e de modo po-

16mico, das posig6es alternativas. Para quem tem respeito pdas id6ias, 6
dificil escrever sabre um ergo(ou o que se considera um ergo) sem adotar

um tom mais rispido. Eu espero sempre ter argumentado de modo na-
cional.

Eu nio respondi, em segundo lugar, porque nio achei que o artigo
de Anderson trouxesse novas quest6es significativas; e ele tamb6m nio

economizou no seu tom po16mico. Na primeira pagina, fui acusado de

paranoia e mi-f6". "Caricatura p6rfida e desrespeito" e "falsificagao

grosseira", e essas acusag6es foram destiladas em abund6ncia ao longo

das quarenta paginas seguintes, como peixe no kedgerre.' Estou certo de

que o peixe agradou muitos paladares, mas o arroz do argumento hist6-

rico pareceu-me uma pagoca requentada. O tom foio de algu6m ha mui-

to tempo cercado por um tratamento de muita defer6ncia: questioner a
sua autoridade tornou-se escandaloso.

Quando a primeira parte do ensaio de Anderson sua resposta is

minhas critical -- arenas tr6s pontos t6m interesse: a) eu concorde que as

caracterizag6es te6ricas da revoluga.o burguesa do s6culo XVll, nem a

mirha nem a dele, s&o adequadas. Parece-me ser esse o ponto fraco de

nossos ensaios. b) Pode ser verdade(coma ele diz) que o meu modo de

entender a "hegemonia" de Gramsci sqa inadequado. Sem dQvida, ele

tem mais autoridade do que eu sobre esse ponto. Entretanto, o problema

que concentra as minhas ateng6es permanece, qualquer que deja a leitura

que fagamos de Gramsci. c) No meu proprio ensaio, emprego o terms

N. do T.: Plato indiano

108



Nora sabre o texts

modelo" (coma Anderson indira de passagem) de um modo que, ago-
ra, eu rejeitaria. No entanto, penso que essen "modelos" imply.citos po-
dem ser detectados em Anderson, Nairn e em muitos outros escritos
'marxistas'

Quando a segundo parte do ensaio de Anderson o contra-ataque a

mim dirigido --, ache que foi melhor t6-1o deixado de dado naquele mo-
mento. Era uma montagem impressionista, composta de citag6es frag-
mentadas e fora de contexts(notadamente, na "Letter to Readers", colu-

na do The Nato Refzsoner); em alguns cason, citag6es mal feitas, em outros,

fuses isoladas, escolhidas em lugares diferentes e reunidas como se vies-

sem de um mesmo lugar. Nessa mistura maliciosa, estavam escondidas

dubs quest6es importantes: primeiro, a questao sobre a exist6ncia de al-

guma tradigao marxista na Inglaterra anterior a Anderson, o canter e as

fraquezas dessa tradigao, e, segundo, a questao do socialismo populists e

da politica da primeira Nova Esquerda. Eu trateia primeira questao em
,4 mfsZr a da feor£a. A segunda, vou discuti-la na introdugao do segundo

volume de Reasoning.
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