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E. P. THOMPSON

E. J. IIOBSBAWM

E. P. Thompson, historiador, socialista, poets, ativista, orador,
escritor -- em seu tempo -- da maid nina e po16inica prosa dente s6culo,

provavelmente gostaria de ser lembrado pelo primeiro terms dessa
lista. E, de rata, quando suas vfrias campanhas tiverem fido esqueci-

das, A jormafdo da cZasse operdrfa fngZesa, e muitos outros trabalhos

seus, ainda serge lidos com admiragao e inflamagao.

Tanto como historiador quanto na vida publica, Edward
Thompson prajetou-se cano um foguete. A jormaGdo, publicado em
1963 e escrito por um professor da area de educagao popular pratica-
mente desconhecido fora dos estreitos circulos da velha e da nova es-

querdas, foi instantaneamente reconhecido homo um clgssico e tornou-

se aquilo que foi certamente o maid influente livro de hist6ria oriundo

do radicalismo anglo-saxao dos anos 60 e 70. E ng.o s6 entre os radi-

cais, dina-se. Nos anon 80, Thompson era, de acordo com Arts cznd
hzz7zanfffes citation index, o historiador do s6culo XX maid recorren-
temente citado em dodo o mundi e um dos 250 autores maid freqO.en-

N. do T.: Originalmente publicado no jornal 7'he Independent, de 30 de agosto de
1994. Republicado em Radica/ Hfs£07y Rez7few, n ' 58, 1994. Tradugao de Ala'onto LUIGI
NEGRO. Revisio do professor MicHAEL Hath
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E. J. Hobsbalont

temente citados de toads os tempos. Quando se langou nas campanhas

contra o desarmamento nuclear nos anon 80, galgou, com rapidez im-

pressionante, uma posigao similar a. desfrutada -- numa face anterior
do movimento -- por Bertrand Russell. Nio fosse o isolamento da pe-

quena esquerda marxists, o dom de Thompson para a proeinin6ncia
teria fido reconhecido desde logo e de forma maid ample. Em 1956, foi

(junta com John Saville) o primeiro lider da oposigao pliblica ao stali-
nismo no interior do Partido Comunista -- do qual era, hg muito, dedi-

cado integrante.

As fades que o visitaram em seu bergo - se a metgfora 6 correta

para uma crianga filha de missionfrios metodistas anglo-americanos

magnanimos, liberais e de longs data antimperialistas -- trouxeram-
Ihe muitos dons: um poderoso intelecto aliado a intuigao do poeta, elo-

qti6ncia, amabilidade, charme, presenga de espirito, uma voz mara-
vilhosa, uma admirgvel expressao dramatica, que ficou grisalha e
fendida com o passar do tempo, carisma e celebridade em profusao

A 6nica coisa negada por das foi capacidade de edigao -- ele in-
variavelmente escreveu maid que pretendia -- e habilidade para pla-

nqjar sua carreira (com a excegao de, logo cedo, esposar sua parceira e
colega historiadora, Dorothy). Seguindo um curio intuitivo e flexivel,

moveu-se segundo os ventos e correntes da experi6ncia politico e pri-
vada, ou da combinagao de ambos. Assim, .a produgao historiografica

de Thompson foi interrompida por sua nogao de isolamento, homo um

homem de esquerda das vg.das "novak esquerdas" dos anon 60 e 70 e,

de novo, por sua militfncia antinuclear. Repetidamente, ele parecia
suspender um veio de pesquisa enormemente promissor para perse-

guir uma outta presa intelectual. Seu trabalho acerca da hist6ria so-
cial da Grg-Bretanha pr6-industrial, cuba escrita comegou a transfor-

mar por meio de profundos ensaios no inicio dos anos 70, produziu
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E. P. Thompson

finalmente a coletfnea Czzsfoms in comma/z(1991), publicada em edi-
gg.o de bolso por Penguin nas suas Qltim.as sem.anas de vida. Seu livro

sobre Blake (a quem, junto a Vice, Marx e William Morris, via homo

seu antepassado) encontra-se no prelo.'

Com o tempo, as fronteiras entre hist6ria e autobiografia torna-
ram-se indistintas, tanto que, em certas ocasi6es, voltou-se para in-

quirir algum aspecto da trajet6ria dos Thompson, pois se pensava pro-

fundamente marcado por suas origens, onde despontavam sua traje-
t6ria e a relagao p6stuma com seu irmio maid velho, Frank, suposta-

mente maid brilhante, e certamente maid favorecido. Frank o prece-

deu no Partido Comunista e foi motto aos 21 anon enquanto trabalha-
va no Executive de Operag6es Especiais na Bulgaria, onde recebeu o

modesto reconhecimento de her6i do povo b61garo. Tradigao e lealda-

de, dentro e fora do circulo familiar, eram carbs a Edward Thompson.

Progressivamente, escreveu sobre hist6ria e qualquer outra coi-

sa na apresentgvel figura de um cavalheiro rural ing16s(e nio britf-

nico) e tradicional da esquerda radical. Este papel, embora ngo per-
suasivo, coadunou-se bem com a profundidade de sua imersgo na his-

t6ria de seu povo e sua Constituigao, e com a paix5.o de sua vinculagao

a homens e mulheres do passado que ele tanto interpretou e que, em

sua magni6lca sentenga, buscou "resgatar(...) dos imensos ares supe-

riores de condescend6ncia da posteridade".

O primeiro trabalho importante de Thompson foia biograHia de
William Morris, .Romantic to reuoZuffonazy (publicada em 1955 e re-

vista em 1977). Suas maid importantes publicag6es em hist6ria depois

de A Horma€ao da cZasse oper6ria !/zgZesa vieram a publica durante os

N. do T.: O livro ja se encontra publicado: Wft?less agaizzst t/ze beast (Cambridge
University Press, 1993).
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E. !. Hobsbawm

anos 70 principalmente, e eram referidas ao s6culo XVIII. ,Senhores e

cafadores e AZbior!'s HutaZ free(de que era co-autor) sairam em forma
de livro. assam como a Goleta.nea demi de seus brilhantes e enorme-

mente influentes artigos. Uma versa.o inglesa, mats elaborada, surgiu

com Customs in common.3 Sua influ6ncia internacional expandiu-se

apes 1969, quando passou a integrar o corps editorial de Past & Pre-

sent e comegou a participar de mesas redondas internacionais em his-

t6ria social, organizadas(principalmente) sob os auspicios da Maison

des Sciences de I'Homme em Paris. Sua principal obra te6rica, A mi-

sdria da peoria, elaborada em ama de criticas dirigidas a Althusser
(entio muito influence) e a algumas teses defendidas por Anderson e

Nairn na ]Vew Z,e# ReDEem, apareceu em 1978

A obra de Thompson aliou paixao e intelecto, os dons do poeta,

do narrador, do analista. Ele foio Unico historiador que conheci dona

ng.o s6 de talento, brilhantismo e erudigao - e da dgdiva da escrita --

como tamb6m capaz de produzir algo de qualitativamente diverso de

tudo aquilo que o resto de n6s produziu, implausivel de ser medido
pda mesma escala. Deixe-nos simplesmente chamar de genial, no
sentido tradicional da palavra. Nenhum trabalho de sua maturidade

poderia ter side escrito por qualquer outta pessoa. deus admiradores

perdoam-no muito por ipso, inclusive seu humor flutuante, uma incer-
ta relagao com organizag6es political e deus quadros, e ocasionais er-
ros e acertos das incurs6es do seu imaginativo intelecto pda teoria

deus amigos perdoam-no em tudo

Apes romper com o Partido Comunista em 1956, persistiu, es-
sencialmente, como um lobo solitirio da esquerda, posigao de onde

: N. do T.: Outra coletinea de Thompson foi publicada recentemente sob o Htulo

;\dating history. WHtfngs {n /zjst07y a?zd ct£Ztttre. Nova lorque, The New Press, 1994.
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E. P. Thompson

derivou um certs conforto ao nio trajar insignias do sistema, algumas
das quads a ele ii\justamente negadas. Por um perilodo breve, lecionou

em uma universidade britanica, mas depois disco viveu coma um es-

tudioso independente, ora ensinando em universidades estrangeiras,
ora escrevendo hist6ria, teoria e po16mica politico para nio mencionar
poesia e, pele menos, um romance de nicgao cienti.mica T%e syfaos

papers (1988). Por fim, enquanto nfo atuava, cuidava de seu jardim
em Worcestershire. Morreu apes longa enfermidade. lgualmente me-

morgvel coma escritor, coma trajet6ria publica e privada, legou tragos

profundos a todos os que o conheceram e a maioria de deus leitores.

Sua morte os deixa desolados. A perda para a vida intelectual,

para a hist6ria e para a esquerda britfnica nio pode ainda ser dimen-
sionada





PECULIARIDADES DE E. P. THOMPSON

ALEXANDRE FORTES*
ANTONIO LUIGI NEGRO

PAULO FONTES*

'A hist6ria nio pode ser comparada a um t6nel
por onde um uem expresso corte at6 levar

sua carla em diregao a pladcies ensolmadas.

Ou entao, caso deja, assim geragao ap6s geragao de passageiros

nascem, vivem na escuridio e, enquanto o them kinda
este no interior do tanel, ai tamb6m mortem.

Um historiador deve estar decididamente interessado.

muito a16m do permitido pelos teleologistas,

na qualidade de vida, no soflimento e nas satis£ag6es

daqueles que vivem e mortem em tempo nio redimido:

E. P. Thompson

:As peculiatidades dos ingleses'

Doutorandos em Hist6ria Social na Unicamp. Agradecemos a Adelaide Gon-
galves, Claudio Nascimento e a Huw Beynon a cessio de vfrios texton usados
aqua
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Aiexaltdre Fortis, Antottio Luigi Negro e Paulo Follies

Vida e llist6ria

Nascido em Oxford a 3 de fevereiro de 1924, Edward Palmer

Thompson era uma pessoa de muitas id6ias, muitas palavras e mui-
tas atitudes. lsso nio signinica que fosse vo16vel. Ao contra.rio, suns

motivag6es foram bastante estfveis: id6ias, palavras e atitudes se
alimentaram mutuamente, refletindo-se na sua vida de modo dura-
douro. ])ono de um pensamento habil e original, eloqUente e apaixo-

nado, langou-se em in6meros "combates pda hist6ria". E, assim homo

Lucien Febvre, nio se tratou somente de combates circunscritos a
universidade, is salas de aula e a encontros acad6micos. Para muito

a16m desses recintos, suns biografias sio marcadas pda imbricagao

entre hist6ria estudada e vivida.

Quando da ll Guerra Mundial, interrompeu deus estudos em
hist6ria na Universidade de Cambridge (onde, seguindo o caminho de

seu irmio dais velho, Frank, havia aderido ao Partido Comunista)

para servir no ex6rcito, indo para as fuentes africana e italiana. (H6.
registros sabre ter fido, inclusive, oficial comandante.): De volta para

a Inglaterra, carregava consigo as esperangas abertas com a vit6ria
sobre o nazi-fascismo e com a ascensio de forges de esquerda em vfri-

os parses europeus, tanto no "Leste" como no "Ocidente". Por6m,

igualmente, trazia uma grande dor, a norte de Frank(capturado e
executado em 1944 na Bulgaria), a quem Eric Hobsbawm homo se

pode ler nessa coletfnea -- repute ainda maid brilhantismo que ao

Segundo Michael Bess ("E. P. Thompson: the historian as activist". In:

esquadrao de tanques 17/21st Lancers na batalha de Cassino:
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Pectilia7idades de E. P. Ttiompson

pr6prio Edward.2 Em 1946, graduado na prestigiosa Cambridge, alis-
ta-se em uma brigade de solidariedade a. lugoslgvia e contribui para o

reerguimento do pals, junto com outros voluntfrios de origens as maid

diversas, participando da construgao de estradas de ferro. Ai mica at6
1947. No ano seguinte, casa-se com Dorothy Towers, com quem tinha

partilhado ngo s6 a experi6ncia de brigadista homo tamb6m o interes-

se tanto pele ativismo politico quanto por hist6ria operfria(de rata,
Dorothy 6 uma das maiores especialistas em hist6ria do movimento
cartista)

Entre Sins dos anon 40 e meadow dos 50, Thompson dedicou-se

intensamente a grander predileg6es suas: a tradigao da dissid6ncia
inglesa,' a "educagao popular" -- em um ramo university.rio classifica-
do coco "extramuros", "extracurricular", porque dirigido a um pablico

ngo-acad6mico --, e o Partido Comunista da Gra-Bretanha(PCGB), de

onde sairia, como veremos, em 1956, convencido da necessidade de um
:socialismo humanista ' para aludar a former a Nova Esquerda. Em

Para Bryan Palmer (.Edward 7'ho/epson. OZJefdes e oposffdes. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1996, p. 43), Frank "era a ponte entre as limitag6es liberais do pai e
o potential do comunismo". Para melhor conhecer os epis6dios relativos a relagao
entre Frank e Edward, ao servigo militar de amboy e a morte de Frank, ver, tam-
b6m no mesmo livro, as pgginas 44-52. Com sua mae, Theodosia Thompson,
Edward organizou o livro The/'e is a spfHf in .Europe: a memoir of .Franc
Thompson (Londres, Victor Gollancz, 1947).

Dorothy Thompson 6 autora de The charffsfs. Nova lorque, Pantheon Books,
1984. Tamb6m organizou, junto com James Epstein, The chartfsf expo/'fence. Lon-
dres, The Macmillan Press, 1982. Recentemente publicou Outsiders: class, gender
and nation. Londres, Verso, 1993

lsso Ihe valeu, pele menos, a redagao de dois livros. O primeiro 6 WIZZfam

]Uorrfs: /'omanfic to reuoZutfona/y (Londres, Lawrence & Wishart, 1955. Republi
cado em Nova lorque, Pantheon, 1977). A primeira edigao sofreu revisio pois o
autor discordou de muita coisa escrita por ele mesmo, especialmente quanto ao
seu marxismo. Ja o segundo, W:fness against f/ze beast (Cambridge, Cambridge
University Press, 1993), versa sobre William Blake.
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AZexalldre Fortis, 4nfozz o Ltt©i Negro e PallID FaJItas

1963, era impresso seu dais ramoso livro A jormagdo da cZasse operd

ria fngZesa, o qual, instantaneamente, foi reconhecido como uma obra

profundamente renovadora -- nio s6 no campo da hist6ria operaria,

diga-se

Dais argos depots de A lormafdo, jf reconhecido coma talentoso

pesquisador, publicou "As peculiaridades dos ingleses", que constitui
o n6cleo fundador dessa coletfnea. Em amboy os trabalhos, desponta

seu dom em alias boa escrita, a incisividade de suas afirmag6es e um

certo pendor pda po16mica. A16m da epigrafe que abre este artigo,
destacamos, do prefacio do livro citado,s nio s6 a tradicional passagem

onde afirma pretender resgatar os excluidos da hist6ria dos "imensos
ares de condescend6ncia da posteridade", mas kinda outdo trecho, lido

com igual entusiasmo em diferentes 6pocas e lugares, onde rejeita a
leitura da hist6ria feita "a luz da evolugao posterior", alertando para

causes que foram perdidas na Inglaterra", mas que podem ser
ganhas na Asia ou na A#ica".(E na America Latina, adendariamos.)

Em meir a tantos outros, eases momentos da obra hist6rica de

Thompson, que versou nio s6 sobre clause trabalhadora e movimento

opera'io - mas tamb6m sobre crime, protestor (individuais e coletivos)
e o carfter traditional e ativo da cultura popular -- concorreram deci-

sivamente para inspirar e dar forma e conte6do a um modo diverso de

se redigir a hist6ria, proposto a partir "de baixo". A amplidao de suas

pesquisas e a forge de suns interrogag6es e anglise Ihe garantiram o
que o tradicional estabZfshme/zf universitgrio britfnico Ihe negou: uma

William Sewell Jr especula que o prefhcio de A Boi'macao pode ser
"o mats

: 81 Hll ' €::}
perspectives. Cambridge, Polity Press, 1990, P. 51
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Pecttliaridades de E. P. Thmpson

recepgao entusiasmada. Segundo Christopher Hill, "na Europa, India,
Australia, Brasil e Estados Unidos, ele era provavelm.ente o historia-
dor britfnico mats reconhecido".e A disseminagao mundial de sua obra

se deve, entre vfrias raz6es, a uma postura caracteristica: "somente
ao encarar a oposigao sou minimamente capaz de organizar meus
pensamentos", escreveu.

O debate, a po16mica e os compromissos politicos assumidos,

aspectos determinantes tanto para sua distfncia frente a academia

quanto para o largo alcance de seu trabalho, sio decorr6ncia nio s6 da

experi6ncia de luta antifascista, ou da militg.ncia no Partido Comunis-

ta, na Nova Esquerda, no movimento pacifista, ou ainda de sua for-
magao familiar. As bases para a repulsa e o apoio foram angariadas
naquelas salas de aula onde Thompson encontrava interlocugao e es-

timulo, freqiientadas por homens e mulheres comuns(trabalhadores

manuals, bancfrios, funciongrios de escrit6rio, profissionais da segu-
ridade sociale professores da cede de ensino nao-universitgria), du-
rante os curios de educagao de adultos da Universidade de Leeds
(norte da Inglaterra). "Quando falava com des do mundo do trabalho",

relembrou,

:percebia uma tradigao oral muito vivaz e um grande ceti-
cismo com relagao a hist6ria oHlcial. Com frequ6ncia, esse ce-
ticismo este bem fundamentado. Por exemplo, os livros di-
zem simplesmente que em tal ou qual ocasigo foi aprovada
uma s6rie de leis sobre a jornada de trabalho. Por6m, nio

In: The Guardian, 30 de agosto de 1993
'An open letter to Leszek Kolakowski". In: The .pouer© of theo/y & other essays.

Londres, Monthly Review Press, 1978.( No Brasil foi publicado apenas o ensaio
principal em .A mfsdria da peoria. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.) Citado em Beynon,
Huw, "Um historiador comprometido com os debates de seu tempo". In: JornaZ do
.BrasfZ, 4 de setembro de 1993
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Alexa?tdl"e cortes, Antonio Ltligi Negro e Paulo rattles

contam coma meninos elam escondidos em cestas erguidas
at6 o tete quando da passagem dos inspetores".'

Os desdobramentos ulteriores dense encontro Ihe valeram o feito

de enhentar em A $ormafdo vfrias vis6es consagradas da hist6ria in

glesa com nlrmeza de opiniao e original anflise. A escola funcionalista,
a marxista estruturalista, a ortodoxia fabiana, a ortodoxia dos histo-

riadores econ6micos empiricos, a ortodoxia de o Progresso do .peregrf-

no. sodas comentadas no prefacio do livro, foram encaradas com posi-

g6es cultivadas ao longo dos anos entre 1948 e 1965, per:indo em que
viveu em Halifax e trabalhou para a Universidade de Leeds.

Lecionando Extramuros

Aos 24 antes, Thompson foi admitido nos quadros do Departa-
mento de Cursor de Extensio da Universidade de Leeds. Fundado em

1946, o departamento era parte da expansao da universidade inglesa

no p6s-guerra e seu chefe era o economists Sidney Raybould, muito

reputado na 6poca. Ele era apontado como o grande responsgvel pda

respeitabilidade adquirida pelo departamento, um dos maiores da

6poca no setter "extramuros", por causa de sua atuagao na area admi-
nistrativa e por sua iniciativa quando a publicag6es, gozando da con-

6ianga da diregao da universidade
At6 1956, como vimos, Thompson era membro atuante do parti-

do comunista. Foi como militante desse partido, portanto, que viveu o

9

Cf. "lntervista a E. P. Thompson". In: Quarter'zzf Storfcf, n' 92, 1996, p. 409.
Para a redagao dente item, estamos nos apoiando no relato de nearby, P.,

Rule. J. e Malcolmson, R., exposto em "Edward Thompson as a teacher: Yorkshire
and 'Warwick". In: Rule, J. e Malcolmson, R. (org.), Protest and suz-ufuaZ. Londres,
The Merlin Press, 1993
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Pecttliaridades de E. P. Tlnmpson

periodo de abertura e retragao political da Inglaterra (etta 61tima
pontificada pda guerra fda). Escreve-se que ja no mom.ento de sua
contratagao em Leeds, a estrutura universitfria brit6nica comegava a

se tornar refratfria a professores vinculados a posig6es de esquerda.:'

Ngo obstante, numb entrevista recente, esse tempo ainda p6de ser
recordado como uma 6poca quando "a sociedade estava muito aberta e

estimulante, cheia de espagos para ocupar'

De todo modo, deve ter causado contragosto e inflamagao uma

assertive sua ao comparecer a uma das primeiras reunites de depar-

tamento. Quando afirmou ter ido para la para "crier revoluciongrios
ngo encontrou mats do que doin aliados, formando uma pequena mi-
noria. Tal divisio ida, a bem da verdade, a16m de principios polilticos.

O departamento mantinha conv6nios com a AET(Associagao Educa-

cional dos Trabalhadores, fundada em 1903), mas elsa parceria nio
era vista com bons olhos por Raybould, algu6m ansioso por equiparar

o seu primeiro departamento aos padr6es acad6micos de outros depar-

tamentos da universidade. De sua parte, o pequeno grupo onde
Thompson estava inserido propugnava uma relagao entre professor e

aluno pouco afeita aos r=igidos padr6es acad6micos tradicionais. O
grupo queria, antes de maid nada, romper a relagao entre professor-

expositor e audi6ncia passiva-receptora, advogando que a experi6ncia

trazida para dentro das salas de auras pda "dente comum" era um
poderoso recurso didgtico, na qual os alunos ngo deviam enxergar mo-

tivos de vergonha ou autodesmerecimento.:'

Cf. Bess, op. cit., p. 20
Cf. "lntewista a E. P. Thompson", op. cit, p. 408.
Nossa experi6ncia na area de educagao popular (de ensinar aprendendo e

aprender ensinando), majoritariamente vivida em ONGs e no Instituto Cajamar
(cujo presidente de honra era Paulo Freire) nos Caz ter grander afinidades com a
proposta da AET.
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Alexalzdre Fortis, .Atzfozzfo Ltt€g! Negro e PalfZo Fotztes

Para Thompson, deus alunos ofereceram-the um retorno fabulo-

so. alimentando duas grandes paix6es, a literature e a hist6ria social.

O professor acredita", escreveu em um relat6rio sobre suas aulas em
Cleckheaton no ano letivo de 1948-49, "que aprendeu tanto quando

comunicou". asta relagao foi de particular importancia para redigir A

Hormafao. Em outro relat6rio, sabre as aulas em blorley no ano letivo
de 1963-64, cogitou ser di6cil acreditar que a Revolugao Industrial ja

tinha passado por la. Impressionado com o "fundo de mem6ria" esca-
vado durante as discuss6es, pareceu-the que toda uma atmosfera do

tempo de seu livro era ali revivida.
Nio apenas Thompson registry essen datos. deus alunos tam-

b6m. Em uma das entrevistas feitas por Peter nearby, uma ex-aluna

recorda que suas "aulas(...) tinham esse efeito de fazer com que vocQ
se de costa que a hist6ria n6.o era algo separado e aparte". Pelo con-

trgrio, quando o assunto era a Revolugao Industrial, os tece16es de
Yorkshire, ou os ludditas, o aluno "rapidamente se apercebia o quanto

voc6 e sua genre eram parte daquilo tudo". Os ludditas, por exemplo,
eram uma materia dos bancos escolares a qual Thompson contrapu-

nha uma nova versfo: a de que, novamente segundo sua aluna,
tinham um problems terrivel, que estavam tentando resolver, viven-

do em uma sociedade por des vista como depreciadora:

Ng.o por acaso, o que era para ser apenas um capitulo de um li-
vro sabre a hist6ria do movimento operario ing16s tornou-se o volumo-

so livro A $ormafdo da cZasse operdria ingZesa. O recur em diregao aa
final do s6culo XVlll, quando desponta a criagao da Sociedade Lon-

drina de Correspond6ncia, pensado talvez como um recurso de narra-

tive, veil a dar origem a um dos livros maid importantes da historio-

grafia britfnica.

Cf. Searby, P., Rule, J. e Malcolmson, R., op. cit., PP. 9, 14, 17
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homo professor, Thompson 6 relembrado com acuidade por deus
ex-alunos ngo-acad6micos. Severo mas gentil, incisivo mas elegante,

po16mico, carismatico, inteligente, eloqiiente. Amante do debate, neles

provocou a curiosidade pda hist6ria e literature. Ou maid, suscitou o

aprego por essay dubs mat6rias. Ngo teri fido £3cil, decerto. Mas o
testemunho sobre o not6rio professor de uma ex-aluna mostra o quan-

to os objetivos da AET foram alcangados: "o valor humano e afeigao

que muito de deus ex-alunos ainda nutrem em relagao a ele ngo se de-
vem aquilo que se tornou maid tarde, mas pelo que era".

Em 1965, Thompson se transfere para a Universidade de
Warwick para assumir a diregao do rec6m-criado Centro de Estudos

de Hist6ria Social. Todavia, mesmo ai, nio vivenciaria uma carreira

acad6mica absolutamente plena.

Tal como Raybould em Leeds, foi um elemento decisivo para a

consolidagao do centro. Montou-o dinamicamente com seminfrios que

reuniam pesquisadores seniores e das novak gerag6es. Asa Briggs,
Royden Harrison, John Saville e Eric Hobsbawm la estiveram. Assim

como David Montgomery, um dos norte-americanos visitantes, que

para lg foi coco parte das estreitas relag6es entre o estudo da hist6ria
social americana e britfnica.:s Entre os jovens pesquisadores, nem

todos orientandos de Thompson, pode-se cigar lorwerth Prothero,
Gareth Stedman Jones, Eileen Yeo, Stephen Yeo, Peter Linebaugh,

Sheila Rowbotham, Douglas Hay entre tantos outros. Fruto desses
encontros e atividades prov6m Albion's Hafez free. Adicionalmente,

comegou a publican os marcantes artigos sobre o s6culo XVlll(hoje

Cf. nearby, P., Rule, J. e Malcolmson, R., op. cit., p. 17
O fluxo entre Warwick e pesquisadores americanos contribuiu, certamente

para a difusio da obra de Thompson nos Estados Unidos. A16m de Montgomery
Herbert Gutman e Eugene Genovese reconhecem sua influ6ncia
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reunidos na coletfnea Customs in common), aderindo ao encontro en-

tre hist6ria e antropologia. Novamente, o que era apenas para ser um

capitula(desta vez para uma coletanea, AZbfon's jataJ free) tornou-se

uma empresa de muito maier folego. Seu artigo sobre a Lei Negra, lei

que aumentou o n6mero de penis capitais na Inglaterra do s6culo
XVlll, deu origem a Senho/"es e cafadores.

Acontecimentos relativos ao movimento estudantil abrevia-

ram sua estadia em Warwick. Ao vasculharem os arquivos da uni-
versidade, ocupada pelos estudantes, estes descobriram que David

Montgomery era alva de um plano de espionagem e expulsao.

Thompson, que at6 entio demonstrara pouca tolerfncia com a rebel-
dia jovem de fins dos anon 60, nio silenciou. Divulgou os pianos e, com

ipso, abreviou sua passagem pda universidade homo professor regu-

lar, desligando-se em 1971. Somente quatro anon maid tarde publica-
ria a coletfnea e o livro citados

16

O Grupo de Historiadores do Partido Comunista BritAnico

Um aspecto fundamental na formagao intelectual de Thompson
foi sua militfncia no PCGB. Sem d6vida, ele pode ser considerado um

dos exemplos maid destacados da ligagao indissolQvel entre militfncia
e produgao intelectual que Hobsbawm:' aponta como uma das princi-

pais caracteristicas dos historiadores que se formaram no keio do par-
tido entre 1946 e 1956.

Sabre ipso, doin diferentes relatos se encontram em Palmer, op. cit., 150-157
e Bess, op. cit., p. 25-26. O proprio Thompson organizou um lino tendo o dito epi
s6dio coma motivagao. Cf. Warwfc unfuersffy Ztd. Harmondsworth, Penguin

Hobsbawm, Eric. "The historians' group of the communist party". In: Con
forth, M., .Rebels and f/Leff causes. London, Lawrence and Wishart, 1978, p. 26

1970
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Constituido pda vontade de A. L. hlorton de discutir com outros
historiadores marxistas uma segundo edigao do seu livro A .people's

history o/ EngZancZ, o grupo de historiadores vida a se tamar nio
apenas uma das seg6es pro6issionais e culturais dais ativas e promis-

soras do PC, como tamb6m, um dos principais nicleos de elaboragao e
desenvolvimento do marxismo na Inglaterra.

Com o r6pido crescimento da adesio de membros, a maioria dos

quaid jovens rec6m-formados, que em 1946 sequer tinham de6inido

claramente qual vida a ser sua &ea de pesquisa, o grupo desenvolveu

em pouco tempo uma estrutura organizational pr6pria no interior do

partido(coordenagao, secretaria e comity) e passou a organizar-se por

seg6es de "periodos"(antiga, medieval, s6culos 16-17 e s6culo 19),
a16m da segao de professores e dos ramos locais estabelecidos em

Manchester, Nottingham e ShefHleld. As atividades desenvolvidas e o

conte6do dos debates do grupo passaram tamb6m a ser divulgados em

um boletim proprio(Our hfsfoUJ, a16m de outros 6rgaos da imprensa

partidgria.
Nos deus dez anon de atuagao, o impacto delta produgao intelec-

tual sobre os comunistas ingleses foi tamanho que a hist6ria veio a
substituir as ci6ncias naturais (representadas no interior do partido
por ilustres membros da Cambridge High Science que hegemoniza-
ram por um lingo periods o seu peri6dico te6rico Modern Quarferfy)

homo principal paradigma de anflise marxista. Etta mudanga, lar-
gamente desenvolvida num periodo posterior pda Nova Esquerda,

possibilitou a critica a uma visio determinista em que o socialismo
era considerado o coroamento da realizagao hist6rica da racionalidade

cientifica(com 6nfase na economia planejada) e a passagem para um

8

Cf. Hobsbawm, op. cit., p. 27
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enfoque na capacidade de opgao e aWaD humanas na construgao de um

novo proDeto de sociedade

Jf no que diz respeito a influ6ncia maid gerRI da atuagao do
grupo e de deus desdobramentos, Hobsbawm elenca cinco grander le-

gados: 1) o proprio estabelecimento das id6ias de "hist6ria social" e da

"hist6ria de baixo para ama", com a incorporagao de movimentos e
formal de expressao populates como parte ativa integrante do proces-
so hist6rico; 2) o desenvolvimento de uma hist6ria do trabalho e do

movimento opera.rio com carfter nio hagiografico e propagand(stick,

mas atendendo aos requisitos disciplinares da produgao de conheci-
mento hist6rico; 3) uma redefinigao do campo de debates sobre a Re-

volugao Inglesa do s6culo XVll, seu significado e cargter (incluindo a

participagao dos setores populares e a exist6ncia de proDetos alterna-

tives ao que acabou se estabelecendo); 4) uma mudanga signiflcativa
do ensino de hist6ria da Inglaterra, a partir inclusive de livros didati-

cos; 5) a consolidagao de Past and Present, criada a partir da iniciati-
va de membros do grupo em plena guerra fda para ser um espago de

debate entre historiadores marxistas e nio-marxistas, homo uma das

revistas hist6ricas de maior importancia internacional
A inOu6ncia historiografica de maior destaque nas origens dente

trabalho coletivo foi sem dilvida alguma a publicagao, no proprio ano
de 1946. de Studies in fhe deueZop/ment of capffaZlsm, de blaurice
Dobb"(ele proprio sendo um dos llnicos membros senior no interior da

19

Press, 1982, p. 46-55
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grupo) e a po16mica de cargter international que se seguiu, na qual
outros integrantes, como Christopher llill e Rodney IEililton, tomaram

parte ativa. Conforme a de6inigao do pr6prio Hobsbawm, Dobb " for-
mulou nosso problema principal e central".':

A necessidade de uma compreensao h£s£6rfca do desenvolvimen-

to do capitalismo ing16s numa perspectiva marxista tornou-se assim o

elemento aglutinador das energies intelectuais destes jovens histori-
adores. Este grande tarefa coletiva, por outdo lado, adequava-se per-
feitamente is necessidades politicas do PCGB, o qual apes a experi-

6ncia de lute antifascista, passava a abandonar progressivamente a

estrat6gia "sovi6tica" de revolugao e a esbogar o que foi consagrado no

Congresso de 1951 como "a via brita.nice para o socialismo". Tal estra-

t6gia envolvia basicamente a busca do alargamento das conquistas
democrgticas, herdadas de lutas populates ancestrais, coma caminho

para a construgao do socialismo.

A conjuntura, que rapidamente evoluiu da euforia do p6s-guerra
(com as perspectivas de uma ampla frente democrgtica que dense con

tinuidade ao antifascismo em tempos de paz) para a guerra fda, mos-

trava-se entretanto adversa a este tipo de vinculagao entre tradig6es

democrfticas e socialismo. No campo da historiografia, nomes homo,
Hayek," nio apenas semeavam em solo ing16s as bases do que aria a

ser o neoliberalismo, com sua afirmagao da superioridade do capita-

Cf. Hobsbawm, op. cit., p. 23
Friedrich August von Hayek, economista e cientista politico de origem aus

triaca. celebrizado como te6rico do "Estado minima", foi um dos organizadores do
livro CapifaZfsm and fhe historians, e participou ativamente da po16mica sobre
padrao de vida durante a Revolugao Industrial do lado oposto ao do grupo de his-
toriadores do PC. Exerceu influ6ncia decisiva na formagao de liderangas conser-
vadoras britanicas, como Margareth Thatcher, sends resgatado na d6cada de 80
coma um dos ide61ogos do neoliberalismo.
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lismo enquanto modelo de desenvolvimento econ6mico, como tamb6m
moldavam retrospectivamente a interpretagao de processes hist6ricos

decisivos como a Revolugao Industrial invocando a racionalidade de

leis hist6ricas que excluiam todas as resist6ncias e alternativas politi-

cal derrotadas de registro e negavam qualquer cr6dito is lukas sociais

do passado na construgao da democracia e da prosperidade britfnicas.
Neste contexto de estreita relagao entre politica e historiografla,

reconstruir historicamente o processo de desenvolvimento do capita-
lismo numa perspectiva marxista passava a ser, imperiosamente, res-

gatar ng.o apenas os antecedentes hist6ricos que pudessem situar o
PC como herdeiro de um lingo passado de lukas populares mas kinda

o modo coma estas lutas tinham contribuido efetivamente para as

conquistas materials e culturais do povo ing16s, assim como a perma-

nente agro repressive das classes dominantes no sentido de aljjar as
maiorias populates da condugao do processo hist6rico. Na pauta das

palestras p6blicas programadas pele grupo, etta tradigao de lukas in-
cluia a rebeliio camponesa de 1381, o utopista Thomas Moms, os
setores extremados no interior da Revolugao Inglesa (ZeueJZers e

diggers), o socialismo ut6pico de Owen e os cartistas, assim como a

lideranga socialists de Tom Mann na constituigao do "novo sindica-
lismo" do final do s6culo XIX.

As ferramentas te6rico-metodo16gicas utilizadas pelts membros

do grupo para o desenvolvimento dente proDeto ambicioso de constru-

gao de uma visio alternativa articulada sobre o desenvolvimento do
capitalismo na Inglaterra provinham (a16m da obra de Dobb, citada
arima) de tr6s vertentes principais

A primeira delas era o resgate e aprofundamenta de problemas
hist6ricos presented nas obras de Marx, Engels e Lenin, os quaid

Donna Tor, uma das principais articuladoras do grupo, traduzira e
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editara a partir da d6cada de 30. Tanto Hobsbawm quanto Thompson

salientam particularmente o impacts da SeZecfed correspondence of
]l/arx and .Engels sobre o grupo, particularmente no que se revere is

quest6es relatives ao papel da agro humana no processo hist6rico
frente ao peso das determinag6es estruturais, formuladas, por exem-

plo, nas Qltimas cartas de Engels.
Em segundo lugar, o trabalho do grupo era nio apenas influen-

ciado coco tamb6m se considerava seguidor da longa tradigao da his-

toriogra6ia liberal-radical inglesa, ctjo exemplo maid recente encon-
trava-se na okra The common people(1938) de Cole e Postgate. Etta

historiogra6la, que encontrava-se sob togo cerrado das correntes con-

servadoras e neopositivistas predominantes no meir acad6mico ing16s

serra resgatada de modo critico mas simpftico no trabalho posterior
de membros destacados do grupo, como ocorreria com Christopher

Hill em relagao a Tawney (um dos formuladores da teoria da impor-

ts.ncia da utica protestante na ascensio do capitalismo) e com E. P.

Thompson em relagao aos Hammond '; (pioneiros da hist6ria do mo-
vimento operfrio ing16s)

Finalmente, os historiadores do Partido Comunista Britfnico

seriam profundamente afetados pelts debates no 6mbito da critica
literaria, tanto no envolvimento de membros e simpatizantes do par-

tido como nas po16micas com o setor aglutinado em torno da revista
ScruffnJ, cujo membro de maier destaque era Q. D. Leavis. Apesar da

abordagem elitists de Leavis, que considerava os grandes escritores
homo sinteses isoladas da cultura nationale negava qualquer capaci-

dade de produgao cultural pr6pria is classes dominadas, sua visio da

" Cf. Tawney, R. H., A reZ€gfdo e o surgfmento do capffalfsmo. Sio Paulo, Pers
pectiva, 1971 e Hammond, J.L.& Hammond, B. The t;fZJage labourer. Londres
Longman, 1978 e The town labourer. Londres, Longman, 1978
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'organicidade" entre cultura e civilizag5o(associada a uma vaga nogao

de "culture popular") como base da maid alta tradigao de literatura

inglesa e a denQncia dos maleficios da massificagao faziam com que o
PC o visse como um aliado nessa frente de lute "ideo16gica". Etta rela-

gao com o debate litergrio e a problem6tica cultural teria servido, na
visio de Hobsbawm, coma uma garantia contra o determinismo eco-

n6mico e vida a contribuir para que os membros do grupo se empe-
nhassem em desenvolver uma "hist6ria social das fdd as"," especial-

mente da relagg.o entre valores, crengas e representag6es e as formal

de agro hist6rica dos setores populares, encontrando um de deus pon-
tos alton no desenvolvimento dos trabalhos de Christopher Hill sobre

a Revolugao Inglesa e nas anflises de Thompson sobre William
Morris e William Blake.

Embora tributfrio deltas tr6s vertentes, os historiadores comu-

nistas distinguiam-se delay pelo seu proUeto coletivo de construgao de
uma hist6ria brita.nina a partir da perspectiva nacional-popular. A
enorme dimensio delta tarefa, deja no aspects da pesquisa, sqja no do

debate te6rico-metodo16gico, fortaleceu o carfter coletivo da atuagao
destes historiadores. Dente modo, maid do que seguidores de algum

membro maid destacado no seu keio(coma do proprio Dobb, que per-

maneceu participando ativamente dos debates), des vieram a cons
truer a sua identidade intelectual enquanto parte de um grupo.

Serif possivel a$irmar que, no diftcil contexto colocado pda

guerra n'ia, o voluntarismo antifascista central ao ethos dos jovens
membros do grupo foi canalizado para o resgate dos vinculos entre

lutas passadas e os problemas e necessidades colocados pda constru-
gg.o de um projeto socialista nacional, antes do que por um envolvi-

Cf. Hobsbawm, op- cit., p. 44, ver tamb6m p. 38
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mento mats intenso na militfncia tradicional dentro de um partido
com.unista onde o debate politico era coda vez mats diflcil. Dente

modo, chama a atengao o faso de que, apesar do destaque intelectual e

da importancia relativa do grupo coma organismo partidgrio, ele pos-

sum.a peso praticamente nulo na diregao do PC, sendo que o Unico dos

deus membros a possuir algum cargo em 1956(apes dez antes de atua
gao no grupo e de dezesseis de filiagao individual) era Edward
Thompson, membro do Comity Distrital de Yorkshire.'5

Afastados da condugao politica gerRI do partido e contando com

a simpatia dos respons6veis pda area cultural, os membros do grupo

poderiam, segundo Hobsbawm, gozar de uma boa margem de auto-
nomia intelectual. Esta independ6ncia adviria de quatro fatores: 1) o
faso de que a produgao historiogr6fica marxista existente no periodo
lidar com "problemas hist6ricos reais" com significado relevante para

a evolugao da hist6ria homo disciplina, ao inv6s de simpler justi6lca-

g6es ideo16gicas para a agro partidaria; 2) a inexist6ncia de uma
:linha" partidaria deHinida para a interpretagao da maier parte da
hist6ria inglesa; 3) o faso da maior tarefa do grupo ser o combate a
historiografia conservadora e suas implicag6es reacionfrias; 4) um
certo "realismo antiquado" no interior do partido, que tendia a evitar

que absurdos derivados de formulag6es te6ricas abstratas fossem im-
postor a anglise hist6rica.26

A excegg.o dizia respeito a hist6ria recente do movimento opera-

rio e do proprio partido, sends que a 6nica tentativa de produgao a
respeito hacassou pda impossibilidade de se chegar a um projeto que

'5 Cf. Hobsbawm, op. cit., p. 28 e Seville, John, "The 20Th Clongress and the
British Communist Party". In: The SocfaZfsf .Register, Londres, Merlin Press,

" Cf. Hobsbawm, op. cit., p. 33, 34.
1976

2



,alexandre Fortis, .Antozzio Luigi Nero e Patllo Follies

compatibilizasse os interesses da diregao partidgria com a abordagem
dos historiadores.:

Poderiamos localizar aquia origem do n6 central da crime de

1956 que levou a maior parte do grupo a abandonar o partido. De um
lada. este desenvolvimento de uma produgao historiografica crftica e

aberta a investigagao possibilitou ao grupo um alto desenvolvimento

de questionamentos 6ticos e politicos que cada vez maid colocavam o

imperative de um posicionamento explicito sobre as quest6es hist6ri-

cas do presente, incluindo os pr6prios problemas do partido e da cons-
trugao do socialismo. De outro, o tratamento dado pda diregao parti-
d&'ia a este mesmos problemas pautava-se, no auge do stalinismo,

pda supressao do debate e ocultamento de datos "desagradgveis" ou

inc6modos", o que se chocava com a postura te6rico-metodo16gica dos
historiadores

De um Indo o grupo comegava a ganhar visibilidade publica,
atrav6s de trabalhos como .Democracy and fhe labour mot;emenf

(1954), onde Hill apresentava seu artigo sobre o 'ljugo normando:
colocando em novak bases o debate sabre soberania popular e demo-

cracia. De outdo, a monte de Stalin abria caminho para que a dimen-

s5.o do significado do seu totalitarismo fosse pda primeira vez plena-
mente conhecida dos comunistas ocidentais, muitos dos quaid tinham

passado quase dual d6cadas atribuindo as informag6es a respeito

apenas a propaganda imperialista. Um cheque de grandes proporg6es

se aproximava, e a parter dai os caminhos abertos pelo grupo de histo-
riadores se afastariam em grande medida do PCGB, kinda que alguns

}28

"Cf. Hobsbawm,op. cit.,p. 29. .. . .,
" 'nadigao popular que apontava today as injustigas sociais e political da In-

glaterra homo decorr6ncia da invasio normanda e idealizava a igualdade origina-
ria entre os sax6es.

:8



Pectttiaridades de E. P. Ttnmpson

de seus membros(a exemplo do proprio Hobsbawm) tenham perma
necidos neste Qltimo at6 sua extingao no inicio dos anon 90

1956

Quando o XX Congresso do Partido Comunista da Uniio Sovi6

tina encerrou-se, em fevereiro de 1956, suas resolug6es pareciam abrir

perspectives de uma gradativa flexibilizagao e democratizagao, tanto
da URIS e parses do Leste europeu, quando do movimento comunista

international.29 A avaliag5.o feita sobre o periodo stalinista neste Con-

gresso assumia a exist6ncia de errol e atribuia sua responsabilidade

ao proprio Stalin.

Por6m, ngo tardou para que rumored sobre a exist6ncia de um
informe secreto na sessio de encerramento do Congresso(onde a refe-

r6ncia a "errol" gen6ricos era substituida por um relato detalhado de
crimes atrozes) comegasse a se espalhar. Embora os "delegados fra-

ternos" estrangeiros estivessem oficialmente fora delta sessao, havia
evid6ncias (que somente se ampliaram desde entao) de que tiveram
acesso, ao menos, is informag6es centrais sobre o seu conte6do, que

pouco a pouco comegou a ser debatido em (5rgaos dos partidos comu-

nistas da pr6pria URIS, Po16nia, Italia, Estados Unidos, entre outros,
memes antes que a pr6pria grande imprensa britfnica viesse a publi-
car na integra o informe secreto. Ja no que diz respeito a Inglaterra os

tr6s membros presences: Harry Pollitt (secretario-gerd), George

hlattews(secretgrio-gerd assistente) e R. Palme Dutt(vice-lifer do
partido e seu principal te6rico) oinitiram durante memes qualquer re-
fer6ncia ao informe secrete e, posteriormente, minimizaram reitera-

damente sua gravidade e importancia

O relate que se segue baseia-se fundamentalmente em Saville, op. cit
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A possibilidade de acesso a publicag6es estrangeiras levou os
historiadores do partido a uma consci6ncia precoce (em relagao ao
conjunto da militfncia) sabre a dimensio do problema politico coloca

do. Por outdo lado, como salienta Hobsbawm, a situagao os questiona-

va diretamente atrav6s de doin problemas hist6ricos bgsicos: o que
havia acontecido? E por que tinha fido ocultado? ;'

Ngo 6 de espantar, portanto, que os tr6s epis6dios maid marcan-

tes de oposigao a forma coma a diregao partidfria tratou a questao
tenham fido protagonizados por historiadores do grupo: a publicag5.o

da revista .Reasoned por E. P. Thompson e John Saville; a carta publi-

cada nos peri6dicos partidarios .ZVbw Statement e H'fbune e, finalmen-

te. o informe da minoria no XXV Congresso em 1957."

No cano particular de Thompson e Saville, 6lliados em Yorkshire,

a iniciativa originalmente adotada foia de escrever cartas e artigos
para a imprensa partidgria, inicialmente respondidos de forma oficial
e burocrftica e, depois, a medida que incluiam replicas, excluidos de

publicagao
Baseando-se na identi6lcagao de uma ampla crime partidgria,

que exigiria livre e profunda discussao, e tends o espago para tanto

negado internamente, ambos langaram-se a edigao do .Reasoned, publi-

cagao mimeografada que possuia, na sua primeira edigao, 32 paglnas,

datilografadas pele pr6prio Thompson e remetidas por trem a Seville,

que as duplicava no escrit6rio de um amigo e organizava mutir6es
para mortar e grampear os exemplares em sua casa, apes transportar
as c6pias de bicicleta. E a este amadorismo voluntarista na defesa de
uma causa identi6icada homo moralmente imperativa que Thompson

revere-se na pagtna final de "As peculiaridades dos ingleses" ao dizer

Cf. Hobsbawm, op. cit., p. 41
Cf. Hobsbawm, op. cit., p. 40
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que contra etta negagao da experi6ncia e da investigagao
(representada entgo pele stalinism.o e posteriorm.ence pelo estrutura-

lismo althusseriano e sua versio inglesa de Perry Anderson e Tom
Nairn) "uns poucos de n6s pilotamos nossas copiadoras em 1956:

A enorme repercussao do .Reasoned, que levou-os a identi6lcar

que a supressao do debate era muito maior do que supunham, provo-
cou uma advert6ncia, feita inicialmente pelo seu Comity Distrital, e

posteriormente pelo Comity Central do partido. Apesar das ameagas,

negaram-se a cessar a publicagao(que ja estava com seu segundo nO

mere pronto) enquanto nio houvesse garantias de livre debate nos
canais o$iciais do partido. Thompson e Seville aHirmavam estar, entre-

tanto, dispostos, antes da impressao do novo nilmero, a recorrer das

medidas disciplinares que Ihes seriam imputadas (suspensao ou ex-
pulsao) e levar adiante a lute no interior do partido at6 onde fosse
possivel. Durante este processo, irrompeu a crime do canal de Suez, e
deu-se uma intervengao brutal dos ex6rcitos ing16s e frances contra os

egipcios, mobilizando coda a militfncia socialists inglesa na denUncia

da agressao imperialists e em defesa da paz mundial. Na v6spera da
impressao do Reasoned, por6m, a URIS desencadeou uma intervengao

militar na Hlungria, encerrando as expectativas de que seria possilvel

no Leste Europeu o desenvolvimento de um processo de desestaliniza-

gao e democratizagao gradativa.

Diante da avaliagao deste quadro internacional e do esgotamen-

to das esperangas na abertura de canais de discussgo internos ao par-

tido na Inglaterra, Thompson e Saville, ao serem suspensos em decor-

r6ncia da publicagg.o do terceiro n6mero do .Reasoned, optaram pda

desnliagao, assim como a maioria dos membros do grupo de historia-
dores e 7 mil outros militantes comunistas (quake um quinto do total

de filiados). Assim o PC Britfnico perdeu de uma s6 vez nio apenas
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um brilhante grupo de intelectuais engajados, com crescente prclegao
e influ6ncia internacional, como tamb6m uma grande possibilidade de

vir a se constituir em uma organizagao importante e influente no in-
terior do movimento operaio ing16s.

Nova Esquerda e Peculiaridades

Os dissidentes do PCGB em 1956 constitu:tram o principal n6-

cleo do movimento politico que passou a ser conhecido coco Nova Es-

querda. Dele faziam parte grander comes da intelectualidade marxis-

ta inglesa como Raymond Willians, Doris Lessing, Raphael Samuel,

Ralph Miliband, Dorothy Thompson, E. P. Thompson, John Saville,
entre outros

Thompson e Saville, dando continuidade a sua atuagao homo
dois dos mais proeminentes dissidentes comunistas, partiram de sua

experi6ncia na publicagao do Reasoned para fundar a revista .ZVew Re-
asoned, que imediatamente tornou-se o principal porta-voz da Nova

Esquerda britfnica. O pr6prio nome da revista, inspirado em uma pu '

blicagg.o editada no infcio do s6culo XIX por John Bone, ja indicava o
interesse de deus fundadores em continuar recuperando os dos de li-

gagao com socialistas e radicais ingleses do passado. Particularmente

Thompson, empenhado em deus estudos sobre William Blake e William

Morris, insistia nas possibilidades da conflu6ncia destas tradig6es
com o marxismo para a renovagao da esquerda e construgao de um
;socialismo humanista '

32

3:

" Cf. Palmer, Bryan, op cit., p. 92
" Para uma an61ise das id6ias de Thompson e dos debates do periodo sabre um

socialismo humanista, ver Super, Kate. "Socialist humanism", In: Kaye, H.,
Mcclelland, K., op. cit. Ver tamb6m o artigo de Thompson "Socialist humanism
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A revista era um espago aberto tanto de debate e divulgagg.o de
reflex6es da dissid6ncia comunista quando de critics ao stalinismo e a

politica social-democrata. Sua amplitude nio se restringia apenas a

Gri-Bretanha. Autores como o dissidente h6ngaro Imre Nagy e o poe-
ts Adam Wazyc, documentos e debates sobre Antonio Gramsci, temps

como a luta contra o colonialismo e as campanhas pelo desarmamento

nuclear desencadeadas pele Campaing for Nuclear Disarmament
(CND) encontraram guarida em suas pfginas

Em 1959 a JVew Reasoned foi fundida com a t/nfuersfffes and ZeP
.Reufew (criada por um grupo de estudantes socialistas de Oxford)

surgindo assim a ]Vem Z,e/t Reufew, principal instruments de divulga-
gao do debate politico e te6rico da Nova Esquerda britfnica durante

v6rios anon e existente at6 os dias de hqje.

Apes um r6pido crescimento no final dos anon 50, com a amplia-

fao da tiragem da brew fe/t Reuiem e o surgimento em todd a Inglater-
ra de uma s6rie de grupos, clubes e centros de atividade socialista

inspirados em subs id6ias e debates, a Nova Esquerda entrou em de-

cli.nio nio conseguindo firmar-se coco uma forte alternative politica
na esquerda britgnica.3' No comego da d6cada de sessenta pratica-
mente dodo o grupo que havia dado origem a revista estava dissolvido

e politicamente desarticulado. A16m disco, a Nbw Le/t Reufeu enron
brava-se em syria crime financeira e os clubes e centros de discussio e

atividade reflux.am. E. P. Thompson resumiu assam a situagao do gru-

po em 1963:

an epistle to the philistines" publicado em .Anew .Reasoned, n' 1 (2' trimestre de
1957).

Cf. Bess, op. cit., p. 24
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creio que nio revels nenhum segredo se afirmo que o mori
ments que durante algum tempo se considerava a 'nova es-
querda' se encontra agora completamente disperso tanto or-
ganizativa, coma em certa medida intelectualmente. Fracas-
samos na realizagao de nossos prop6sitos originais e na con-

servagao do aparato cultural que haviamos nos proposed a
colocar de p6".'

Foi neste moments que uma nova geragg.o de intelectuais mar-

xistas assumiu a diregao da New Le/t Review. A maioria dos membros

do antigo grupo fundador experimentou, a partir de entao, um forte
isolamento e afastamento de uma vida politico maid ativa. Ao mesmo

tempo Perry Anderson, um dos expoentes delta nova geragg.o, tornou-

se em margo de 1963, o novo editor da revista
A ascensg.o dente grupo, que ficou conhecido como a "segunda

Nova Esquerda, significou uma grande inflex5.o no debate politico e

alterag6es na linda editorial da revista. Os chamados debates te6ricos

no campo do marxismo passaram a predominar em suns paglnas e

artigos de autores estrangeiros como Althusser, Mandel, Balibar,
Colletti, entre outros tornaram-se constantes

Iniciava-se uma nova face na esquerda britfnica. A influ6ncia

do $i16sofo frances Louis Althusser e seu estruturalismo marxista ra-

zia-se crescente(coma de rests em grande parte da esquerda ociden-

tal). Provavelmente sua major conseqii6ncia para o pensamento socl-

alista foio predominio do que Eric Hobsbawm chamou de "atragao

Citado em Teodori, Massimo. .Las nueuas [zquferdas european. Barcelona,
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gerd pda teorizagao pure"37 durante um periods de maid de dez antes

e com algumas repercuss6es at6 os dias de hole.

Este nova ]inha editorial da ]Vew feP Reufem contrastava fiber

tamente com o rumo adotado pelos principals ex-participantes do

grupo de historiadores do Partido Comunista, como o pr6prio
Thompson. Basra lembrar que 6 neste mesmo ano de 1963 que ele pu-

blica A Hnrmagdo da cZasse operdria i/zglesa, no qual, atrav6s de um
trabalho de altissima densidade, tanto empirica como te6rica, retoma

o proUeto de articulagao de uma hist6ria popular inglesa, tends homo
novo referential politico nio mats a identificagao de uma organizagao

(o PC) homo herdeira delta trajet6ria de lutas, mas as m61tiplas expe-

ri6ncias que expressam a clause trabalhadora em seu processo de
constituigg.o.

Nesta obra, podemos identificar a busch de resposta a um lega-

do de problemas historiogrfficos herdados do grupo de historiadores

do PC, coma, por exemplo, a nogao de experfancfa como chave para su-

perar a contradigao entre defermfna€do e agancfa humana no interior

da historiogra6la marxista. Ao mesmo tempo, a persist6ncia da teoria

do ':hugo normandy" 6 agora reformulada na id6ia de que os trabalha-
dores viveram a revolugao industrial e a contra-revolugao politico do

final do s6culo XVlll e initio do XIX coma "ingleses nascidos livres:

Assim, A Horma€do d6 o primeiro passo para superar a laguna de pes-

quisas sobre o s6culo XVlll e questionar sobre o que teria ocorrido
com as energias revolucionfrias do s6culo XVll at6 o surgimento do

movimento operario.38 A continuidade da longa tradigao de lukas po-

Hobsbawm, E. J. "0 marxismo hole: Um balango aberto". In: .Hlsf6Ha do
marxismo, vol. XI. Rio de Janeiro, Paz e Tena, 1989, p. 45.

O desenvolvimento desta integragao entre a hist6ria inglesa dos s6culos
X'WI e XVlll a partir da relagao entre consci6ncia popular de direitos e as mu-
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pulares expressa-se assim ngo mats em uma organizagao singular,
mas numa gama de formal organizativas permeadas por tradig6es e

valores reelaborados pda experi6ncia.

Por outdo lado, motivados pda vit6ria do Partido Trabalhista

nas eleig6es inglesas de 1964, Perry Anderson e um novo colaborador
na ]Vew Le# Review, Tom Nairn, puseram-se a escrever uma s6rie de
artigos'9 onde buscavam compreender a nova conjuntura a partir de
uma anglise sistemg.tice da hist6ria britfnica do ponto de vista mar-

xista, procurando abordar o desenvolvimento do capitalismo, a forma-

gao e estrutura das classes sociais, bem como a trajet6ria das ideolo-

gies naquele pals.
No contraste entre a 6nfase na experi6ncia e a valorizagao das

conquistas sociais, culturais e politicos da clause trabalhadora inglesa

de A $ormafdo e a condenagao da incapacidade delta mesma clause
em se tornar hegem6nica na sociedade exposta nos artigos de Anderson
e Nairn estavam de6inidos os termos do debate politico e te6rico que

polarizaria a esquerda inglesa por maid de dez anon

Um ano depois, Thompson, irritado com os rumor tomados pda

New Le/t Reufew, publicou uma longa e indignada replica aos artigos

de Anderson e Nairn. Seu texts, intitulado "As peculiaridades dos in-

gleses" atacava vigorosamente vfrios dos pressupostos do marxismo
"ortodoxo". Nio a. toa, seria republicado 13 anon depots como comple-

dangas nas estruturas macropoliticas pode ser acompanhado em Hill, Christhopher,
I,fberfy against the Jaw - some seuenfeenfh-cenfz&zy controuez'sfe.s. Londresl
Penguin, 1996. Este trabalho de Hill contribui para o conhecimento do s6culo
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mento a edigao original de A mfsdrfa da zreoz'fa, a contundente critica
de Thompson ao estruturalismo de Althusser.

'As peculiaridades dos ingleses" permite o contato com uma s6-
rie de temgticas e debates que constitu:iam as principais preocupag6es

de Thompson, tanto do panto de vista politico quanto te6rico, e que
praticamente estariam presences em quake toda a sua obra. Foi uma

tentativa, ngo apenas de resgatar o conjunto do projeto historiogrf$ico

do grupo de historiadores do Partido Comunista, mas tamb6m de atua-

lizf-lo nas novak condig6es da d6cada de 60. Assim, as discuss6es his-

toriogrgficas sobre a Revolugao Inglesa, o s6culo XVlll, a formagao e

desenvolvimento das classes sociais ao longs de tr6s s6culos(temps

uma Tara oportunidade de observar cano Thompson discorre sobre a

hist6ria operaria inglesa ap(5s 1832) bem como de suas principais ide-

ologias encontram-se em "As peculiaridades dos ingleses". Ao lado de

importantes sistematizag6es sobre sua concepgao de hist6ria e de te-

mps centrais na sua obra, como o conceito de classe social e a critica
ao modelo base-superestrutura, Thompson este profundamente preo-

cupado com o desenvolvimento da pesquisa sobre as formal nacionais

particulares(no cano, inglesas) de dominagao de clause e de resist6n

cia popular(baseadas na experi6ncia humana concreta) a fim de fbn-

damentar um proleto socialista democrftico e humanists.

Enfim, trata-se de um texto em que 6 possfvel travar contato
com vfrias das facetas de Thompson: sua paixao pelo debate, suas

cgusticas ironias, seu engajamento militante na construgao de uma

nova visio de esquerda a partir de um socialismo-humanista e sobre-
tudo sua fantgstica forma de traduzir para uma problems.rica histo-
riogrgfica, problemas politicos contemporaneos.

Como nos lembram Huw Beynon e Christopher Hill, a sua visa.o

da hist6ria "envolvia-o em perene engajamento.com o presente. Ele
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era um intelectual piblico", estando permanentemente preocupado

:com a relevAncia da hist6ria para o presente"." o que fez dele uma

6igura publica de grande destaque, inicialmente no keio da esquerda
brit&nica e, posteriormente, na sociedade coma um todd(a partir de

seu panel de lideranga na luta antinuclear). Deste modo, Thompson
contribuiu para o desenvolvimento da compreensao da hist6ria en-
quanto politica, entendida no sentido do comproinisso com a vida e os

desejos dos homens e mulheres reais.

Uma, Dual, 'lY6s, Mil Peculiaridades?

Nio deve causar estranheza o longo periodo de tempo abarcado

por "Peculiaridades". Se o pleno significado do conjunto da obra de
Thompson apenas pode ser adequadamente dimensionado quando se
contextualize sua produgao historiograHica e te6rica com relagg.o a sua

trajet6ria politico e aos questionamentos e desafios que esta pratica
Ihe colocou (e a outros integrantes de sua geragao igualmente), vale

dizer que o texto foi escrito para polemizar com artigos que buscavam

no passado as origens da crime do moments de entgo (assinados por
Anderson e Nairn). arise elsa, basicamente, marcada pda estrat6gia

politico moderada do Partido Trabalhista e por outros fen6menos

coco burocratizagao das instituig6es da clause trabalhadora, conser-
vadorismo, acomodagao com a estrutura social inglesa (fortemente
ancorada no imperialismo e na hierarquia de clause) e, igualmente,

pda exaustio politica da Nova Esquerda. Em ambos os lados da po-

16inica, redige-se a hist6ria da Inglaterra com os olhos voltados para

Beynon, Huw, op. cit.
The Guardian, 30/08/93.

e Hill, Christopher. 'From the awkward scholl: In
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seu presente, e futuro. Assim, segue, como decorr6ncia, todo um deba-
te poll.taco contemporaneo (da 6poca) sabre os impasses, perspectivas e

problemas da Nova Esquerda, em particular, e da esquerda democrf-

tica e socialista em termos maid gerais.
Todavia elsa ng,o 6 a 6nica race de "Peculiaridades". O ensaio

pontua outros desdobramentos da vida e obra de seu autos. Sua infle-

xio radical em diregao ao s6culo XVlll(que o maria "teorizar" sabre a
luta de classes sem classes),': o recurso recorrente ao conceito de

'economic moral" e os primeiros movimentos da po16mica contra o es.

truturalismo estio entre trig desdobramentos.

Uma de subs proposig6es mais inspiradoras a6lrma que, se ha
confronto entre a pesquisa empirica e o modelo, 6 este Ultimo que ha

de ser modi$1cado. Em contrapartida, acreditamos que ipso ngo signi-

6lca apoiar a profusao de mil peculiaridades nacionais, regionals ou

microsc6picas. Ao contrfrio, 6 precise cautela diante de supostas

excepcionalidades.
Em uma comunicagao sobre a legislagao trabalhista corporativa

no Brasil, sua impressionante -- e Qnica -- longevidade, e os paralelos

existentes com sua matriz inspiradora(a Carta del Lavoro, elaborada
na Italia de Mussolini), seu autos, informado pecos recursos da hist6-

ria comparativa, alerta para os perigos de supostas "peculiaridades
dos brasileiros" e descreve a legislagao nacional parafraseando -- vo-

luntariamente - o sistema norte-americano (exemplo usual de siste-

ma de relag6es de trabalho liberal e de negociagao direta, sistema este

que 6 o inverse do corporativista). Concluindo serem semelhantes os

Ao contrfrio do que escreveu Emir bader no JornaZ do .Brasil, o cartismo ngo
6, como mostra o trabalho do proprio Thompson sobre o s6culo XWll e a pr6pria
estrutura crono16gica de A dormaGdo, a "primeira forma de organizagao politica da
classe trabalhadora:
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efeitos alcangados (o prego do reconhecimento legal dos sindicatos e da

negociagao coletiva 6 o controle da liberdade de aga.o do movimento
operario), prop6e que consideremos o corporativismo menos fora de
s6rie do que o geralmente admitido e conclui, de modo provocative,

que "o Brasil pode ser um pails homo qualquer outdo"."

Se nio parece haver muito futuro para a busca, em si mesma e
por si s6, de excepcionalidades hist6ricas nacionais,'; o convite a reali-

zagao de muita "pesquisa ardua", feith em "Peculiaridades", permane-
ce v6.lido e atual, recolocando o problema do encontro entre modelo e

pesquisa empirica. Haveria um universal, qual sqa, os grander pro-
cessor se dgo de modo hist6rico, into 6, particular. Portanto,

Thompson combate a elevagao de experi6ncias hist6ricas a condigao
de modelo gerd. A Revolugao Francesa, ou uma determinada leitura

sua, nio 6 "a" Revolugao Burguesa. E o mesmo se da com a experi6n-
cia sovi6tica da ex-URIS, que nio esgota o pr(veto de transformagao
socialista. Note dense mesmo acorde, discorda da leitura onde a Re-

volugg.o Gloriosa 6 uma revolugao burguesa "premature"" que uma
burguesia "d6bil", "apatica" -- a qual, por sua vez, teria produzido um

proletariado "subordinado". Thompson deslocou esse maternidade da

burguesia quando a. classe trabalhadora e foi, de modo original, buscar

Cf. Hall, Michael, "Corporatism, fascism, and the origins of brazilian labor
law". Comunicagao apresentada no 111 Brazilian Studies Association Conference,
7 a 10 de setembro de 1996, King's College, Cambridge, p. 5, 13-14.

'n Cf. Wilentz, Sean, "Against exceptionalism. Class consciousness and the
American labor movement, 1790-1920". In: /nfernaffonaZ .Labor and Worflng-
CZass .History, n ' 36, 1984. Zolberg, A., "How many exceptionalisms?". In
Katznelson, I. (org.), Wbrfflzg-czars Hormatfon. Princeton, Princeton University
Press, 1986. Lenger, F., "Beyond exceptionalism: notes on the artisanal phase of
the labour movement in France, England, Germany and the IJnited States". In:
/nfernaffonaZ .Ret;few of SocfaZ .Hfsto/y, n ' 37, 1991

lsso nos levi a pensar que o emprego do terms "capitalismo tardio" deve ser
diligente.
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suas origens no s6culo XVIII. Disco resulta que a clause trabalhadora
ngo 6 o proletariado industrial fabril, assam. como a hist6ria oper6ria
ngo 6 feita s6 de greves, sindicatos e partidos.'s

Um outdo desdobramento do debate sobre o universal e o parti-

cular pode, igualmente, ser mencionado. O autos de "As peculiarida-

des dos ingleses" foi muitas vezes criticado por ser insular demais, pou-
co europeu, pouco dado a. realidade global. Cong'ontado com a vista

produgao de hist6ria mundial de Hobsbawm, sua pr6pria circulagao
pessoal pelts mais diversos parses e sua impressionante e desenvolta
cultura internacional, Thompson pode flcar, aparentemente, a sombra.

Escrevendo aquie ali sobre Antonio Gramsci, Thompson, todavia, ale-

gou numa dessas passagens ngo crer que "o cato de Gramsci ter fun-

damentado seu pensamento sobre uma interrogagao da culture e his-

t6ria italianas tenha feito dele aldo aqu6m de um internacionalista"."
A pesquisa "frdua" nos aguarda, e nio precisamos, portanto,

nos fazer acompanhar de anglicismos, mas de uma reflexio da hist6-

ria como processo em um contexto social determinado. Nio precisa-

mos, ainda, enxergar a gent/y -- descrita em "Peculiaridades" como
'sengo ilnica, excepcional" -- no Brasil, mas nossa burguesia, tal homo

a inglesa, tem origem fundigria conhecida.

Abatido, a saide de Thompson foi acometida por uma longa en-
fermidade. Amargurado, viu com tristeza a lugoslgvia se tornar a ex-

lugos16via imersa numa guerra deflagrada em nome da "limpeza 6tni-

Ao mesmo tempo, A lormafao ngo dispensa atengio devida aos mineiros, ca-
tegoria muitas vezes tomada homo paradigma de proletariado industrial moderno
mas que, a bem da verdade, tem uma hist6ria pregressa a aparigao do capitalis-
mo. Cf. Beynon, Huw & Austrin, Terry, .ll/asfers and serpents; czars and .patronage
En lite maxing of a Zabozzr organisation, Londres, River Oram Press, 1994

Cf. "Foreword". In: The .pouerfy of fhe07y & other essays, p iv. Sobre as crfti-
cas a insularidade de Thompson, ver Palmer, op cit., p. 9 e lO.
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ca". Talvez tenha pensado no esforgo dele e de seu irma.o, e de muitop

outros igualmente, a dedicagao e a generosidade com que todd uma
geragao do p6s-guerra acreditou na construgao -- internacionalista --
de um socialismo democrgtico. Uma experi6ncia eco de uma outta an-

terior, as brigadas internacionais de voluntgrios na Guerra Civil Es-
panhola. Derrotadas, abbas foram solapadas pda acomodagao dos
interesses "maiores" das grander pot6ncias

Podemos, entao, acreditar que vidal assim tenham fido em vio?

Para responder afirmativamente, 6 preciso ignorar a derrota do nazi-,
fhscismo, a exist6ncia(e a perman6ncia, embora cambaleante) de um

Estado de bem-ester social na Europa ocidental, o desarmamento nu-

clear e a consci6ncia eco16gica international. E serf preciso, ainda,

desconsiderar que valores homo solidariedade, coletivismo, igualdade
e democracia sio tamb6m conquistas "regis". Tail homo as

'materiais". Para a16m disco, as id6ias que expressam podem conti-

nuar a fazer sentido. Padr6es de organizagao social podem mudar, de-

certo. Mas valores e crengas, por sua veZ, podem sobreviver is mu-

dangas. E ipso depende de como praticas culturais e instituig6es lidam
com as novas condig6es advindas com derrotas, crises, inovag6es tec-

no16gicas etc." Sqja no "velho", deja no "novo" mundo.

E. P. Thompson faleceu, aos 69, a 28 de agosto de 1993, ano da

primeira edigao brasileira de "As peculiaridades dos ingleses". Langa-
do em setembro no Instituto C4amar junto a uma audi6ncia de tra-

balhadores e trabalhadoras com o apoio do Programs Mem6ria e Do-

cumentagao da CUT (vinculado a Secretaria Nacional de Formagao

Estamos nos referindo a discussgo levantada por Huw Beynon em "A des

truigao da clause operfria inglesa?". In: Reufsfa .BrasfZefra de Cfgncfas Socials, n
27. 1995
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dessa central), tal edigao fai discutida em um encontro chamado Tri-
bute a Edward Thompson

Acreditamos que um evento homo esse de nada teri valido se
realizado para cultuar sua mem6ria. Ele era um dissidente da ordem

estabelecida'9 e sua importancia reside na possibilidade que oferece

para o repensar hist6rico da relagao entre presente e passado com
uma perspective que enxerga o mundo a parter de baixo."

Quais implicag6es podemos extrair dessa possibilidade para se
escrever a hist6ria de um pals homo o Brasil? A explicagao gerd de

aus6ncia de revolugao em uma nagao imprensada entre o premature,
o tardio, o./usf-fn-time, o fora de hora e lugar, um pals sem burguesia

e proletariado "verdadeiros", pode, desde ha muito, ser questionada

Muito da pesquisa "g.rdua" feita at6 agora, aquela que vai ao encontro

Externamos aqui nossos agradecimentos a Maria C61ia Paoli, a Jose Sergio
Leite Lopes e a Michael Hall, que atenderam nosso convite para o dito langamen-
to, integrando a mesa de debates

Thompson muito prezava a id6ia de dissid6ncia. entendida coma uma dis-
cordfncia de valores em relagao ao status q o. Em "As peculiaridades dos ingle-
ses" ele defende coma uma das especifidades da Inglaterra a exist6ncia de uma
longa tradigao de dissid6ncia e pensamento independente que reunia desde emi
nentes membros da gent/y como Newton, Fielding e Gibbon at6 in6meras contri-
buig6es criativas de artesios e dos setores populares em gerd. Outros exemplos
delta tradigao podem ser vistos em seus artigos reunidos em Writing by candle
Zfght, Londres, Merlin Press, 1980. Paul Barker (ex-editor da revista Anew .Society)
incluio proprio Thompson na rica linhagem de dissidentes ingleses ao lado de
Tom Paine, William Cobbett, William Hazlitt e George Orwell. Elem seriam al
guns dos froubZemafers (na 6'ase cunhada por A.J.P.Taylor's). Cf. Barker, Paul.
A voice of true dissent" in Times, 31/08/1993

" Podemos ter em relagao a Thompson, e a historiografia social britanica, pos-
ture semelhante por ele advogada quanto ao marxismo, que o via "menos coma
um sistema autosuficiente e maid como uma importante influ6ncia criativa no
interior de uma tradigao socialists mats ampla". Cf. "A psessay in ephology". In:
.ZVew .Reasoned, na lO, 1959. Citado em Sparks, C., "Stuart Hall. cultural studies

and marxism". In: Marley, D., Chen, K-H., Stua# .27aZZ. CrfffcaZ dfaZogues in cuZ-
furaZ studies. Londres, Routledge, 1996, p. 75
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das (e ng.o de encontro is) fontes depositadas em arquivos e acervos,

nos traz, muitas peculiaridades brasileiras desconhecidas. Se, no XX
Encontro da Anpocs (realizado em 1996), o historiador Evaldo Cabral

de Meld ainda podia lamentar a laguna de estudos sobre mocambos de

negros, consideramos que ipso ja ngo 6 mats possivel hoje. Tratanda
ng.o s6 de negros como de indios amocambados e aquilombados pelo

Brasil e pdas Guianas, A hydra e os .p(2nfanos; qu£Z07nbos e 7nocambos

no Brasil chock-se com o argumento que sustenta que excluido nio faz

hist6ria, que escravo 6 uma "coisa" aHerrada aos seas "desvios"." Se
esse trabalho 6, apenas, um exemplo, serve ao mesmo tempo para re '

pensarmos argumentos como "nio tivemos revolug6es por aqui, s6 acor-

dos pelo alto entre as elites". E serve, outrossim, para elaborarmos
uma hist6ria a partir de baixo capaz de dar conte da alteridade, que

nio seja evolutivamente contada a partir da voz de um partido 6nico
Estabelecendo paralelos interessantes com o cano brasileiro

atrav6s de uma discussio comparativa intemacional(procedimento
salutar contra o achado incessante de peculiaridades), o soci61ogo sul-

africano Eddie Webster comenta o quando a peoria da depend6ncia

serviu para excluir a gente comum, a luta de classes e as pr6prias
classes sociais da hist6ria. E destacou o quanto a irrupgao dos mo+i-
mentos socials no cenfrio politico nacional do seu pals (assim como no

Brasil) foram importantes para nela forgar sua entrada." Confronta-
da com modelos explicativos daquela teoria, a experi6ncia n80 apre '

renta stores sociais clfssicos. A burguesia falhou aqui na sua missao.

Depois, o proletariado foi incompleto. Nio apresentou os tragos euro-

1996
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peus consagrados e mergulhou em proDetos de ascensio social, ou no
conformismo

Se em algum momento foi possivel pensar que essay id6ias ti-
nham fido ultrapassadas pdas pesquisas recentes, a entrevista de um
presidente da Repiblica serviu como alerta em contrfrio.'; As forgas
impessoais das estruturas este.o vivas. Uma a uma, as teses da idiotia

rural, da passividade do proletariado, da adesgo popular a lideres ca-

rismgticos e populistas, da fraqueza da sociedade civil, do atraso da
nossa "modernidade", no meio de diversas outras, ainda este.o circu-

lando nas mats variadas galas, nos mats diferentes meios -- imprensa,

universidade, politica, economia, cultura. Talvez hole, maid do que
nunca, a leitura e a inspiragao que as id6ias de Thompson nos trazem

selam essenciais para formular novak "dissid6ncias:

Imaginando o quanto t6ria de relevo para o debate da "nova
ordem mundial", deus neoliberalismos e suas globalizag6es, Perry
Anderson" se indaga sobre o que Thompson ainda poderia ter produ-
zido cano tivesse tido a mesma fortuna de Christopher Hill - o qual,

octogenario, produz normalmente.ss Ngo 6 descabido esse exercicio,
pois Thompson escreveu, sem sa6de, Witness against fhe beczsf.so Nfo

o 6, igualmente, porque nos ajuda a superar a laguna(a que dude
Hobsbawm nessa coletfnea) aberta com sua aus6ncia. Ngo o 6, ainda

maid, porque sua aus6ncia, uma vez entendida coma desafio, pode
servir homo estimulo para se it adiante sem o lamento da malta de um

'guia iluininado:

" Cf. "FHC p6e suns id6ias no lugar". In: .FloZha de Sdo Paulo, 13/10/1996
" Cf. "Diario de una relaci6n". In: .EZ cfeZo por asaZfo, na 6, 1993-94, p. 15-16.

Cf. Hill, C., Z,fberfy against fhe Zczw, op. cit.
" Cf., ainda, seu outro livro, editado postumamente, The romanffcs. .England

in a reuoZzzffona/y age. S.I., New Press, 1997
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Sergio Silva

Edward Thompson parece ter fido um homem de estilo e id6ias

po16micas. Baste dizer que, apesar de todo o seu prestigio internatio-

nal, feel is suas opg6es, ele preferiu passar a sua vida de professor
dando aulas em curios secundfrios noturnos n'eqtientados por tra-
balhadores (com algumas exceg6es, como aquele tempo passado na

universidade, para escrever Senhores e cafadores).

Mas essay suas caracteristicas talvez s6 tenham alcangado o
grande pablico leitor apes a publicagao da Mfsdrfa da peoria, que, na

tradugao brasileira, ficou sem os outros ensaios, entre os quaid, o no-

tfvel As .pecuZfarfdades dos fngZeses, que ja apresenta -- num estilo

menos agressivo e em torno de uma discussgo da hist6ria da Inglater-
ra e da sua "reinterpretagao" por Anderson e Nah -- as id6ias funda-
mentals posteriormente desenvolvidas na .ZUfsdrfa

A publicagao dente ensaio, e as discuss6es que se seguiram, pro-

vocaram algumas reclamag6es. Por exemplo, quanto ao seu estilo, que

di6icultaria o debate: num seminfrio sobre o assunto, numa igreja da

universidade, ele teria feito uma entrada triunfal seguido por grande
n6mero de estudantes e monopolizado a palavra, abrindo togo em vg-

rias direg6es, coma uma metralhadora girat6ria.
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Quem sabe. Thompson tenha acertado a "verdadeira ess6ncia '

da teoria: explicitar com o maior rigor e clareza possilveis os funda-

mentos gerais de nossos procedimentos em detenninada disciplina(ou

conjunto de disciplinas), de forma a delimitar clara e rigorosamente
quem sio os "nossos", o que coda um deve fazed para poder ser dos
nossos e, inversamente, quem nfo este entre os nossos.

E, paradoxalmente, por nio gostar nada disco, quando se sentiu
obrigado a faze-1o, exagerou na dose. Realmente, 6 muito prov6vel que

a maioria das pessoas concorde que ele nio deveria ter classi$icado as
id6ias de Althusser coma GeschichtenscheissenschZop/E mesmo aque-

las pessoas que acham que das sio realmente Geschfchfenschefssens

chZop/7: O ambience exige respeito.

De qualquer modo, as id6ias fundamentals e originais de
Thompson ja se encontram praticamente inteiras em A F'ormafdo da

cZasse operdrla irzgZesa(The mating, para os intimos). E tamb6m os
fundamentos de sua complexa insergao (com o perdao do proprio
Thompson) te6rica. Um problema e tanto: um dos Haig famosos historia-
dores marxistas escreve um livro para desmentir nada maid, nada
menos do que uma das teses maid importantes e conhecidas do CapffaZ

Para Thompson, o proletariado nio serif um resultado da in-

dustrializagao, homo aparece na, jamais suficientemente estudada,
.Em busch da /Hats-t;alfa reZaffua. E etta 6 certamente uma id6ia cen-

tral do seu pensamento, uma crave mestra para a compreensao das
suas relag6es com o pensamento de Marx e da sua oposigao radical is
correntes dominantes do pensamento marxists.

Na verdade. estou chamando de industrializagao (name usado,

em outras correntes das ci6ncias sociais, nas mats diversas acepg6es)

o processo de formagao e consolidagao da moderns produgao fabril
mecanizada (e, agora, computadorizada), into 6, a popular indUstria

48



Thompson. Marx, os mancistas e os otitros

moderna, que constituio objeto do estudo do .Em bused da mats-oaZfa
re7,atiua

Para Marx, esse ngo 6 senio o processo de transformagao das
forges produtivas -- maquinas e outros instrumentos de trabalho, ma-

t6rias primas(ou objetos do trabalho) e, evidentemente, o proprio tra
balho ou, para sermon maid rigorosos, a forma de trabalho. O processo

de transformagao das forgas produtivas a imagem das relag6es sociais

(de produgao) dominantes, into 6, as relag6es sociais capitalistas.

De acordo com Marx e, creio, a maioria dos marxistas que trata-

ram do assunto, forges produtivas e relag6es socials(de produgao), em

conjunto, formam as relag6es de produgao. Pode-se dizer, simplesmen-

te, que as relag6es sociais(as relag6es enbre capitalistas e trabalhado-

res) representam, coco o name indira, os aspectos sociais das relag6es
de produgao; e as forges produtivas, os aspectos t6cnicos das relag6es

de produgao (donde, o tratamento alternativo de "relag6es t6cnicas de

produgao" proposto por Balibar).

Relag6es sociais e forgas produtivas formam uma daquelas con-

tradig6es que dgo vida ao pensamento e movimento ao real. O movi

mento de um modo de produgao se caracterizaria, de um modo gen6rico,

pelo movimento da contradigao entre relag6es sociais e forgas produti-

vas. Coma se pode ler no ramoso trecho do famoso Pre/acid a fnfrodu-

fdo a crZficcz... de .2857, ja muito criticado por um cerro evolucionismo.
Imediatamente apes uma transformagao das relag6es de produ-

gao dominantes, as forgas produtivas se encontrariam, necessaria-

mente, do jeito que farah deixadas pelo antigo modo de produgao. Du
rante um certo tempo (a "transigao"de Bettelheim), das seriam trans-

formadas a imagem das novak relag6es de produgao dominantes. Elsa

transformagao caracterizaria o desenvolvimento "pleno" o modo de

produgao. O que nio significaria entretanto que o modo de produgao
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ng.o se desenvolveda mats. O movimento nunca para, e o seu prosse '

guimento, no cano, levaria a tend6ncia das faTWas produtivas se chocarem
com as relag6es sociais dominantes(numa esp6cie de transigao As
avessas: nio a plena formagao, mas a superagao do modo de produgao)

Como se gabe, ipso deu muito pano para manga. Mas aqua nos

interessa unicamente a id6ia de que forges produtivas e relag6es sociais

representam uma unidade contradit6ria sob o dominic das relag6es
socials. No modmento resumido no paragrafo acima, pode-se ver que

as forgas produtivas sio dominadas pdas relag6es socials sob tr6s
formal: como forgas ainda n5.o adequadas is relag6es sociais dominan-

tes, como forges adequadas a essay relag6es ou homo forges que ja co-

locam a superagao dessas relag6es. De modo gerRI, a dominagao das

relag6es sociais sobre as forges produtivas se afirma pelo faso de
que

l\

das aparecem sempre coma capital(capital constante, capital varigvel).
Mas afinal, ding o leitor enfastiado, para que tanta teoria? S6

para dizer que a critica de Thompson n5o pode se dirigir simplesmen-
te a uma aus6ncia do trabalhador no movimento do capital, tal homo

ele 6 analisado na Bused da mats-uaZfa reZafit;a. O trabalhador estaria

sempre presente nesse movimento, porque o que Marx chama de capi-
tal 6 uma relaga,o social, a relagao social capitalists de produgao. U

rata de que elsa relagao tome(concretamente, no processo de trabalho

ou no pmcesso de produgao em gerRI e na sociedade) a forma de capi-
tal 6 o resultado da dominagao exercida pelos capitalistas sobre os
trabalhadores, que define a pr6pria relagao capitalista.

A critica de Thompson, na verdade, '6 bem maid gerd e radical.

Ela se dirige ao conjunto da anflise de Marx, pele fate deli tentar ex-

plicar o movimento da relagao homo um movimento imanente I ] . .

a. pr6-

pzia relagao e que se esgota nela mesma de tal forma que, no anal das
contas, esse movimento ja se encontra inscrito (em germe) nas formal
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iniciais da relagao. Assim, a industrializagao ou, mats precisamente, a
constituigao da indQstria moderna e a formagao do proletariado, a
clause operfria moderna, nio representam senio o resultado da 16gica

do capital (into 6, da relagao, a relagg.o social de dominagao capitalista).

Para Thompson, a 16gica do capital (mesmo entendido coco re-

lagio social) nio pode explicar o processo hist6rico real. lsso nio signi-

6ica, de maneira alguma, que, para ele, o processo hist6rico ngo tenha

uma 16gica. Muito antes pele contr6rio, ele entende justamente que 6

somente a 16gica do processo que pode explicar o desenvolvimento do

capitalismo, o movimento do capital, relagao capitalists de produgao,
ou, no casa em pauta, especificamente, a constituigao da grande in-
d6stria moderns e do proletariado.

A inversgo da explicagao pode ser sutil, mas me parece realmen-

te radical. Segundo ela, nio seria a industrializagao que se teria im-
posto a capitalistas e trabalhadores, com a forma de uma lei que rege-

ria as subs relag6es: a bused da mats oaZfa-reZaffua, como lei da acu-

mulagao de capital. Ao contr6rio, a industrializagao seria o resultado
de um processo hist6rico real, como todo processo hist6rico, linico,
pouco importando o cato de que, depois, por sua imports.ncia e caracte-
risticas, ele se tornaria um modelo universal. Para Thompson, a grande
ind6stria moderna 6 um resultado(hist6rico) da luta de classes

Como parte fundamental dense processo, se destacaria a pr6pria
formagao da clause operfria. Para Thompson, o autoreconhecimento

dos trabalhadores como clause -- que conduz a formagao das organizag6es

opergrias e ao estabelecimento, atrav6s da luta de classes, de novak rela-

g6es entre capitalistas e operarios -- se encontra na base da grande in-
d6stria moderna. Assim, ao mesmo tempo em que submete a relagao

social ao processo hist6rico, ele apresenta a formagao da clause oper6-

ria coma condigao e ngo simplesmente resultado da industrializagao.

51



Sergio Silos

Esse inversio -- formagao da classe operaria homo condigao e

ng.o maid simpler resultado da grande indQstria mecanizada -- 6 im-

possivel de ser operada na linha da bzzsca da mats-t;alfa reZafit;cz, onde
as caracteristicas formadoras do proletariado saem praticamente de
dentro da fabrics moderna: a disciplina, a racionalizagao, o espirito

coletivo, o de associagg.o etc.
O desenvolvimento da grande ind6stria, into 6, das forges pro-

dutivas correspondentes ao modo especificamente capitalista de pro-

dugao estaria vinculado a uma mudanga de comportamento dos tra-
balhadores, que, se autoreconhecendo com uma classe 6'ente aos pa '

trees, passam a valorizar objetivos tail coma regulamentagao da jor-

nada e das condig6es de trabalho, formal de pagamento de acordo com
as variadas quali$icag6es e com a produtividade.

Nesse sentido, essay transformag6es aparecem tamb6m homo

uma resposta ao surgimento da clause opergria. Maid rigorosamente,
Thompson submete a transformagao das forgas produtivas e do modo

de produgao, e a famosa 16gica do capital, ao desenvolvimento real ou,

para empregar os deus termos, ao processo hist6rico da lutz de classes

E possivel argiiir, em defesa de uma aproximagao maior entre os

dais autores, que Marx n5.o completou O capifaZ, deixando de escrever

o prometido livro sobre as classes sociais. Mas 6 verdade tamb6m que
as teses criticadas por Thompson constituem a base de toda uma s6rie

de anglises de Sociologia e Ci6ncia Politico sobre o desenvolvimento

do capitalismo e a classe operaria

ii justamente a oposigao a concepgao de clause social em gerd e

de clause opera.ria em particular, baseada no CapffaZ e largamente
difundida numa certs literature marxista, que constitui um dos pon-

tos centrais do pensamento de Thompson e de sua vinculagao, ao
mesmo tempo de inspiragao e critics, em relagao a Marx.
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De um lado, a completa e radical recuse da nogao de clause soci-
al homo efeito, resultado (ou qualquer coisa do g6nero) do modo de

produgao. De outta Indo, a afirmagao da clause social come resultado
da lute de classes

Libertada da determinagao unfvoca e direta do modo de pl'odu-

gao, via notadamente o processo de trabalho, a clause operaria de
Thompson cometerf um verdadeiro sacri16gio para o pensamento

marxista dominante: ela nio sera maid a herdeira social da burgue-
sia, mas a herdeira das classes dominadas dos modos de produgao an-

teriores, cujas lutas ela continuara, sob novas formas, nas condig6es

de dominagao do capital.

Eddentemente, se a formagao da clause opergria apresenta-se
tamb6m homo condigao da grande indastria, nio 6 possivel limitar a

sua ekplicagao ao que acontece ao trabalhador no processo de trabalho

da grande industrie ou mesmo na vida econ6mica em gerd. Uma di-
versidade de fatores socials, culturais, componentes da vida e das tra-

dig6es dos trabalhadores assume, entao, o primeiro plano da anglise:

reforgando a critica ao determinismo econ6mico, que constitui um ou-
tro trago central do pensamento de Thompson.

A recuse do determinismo econ6mico e, particularmente, da
id6ia de clause como efeito do modo de produgao temp bntre mil e uma

conseqti6ncias, a de implicar uma reconsideragao tamb6m da nogao de

consci6ncia de clause, numa linda muito pr6xima daquela tamb6m

seguida por Hobsbawm: a consci6ncia de clause 6 aquela que a clause

efetivamente produziu, no processo(hist6rico) de seu autoreconheci-

mento e construgao, e ngo aquela que deduzimos do modo de produ-

Tudo ipso pode se prestar a muitos debates, mas tem um efeito
politico imediato, dentro e fora da academia. Dizer que a clause s6

gao
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pode ser definida dentro de um processo hist6rico, que ela 6 resultado
de suas pr6prias lutas, que ela se faz a si pr6pria(sentido do mating
original), signiHica negar fundamentos te6ricos e politicos aos partidos
e intelectuais detentores do conhecimento sobre os 'qerdadeiros inte-

resses" da classe opera.ria.
Mas 6 necessgrio destacar, imediatamente, que ipso nada tem a

ver com uma proposta de abandono da militi.ncia em gerd (e, no cano

pessoal de Thompson, nio teve mesmo). Para ele, perdeu sentido ape-
nas a militfncia nesses partidos.

Perdem tamb6m sentido os estudos em que o processo hist6rico

real. a lula de classes e a clause operaria aparecem apenas homo re-

cheio hist6rico, como realizagg.o das "leis da hist6ria" das 'leis do
modo de produgao" (a razio rediviva), com as devidas "peculiaridades

locals, avangadas ou tardias em relagao a um modelo te6rico gerd e
abstrato. E este 6 o n6cleo central da critics presente em

:Peculiaridades".

E normal que esse critica -- apesar de toda a sua inspiragao
marxists, de sua valorizagg.o da lute de classes em gerd e, em especi-

al. da luta da clause opera.ria -- merega o repadio de grande parte dos

politicos e intelectuais, que, em suas praticas, se apoiam diretamente
nas concepg6es atacadas por Thompson

Sqja em "Peculiaridades", sda na .ZUfsdrfa da peoria, a critter de

Thompson se dirige mats especi6icamente ao que ele champ de mar-
xismo althusseriano ou tradigao marxista stalinista, ao mesmo tempo

que reivindica uma outta tradigao marxista, na qual poderiamos in-
cluir, pele ments, outros ingleses, coma Christopher Hill, Eric Hobs-

bawm e Raymond Williams
Mas a metralhadora girat6ria de Thompson atinge tamb6m, de

modo ine(luivoco, a pretense.o cientificista - teoricista ou empiricista -
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de muitos cientistas sociais e at6 mesmo de outros historiadores
(numa crftica que vai ao ponte de denunciar os maleficios causados

pda pretensao da Hist6ria a condigao de ci6ncia).

A pretensao de de6lnir cientificamente os interesses delta ou

daquela clause e da sociedade em gerRI -- como sabemos muito bem,

n6s que vivemos nesta linda llha de Vera Cruz -- nio 6 um apangglo

da corrente marxista dominante. Se bem que o marxismo acad6mico e

a militfncia politica guiada pelo marxismo dominante possam repre-

sentar um cabedal valioso para inUmeros politicos e tecnocratas de
plantar.

Talvez Sociologia, Ci6ncia Politica e Hist6ria estejam profun-
damente marcadas por elsa pretensao cientificista, e denham se cons-

titu(do, na prgtica, em poderoso instrumento de hegemonia das clas-
ses dominantes de nosso tempo. Mas a Economic Politico 6, sem d6vi-

da, a grande mestra nesse. terreno, com o seu caminhio de estatisti-
cas, tend6ncias e leis que tentam reduzir o homed comum, e os tra-
balhadores em particular, a maid simpler expressao de burrice e pas
sividade.

Por ipso, quando Thompson diz que, no CapffaZ, Marx caiu na

armadilha da Economia Politico, a sua critics 6 de muito di6cil di-
gestao tanto para uma certa tradigao marxista quanto para muitos
cientistas sociais ngo marxistas. Entretanto, aqueles que nio sgo
candidatos ao Olimpo, nem mesmo como salvadores da pgtria, pode-

rio vicar satisfeitos em conhecer uma outra tradigao marxists e tal-
vez encontrem um certo reconforto na prose irada do militante histo-

riador ing16s
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E. P. Thompson

Faz parte das peculiaridades dos ingleses o cato da hist6ria da

:dente comum" ter side algo a16m e distinto -- da Hist6ria Inglesa

O$icialmente Correta. Em parses de cortes tradig6es populistas ou re-

voluciongrias, a ret6rica da democracia saturou a historiografia. Na
Hist6ria Inglesa Oficialmente Correta, o povo dessa ilha (sob a Lei

dos Pobres, a Reforma Sanitgria e a Politica malarial) emerge coma

um dos problemas que o governo tem de lidar. At6 hole, muitas cor-
rentes historiogrg$icas acad6micas desfalecem sob o jugo normando, e

o g6rmen de Guilherme, o Bastards, ocupa as cftedras.

Portanto, at6 recentemente, a "hist6ria operfria" tem se defini-

do mais por seu antagonismo com a ortodoxia do que por qualquer
outra coisa. lsso tem representado muito maid do que uma diferenga

quanto a temps de mat6rias, podendo ser encontrado nos estilos e

Artigo extraido de 7'%e Times .Lffera/y SzzppZement, de 7 de abril de 1966
Tradugao de ANTONio LUIGI NEGRO. Revisio do professor MichAEL HALL.
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m6todos usados por marxistas e independentes ligados aqueles.
Edouard Bernstein, os Webb, Theodore Rothstein, os Hammond, H.

N. Brailsford -- nenhum desses se encontra em situagao acad6mica

convencional. E muitos dos que contribujram, em anon recentes, para

o maid notgvel impeto da hist6ria operfria foram professores que,
como R. H. Tawney, G. D. H. Cole, Dona Torr e o senhor H. L. Beatles,

tiveram uma -- raramente vista -- relagao ampla e participativa com

um pablico muito a16m dos bosques das universidades. Ries se apro '
ximaram do Ruskin College, do Left Book Club, do Partido Comunis-
ta, da Workers Educational Association, das primeiras edig6es po '

pulares, da Rationalist Press Association, etc. (O professor Asa
Briggs, como presidente da citada associagao educacional, .herda par-
te dessa tradigao.)

Essa foi uma tradigao engajada. E pagou por seu engajamento
com a malta de recursos universit6rios. O pals do maid antigo movi-

mento operfrio do mundi nio tem biblioteca ou instituigg.o dedicadas

ao seu estudo. Apenas nos iltimos anon a Transport Housed e dots ou
tr6s dos maiores sindicatos tomaram seriamente para sia preserva-

gao da riqueza documental de deus por6es e sedes regionais.
Um comentgrio sobre o status da hist6ria operaria pode ser ex-

traido das atividades dense talentoso livreiro, Leon Kashnor, falecido

no decorrer dos anon 50. Entre as duas guerras mundiais e meadow

dos 50, ele concentrou sua atengao, quake inteiramente, na elabora-

gg.o de coleg6es versando sobre os prim6rdios da teoria econ6mica, do

jacobinismo ing16s, do cartismo, etc. -- acervos que vendeu em Moscou,
Estados Unidos, Amsterda, Japan, Australia e para a Fundagao
Feltrinelli em Milio. Nenhuma delas foi vendida nesse pals.

N. do T.: Sede do Transport and General Workers Union, um dos maiores
sindicatos ingleses
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Para nossa forte, Londres 6 bem servida. Hf o grande ac6-
mulo de materials no Museu Brita.nico, o acervo Goldsmith da Lon-

don University e a colegao -- originalmente iniciada pdas Webb, e
incrbmentada por uma sucessg.o de especialistas e bibliotecgrios --
existente na London School of Economics. Mas nenhuma biblioteca

local possui material suflciente em condig6es de competir com o
melhor das o acervo Kashnor. E qualquer historiador ing16s ansioso

por se vincular a um estudo comparativo s6rio maria mellor se com-

prasse uma passagem para Wisconsin, Columbia, Moscou, Milio (e,

para tal, a Fundagao Feltrinelli deveria reabrir) ou para o Instituto
International de Hist6ria Social em Amsterdg. Nio hg., tampouco, o

menor sinai de qualquer alteragg.o na situagao, a nio ser para poor,

pois o apetite americano por nossos livros torna-se tio maid feroz
quanto, ano a ano, a diminuigao de seu fornecimento. Um livreiro
londriho que se especialize em tal romo,. e cujos pregos SQjam not6-

rios, agora raramente se incomoda quando permite que bibliotec6ri-

os ingleses deem uma olhada em seu catglogos. E quando alguns
dos manuscritos e livros do cartista e republicano W. J. Linton -= um
membro da tradigao de gravadores radicais que paisa de Blake e
Bewick para Walter Crane -- surgiram no mercado alguns anon
auras, des sofreram um discrete sumigo (indo paras em blilio e nos
Estados Unidos)

Apesar de tudo, a hist6ria da clause trabalhadora e do movi-
mento sindical sio hoje campos densamente povoados e, nos 6.ltimos

leis anon, a Society for the Study of Labour History, e sua associada
escocesa, puseram, lada a lada, especialistas da tradigao engajada
maid antiga e outros que v6em tal compromisso homo argo estranho

ou mesmo impr6prio. A sociedade deve muito aos primeiros editores
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do seu BuZZefin,' professor Sidney Pollard e dr. Royden Harrison, que

estabeleceram sua reputagao na area de arquivamento documental e
trabalho bibliografico.

quito dos trabalhos recentes tem consistido no preenchimento

de espagos vazios e na corregao dos contornos dos mapas deixados
pelts Webb e por G. D. H. Cole(John Saville tem realmente se dedi-
cado, faz alguns anon, ao preparo de um dicionfrio biogranico do mo-

vimento operario, que, alias, encontrou sua origem nas notes legadas

por Cole). Desde 1949, foram publicados nada ments que nave livros

sobre a organizagao nacional ou regional dos mineiros. O estudo
exaustivo de J. E. Williams, T%e derbyshire miners, e o trabalho de E.
W. Evans sobre o linder dos mineiros de Welsh, .ZWabon, estgo entre os

mais interessantes. Um certo n6mero de competentes hist6rias de
sindicatos ou indlistrias espec(ficos foi adicionado a estante: entre es-

tes cite-se The goundW others(J. Firth e H. Collins), The Zace-

maiers society(N. H. Cuthbert) e, sabre o NUR,' The rafZwaymen(P
Bagwell). O volumoso Hfsfory o/ Zabozir in She#ieZd, de Sidney
Pollard, mostrou o valor de uma abordagem regional ao encarar os
sindicatos a partir, Dao da perspectiva do quartel-general nacional ou

de deus congressos anuais, mas do interior de um contexto industrial
densamente documentado

Uma influ6ncia que pode ser claramente vista em alguns tra-
balhos contemporaneos 6 a da "hist6ria como relag6es industriais:

N. do T.: O .BuZZeff/z foio peri6dico da sociedade at6 o primeiro semestre de
1990, quando cedeu lugar a Z,about .Hfsfo/y .Reufew.

N. do T.: National Union of Railwaymen.
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Onde as abordagens da velma gloriosa jornada ou "de Tolpudle a lorde
Tom Noddy" se delongam pelo p6s-guerra, a nova Delectable City 6
encarada homo uma situagao onde um movimento sindical nacional e

disciplinado -- dirigido por um TUC; automatizado e progressista (que

se inclina, em today as ocasi6es indicadas, a qualificados assessores

acad6micos na hora da orientagao politica) se integra completamen-

te com 6rgaos estatais e patronais, reforgando uma impecgvel politico
malarial e controlando os encrenqueiros em nosso keio. Uma dificul-

dade com esse mito, de rests, com todos os matos, 6 que ele s6 pode ser

persuasivo se deixar muita hist6ria real do lada de fora. A tempestu-

osa hist6ria das origens dos sindicatos 6 vista homo uma dor de um

dente de leite emergente; a manifesto preocupagao politica do rec6m-

criado TUC e dos Conselhos Sindicais' 6 representada como uma dis-

tragao indevida da trajet6ria autorizada. Embora esse esquema pos-

sa ser, aquie ali, detectado no primeiro volume da s6bria e bem do-
cumentada nova hist6ria do sindicalismo desde 1889, de IH. A. Clegg,

A. Fox e A. F. Thompson, os autores sio cuidadosos o bastante para
mant6-1o sob controle. Se hf perda com a reduzida perspective do

contexts politico e social do moufmento opergrio, hg, de outdo lada, um

ganho compensat6rio com o entendimento intimo do contexto indus-
trial e administrativo. Tampouco 6 inevitgvel que o estudo das rela-

g6es industriais conduza a meta do Estado corporativo wilsoniano.
Com objetivo diferente, V. L. Alen mandou parte dense mesmo mate-
rial hist6rico. B. Pribicevic trouxe a preocupagao de um pesquisador

iugoslavo com o controle opergrio para o exame do movimento dos
delegados sindicais de base entre 1910-1922'(tal tema gerd tem
atrafdo outros pesquisadores de p6s-graduagao) enquanto que talvez

N. do T.: Trades Union Congress, central sindical
N. do T.: Reunigo de sindicatos em conselhos locais
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o maid original dos novos estudos sobre a hist6ria do movimento sin-

dical deja Trade union growth. sfrucfzzre and .poZfcy, de H. A. Turner.
Nesse estudo dos sindicatos dos trabalhadores da ind6stria t6xtil do

algodao de Lancashire, o professor Turner combina, em um novo es-

tilo narrativo, anglise estruturale comparativa. grata-se de um livro
que provoca o leitor a reexaminar conclus6es consolidadas para a16m
do temp do tutor.

Aqueles que desdam mantel-se a par dos trabalhos publicados
devem consultar a bibliogra6ia da convenience edigao de bolso Hfsfo/y

of trade zz/l£onism, de H. M. Pelling, ou, para uma anflise critica ad-
mirgvel, devem dirigir-se a "Trade union historiography", de E. J.
Hobsbawm (publicado no BlzZZeffn da primavera de 1964). Labouring
men. do dr. Hobsbawm,' com seu ano estudo acerca de "Os trabalha-

dores ingleses do ggs, 1873-1914", 6 por si mesmo o maid importante

livro surgido depois de seu pr6prio artigo.

Quando passamos da hist6ria do sindicalismo para a hist6ria da

trabalho, o tema perde em defining.o. Pode-se, naturalmente, apontar
o acQmulo de trabalho no interior da abrangente g.rea delineada por

Cole.(A Historical Association acabou de publicar o anil balango de F.
M. Mather, um levantamento das iltimas produg6es acerca do movi-

mento cartista.) Embora isso possa significar a desconsideragao de
muita pesquisa valiosa feith na area tradicional, pode ser ainda maid
convincente sugerir algumas das maneiras pdas quaid as velhas con-

veng6es da hist6ria operaria estio agora sendo dissolvidas.

N. do T. .Labourfizg men foi publicado no Brasil com o titulo Os t7'abaZ/zad07'es
(Paz e Terra, 1981).
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O tema tornou-se tio impreciso em seus contornos que, no exato
m.omento em que a hist6ria oper6ria encontra expressao institutional

na sua pr6pria sociedade, seu valor termino16gico este sendo colorado

em questa.o. Um ci.mbio de interesse 6 o das instituig6es do movimen-

to operatic, de seus lilderes sancionados e de sua ideologia pda cultu-

ra do operariado.
O que costumava ser hist6ria operaria pode, de cato, constituir

excelente terreno de teste para a sociologia hist6rica. lsso nio signifi-

ca -- e seria deplorgvel se o fosse -- a desajeitada retomada de uma

terminologia mau digerida e de categorias de uma determinada es-
cola socio16gica, impondo-as ao conhecimento hist6rico existente.

Onde ipso acontece, o resultado 6 danoso para ambas as disciplinas.

Trata-se, muito maid, de uma questao de interpenetragao mitua.
Atrav6s deli, o historiador encontra novos problemas para pesquisa

na produgao socio16gica contemporanea, ou novos modos de abragar

velhos problemas. Progsegue, kinda, sua pesquisa com uma concepgao
simultaneamente fertilizada por conceitos socio16gicos e arredia dian-

ne de categories socio16gicas, obtendo, enfim, resultados que (espera '

se) possam, por sua vez, adicionar uma dimensio hist6rica a teoria
socio16gica.

No momento, hf alguma evid6ncia da exist6ncia dense tips de

trabalho na Franca, Italia e Estados Unidos, e aparte A7znaZes E.S.C.,

os peri6dicos dignos de notas incluem Comparafft;e Sfzzdfes in Society

ctn,d HistoT'y, Le Mlouuement Social, Sociotogie et TrctuctU e Econ,omit

.Det;eZopmenf and OqZfuraZ Change. Um tanto maid empiricamente,
into este. ocorrendo tamb6m na Inglaterra. Um resultado da dissolu-
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gg.o da definigao institucional da hist6ria operaria 6 a renovada e sU-
bita ruina de contornos temporais. No mesmo instante em que histo-
riadores dos s6culos XVI e EVIL langam pontes em diregao a Revolu-

fao Industrial, alguns de n6s abandonaram o "ponte de partida" em
1789 ou 1832 e estio escavando em diregao daqueles. Tanto 6 assim

que o estudo de Christopher Hill, "The uses of sabbatatarianism'

preseJlte em Socfefy and purifanfsm in pre-repo/ufionary E7zgZand,
debruga-se, por notgveis meios, sobre o tema da utica puritana e da
disciplina do trabalho. Tal temp repetiu-se no congresso promovido

por Past & Present dais anos atlas, ocasiio em que Keith Thomas
apresentou sugestiva comunicagao: "Work and leisure in Pre-
industrial society". Mas ipso guarda relaggo tamb6m com a crescente

preocupagao dos especialistas em hist6ria econ6mica com os prim6r-

dios da disciplina fabril, exempli6icada pelos marcantes estudos de N
McKendrick (sobre Wedgwood), na Economic .History .Ret;few, e de Po-

llard, "The adaptation of labour", constante no seu Gerzesfs o/' indus-
trial management

N6s apenas comegamos: uma vez encarado o problems dense
modo, as conex6es se prop6em por todos os lados. Eu mesmo sugeri

ser possivel considerar os principios do metodismo pda mesma pers-

pectiva e, por conseguinte, abandonar a equagao de IHa16vy, que pro-

punha metodismo ou Revolugao. Tal item se vincula tamb6m, mesmo
de modo distante, i.s fung6es do sabatism.o8 e do Movimento Antial-

coolismo da Inglaterra vitoriana, a que Brian IHarrison tem por vfri-
os argos dedicado pesquisa. E, por meio de um caminho ainda maid
indireto, pode ainda referir-se a interessante pesquisa de Peter Co-
minos sabre a moral sexual vitoriana, publicada em /nfernczflonaZ

N. do T.: Observfncia rigorosa do descanso dominican.
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Eet;few o/' SocfaJ Hfsfo/y. A16m disco, revere-se -- ainda que aqui nos

deparemos com um. t6pico possivel de ser definido independentem.en-
te - tanto a natureza do dist6rbio popular entre o s6culo XVI e o ini-

tio do XIX (pease-se na recente produgao de George Rudd, Barrie

Rose, A. J. Peacock, G. A. Williams, D. V. J. Jones e Hobsbawm entre

outros) quando aos meios olde o carfter social da multidio parece
mudar a medida que adentramos a Revolugao Industrial: velhos pa-
dr6es de comportamento(coma por exemplo o clfssico motim por co

mida regulador de pregos) cedendo lugar a emerg6ncia de novos pa '

dries de agitaggo institucionalizada.

A este altura, naturalmente, ng.o s6 as temporais, como tamb6m

as velhas e simp16rias definig6es, devem esvanecer. A disciplina do
trabalho ou os moths por comida nio devem ser estudados como fe-

n6menos ingleses do mesmo modo como se deve fazer com o Grand
National Consolidated Trades Union ou com a Fabian Society. Os

historiadores ingleses estio aprendendo com a historiogra6ia 6ancesa

homo examiner dist6rbios, e des sgo agraciados com int6rpretes homo

Rudd e Richard Cobb. (Deveria ser ditz, entretanto, que o estudo

comparativo 6 enganador se levado adiante de modo demasiadamente
apressado: as similaridades n'eqtientemente se descolam da hist6ria
s6 onde as diferengas sio reveladas apes cuidadosa pesquisa, e mui-

tos dos capitulos ingleses do popular A muZfiddo na hisf6rfa, de Rudd

aqueles sabre ludismo, cartismo, e mesmo os dos moths por comida

ingleses -- estio baseados em pesquisa deficiente devido ao alto pa-

drio por ele mesmo estabelecido.)
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Se retornarmos ao tema da disciplina do trabalho, ou ao das
mudangas nos padr6es familiares de conduta e lazer e aos valores
comunit6.rios durante a industrializagao, o campo para o estudo com-

parativo parece infindgvel. Baste nos voltarmos para os estudos de
Walter Elkan sobre a adaptagao ao trabalho em Uganda, ou para a
investigagao de Beale Selz a respeito do Equador(publicado em Eco
comic .DeoeZopmenf and CuZfuraZ Change) para que paralelos com os

s6culos XVll e XVlll na Inglaterra e Irlanda saltem das pgginas. A

familiaridade com estudos antropo16gicos de mercados camponeses e

tribais ta[ coma ]/ar ets in A8'ica, de Bohannan e Da]ton nos im-

pele a revisitar todo o complexo de mercados e feiras da Inglaterra
pr6-industrial e a v6-1o nio s6 como um nexo econ6mico, mas tamb6m
social

Como, at6 agora, poucos foram os historiadores capazes de fazer

outdo que indicar tal area de comparag6es -- como 6izeram o professor

Habbakuk e o dr. D. C. Coleman e, de sua parte, tal como flzeram os

soci61ogos americanos: cite-se, entre outros, os professores Horselitz e
Wilbert Moore (que escreveram sobre problemas de adaptagao ao tra-

balho em publicag6es da Unesco) ela tem side materia de poucas e in-
exatas reminisc6ncias hist6ricas. Muito pior, alguns soci61ogos do

mundo ocidental estio aptos a solar dentro de poucas fuses confor-

tgveis mats de uma centena de anon de doloroso conflito transitional,

a oferecer homilies aos parses em desenvolvimento sobre

'racionalidade" e "aspirag6es de empreendimento e mobilidade" e a
desencorajar todd anflise solidfria com os primeiros momentos dos

movimentos operfrios ao associar-lines termos supostamente objeti-

vos(mas, na realidade, profundamente carregados de valor), cano
:sintomas de dist6rbio:
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Hoje, esse area de estudo comparative, a16m de ser uma das
m.ais desa6iadoras, 6 tamb6m uma das que m.ais requer a disciplina

da hist6ria. Amanhg -- ou talvez daquia dual sextas-feiras -- esse
item entrarg repentinamente em voga e poderemos v6-1o na progra-
magao cultural da BBC. Nesse ponte, suns credencias deverio ser
examinadas bem de pesto, pois provavelmente redundarf em prodigi-

osa proliferagao de jarg6es pretensiosos enquanto que a pesquisa his-

t6rica, tediosa e fda, virf mancando atrfs vagarosamente. Mas se a

sociologia da industrializagao poderia se bene6iciar maid da hist6ria,
a hist6ria econ6mica da Revolugg.o Industrial queda patentemente

carente de uma pitada de sociologia

Clara, alguns dos maid importantes e rigorosos trabalhos no
terreno dos aspectos quantitativos da hist6ria opera.ria t6m apareci-
do, e continuam a aparecer, em Economic Hlsto/y Reufem e Journal of
.Economic .Hfsfo/y. Meu fnimo contra estes conceituados peri6dicos ja

6 not6rio a elsa altura. Por6m, considerando que t6m suas pr6prias

pgginas e uma d6zia de Departamentos de Hist6ria Econ6mica (com
uma boa metade deles rigidamente orientada para a quantificagao do
cresciment6 econ6mico) por Dude podem se defender, posco external

meu arguments uma vez maid. Entre os recentes estudos publicados,
somos informados que Speenhamland era uma forma de provisao de
bem-ester beneficente lidando com um desemprego cr6nico,' que a

sugestao da massiva inflexio dos tece16es de tear manual em diregao

ao radicalismo e ao cartismo 6 uma hip6tese nio testada e que a no-

gao do so6'imento da genre comum durante os cercamentos

(enclosures) 6 um exagero sentimental.

N. do T.: Uma refer6ncia maid detalhada sobre Speenhamland pode ser en
contrada emA Hal'macao da cZasse operdrla f/zgZesa(vol. 1, p. 71)
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Todos essen estudos t6m o seu interesse, mas no primeiro cano

nio hf evid6ncia alguma de o autos ter consultado os registros de um

supervisor dos pobres ao pasco que, no segundo, nenhum dos relevan-

tes matos depositados no Public Record Office -- que oferecem irresis-

tivel evid6ncia quanto a afiliagao politica dos tece16es - parece ter
fido desamarrado. E, no terceiro casa, deve-se notar que todos essen

departamentos nio pensaram, haveria elsa impressao em d6cadas de
exist6ncia, que valesse a pena encorajar um s6 aluno de p6s-

graduagao a examiner a ampla e extensa evid6ncia (moths contra os
cercamentos, petig6es, cartas an6nimas, derrubada de cercas) cano
descontentamento popular com os cercamentos.

Em um dado memento, abandona-se a defesa de uma certa vi-

sio da hist6ria: deve-se defender a pr6pria hist6ria. A metodologia

quantitativa nio deve ser permitido permanecer ilesa quando eli-
mina (homo "literfrio" ou "atipico") inteiras categorias de evid6ncia.

A Revolugg.o Industrial acarretou nio s6 uma alteragao na taxa de
crescimento econ6mico, ela tamb6m implicou em mudangas de tango

alcance no modo de vida do povo. Conceitos econ6micos, dais como

prefer6ncia temporal(fine preference) e curva de oferta de trabalha
inclinada para trig (bach-ward siopirzg labour supply curve) sio (de

alguma maneira toscas) tentativas de descrever problemas socio16-

gicos maid amplos.
Dr. R. M. Hartwell escreveu recentemente em um estudo meto-

do16gico: "nio ha nada de atil para o historiador da Revolugao Indus-
trial na sociologia". Se com ipso se procura dizer que a Unica hist6ria

significativa da Revolugg.o Industrial 6 a hist6ria quantitativa do
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crescimento, purgado de todd conteQdo social, entio tal declaragao se
auto valida. A dimples tentativa de introduzir evid6ncia socio16gica

deve ser inadmissivel baja vista que desafiaria a autoridade da corte,

ou, pelo ments, sua pretensao em responder por tudo sob sua algada.
E se isso nfo compreende bem a intengao, trata-se, entao, ao menos,

de uma impressao advinda da direggo gerd de muito trabalho emi-
nente e ortodoxo. No prefacio ao volume VI de Cambridge economic

history of Europe, os organizadores explicam que o primeiro lida com

populagao, expansao territorial, transporte e mudanga tecno16gica,

que o segundo se referirf aos fatores de produgao e is fung6es geren-

'serf predominantemente dedicado is politicas fiscais e econ6micas e
tamb6m. talvez, i.s transformag6es sociais intrinsecas ao desenvolvi-

mento econ6inico do mundo moderno". Dentro dense "talvez" demos a

pobre e maldita infantaria da Revolugao Industrial sem culo trabalho
e habilidades etta restaria uma hip6tese nio testada. E extraording-

rio que a hist6ria econ6mica que, nos jovens idol do professor Postan,
era uma ameaga mais substantial a Hist6ria Inglesa 06lcialmente

Correta, tenha se tornado encarnagao contemporanea delta 61tima.
Para nossa forte, o bongo e sugestivo ensaio do principal colaborador

do primeiro volume, professor David Landles, opta -- assam homo

Phyllis Deane em seu livro, The /erst indusfrlaZ reuoZufion por uma

visio de algum modo maid ampla do que fazem os organizadores

Desenvolvi esse tema da industrializagao em um tamanho des-

proporcional porque pode ilustrar certas quest6es de m6todo: as po-
tencialidades da hist6ria social do trabalho, um vez desligada de seu
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cargter institucional maid antigo, e de parte da resist6ncia intelectual
e o$icial. Todavia, outras ilustrag6es poderiam ter fido tomadas de

muitas areas, pois a hist6ria comparativa kinda este comegando a
tomar forma. Ela trouxe um renovado interesse pelos movimentos
milenaristas na Gri-Bretanha do s6culo XIX. J. F. C. Hlarrison, um
c6rebro -- ai de mimi -- evadido para Wisconsin, este completando um

estudo comparativo referente ao pensamento owenista e comunidades

na Grg.-Bretanha e Estados Unidos. A pesquisa de Henry Collins e

Chimen Abramsky sobre o contexto britfnico da I International con-

sistiu em substantial contribuigao para uma discussio international.

A hist6ria da cultura popular, outrossim, continua a atrair um
interesse que leva do estudo hist6rico ao liters,rio: hf sinais de que se

possa passar em breve do estudo da imprensa operaria e das leituras

populates para uma (ja atrasada) reavaliagao do folclore e da balada
Harold Silver e Brian Simon preencheram nosso conhecimento a res-

peito da influ6ncia socialista(owenista) e trabalhista na evolugao da

educagao popular. Uma outta area emergente 6 a pesquisa da religiao

popular - nio tanto o amplo estudo nacional ou a hist6ria de certas

igrejas e seitas mas maid a microanflise da composigao social e do
papel efetivo do metodismo na Cornuflia ou Shropshire ou do Ex6rci-

to da Salvagao em Londres. A influ6ncia da historiogra6.a francesa --
notadamente de Classes Zaborfeuses, classes dangezeuses, de Chevali-

er -- pode ser observada em vgrias teses de p6s-graduagao em curse. E

provgvel que seu resultado deja um importante trabalho no campo da
negligenciada hist6ria social do s6culo XIX londrino, e talvez redunde

tamb6m em avangos na area de estudos demogr£6lcos e da hist6ria
social do crime. A16m do maid, influ6ncias homo essay podem ser de-
tectadas em investigag6es que, a primeira vista, poderiam muito bem

se incluir no interior do territ6rio convencional da hist6ria opergria.

70



A }tist6ria oista a partit de baixo

Tal qual H. A. Turner, que examina um temp convencional (os
sindicatos dos trabalhadores t6xteis da ind6stria do algodao) de modo

altamente original, Royden Harrison, no seu livro Before fhe soda
Zfsts, toma um fema vindo do coragao da hist6ria opera.ria, apropria-
se de toda e qualquer t6cnica nova que julia v61ida e adequada ao

controle de seu conhecimento hist6rico, traz novos significados e im-

pele de volta para a anglise politico. Em um capitulo homo o "The
10th april of Spencer Walpole", que discute a correlag5.o de forgas en-

tre as classes is v6speras da Reform Act de 1867 e as diferentes posi-

g6es ideo16gicas sustentadas por deus proponentes e criticos, h6. -- ng.o

uma imitaggo -- mas um gabor da aguda intelig6ncia do velho Marx.

Harrison, que tamb6m escreveu a respeito daqueles porta-vozes

do movimento opergrio que ndo apoiaram o Norte quando da Guerra

Civil Americana, pode nos lembrar o outdo modo pelo qual a hist6ria
operaria convencional este sendo desconstruida. Hf uma preocupagao

crescente em investigar as manifestag6es politicos e socials ngo in-

cluidas na linha oficial da evolugao do movimento operario. Horatio
Bottomley tinha, afinal, tanta influ6ncia sobre as id6ias de parte dos
trabalhadores quanto Ernest Bevin, e, para todo artesio jacobino da

Inglaterra do final do s6culo XVlll, havia seguramente meia d6zia
que bramia belicosas baladas antigalesas. O emergence corpo de tra-

balhos na area de darwinismo social(pense-se no notgvel capitulo de

Bernard Semmel; "The co-Efncients") fez dense tips de cegueira ante a

clause trabalhadora, ou mesmo ante o pecado fabiano, algo n5.o mats

sustentfvel. lgualmente, ha um conjunto de posig6es onde a hist6ria
opergria 6 inexplicgvel a menos que saibamos muito maid coisa sobre
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aquilo que ndo 6 hist6ria operaria. A despeito dos trabalhos de
Pelling, Tsuzuki, Poirier, Bealey, Miliband, da senhora Cole, entre

outros, referentes is origens do Partido Trabalhista, nio podemos re-
almente engender todo o peri]odo entre 1880 e ].914 enquanto nio co-

nhecermos mellor os partidos Liberate Conservator e o trabalhador
comum indiferente. Paul Thompson, em um artigo para Past & Present

a respeito do radicalismo da clause trabalhadora em Londres no final

do s6culo, comegou a preencher esse vfcuo.
Percorri muitos trabalhos e levantei esparsamente os muitos di-

ferentes problemas da historiografia do s6culo XX. O que este. aconte-

cendo agora com aquilo que costumava ser hist6ria operaria nio 6
bem uma desintegragao, mas uma liberagao. Enquanto permaneceu

confinada a velhas conveng6es, era, em certs sentido, um aZfer ego da

Hist6ria Inglesa Oficialmente Correta. Agora que se sense confiante o

suficiente para transpor a base defendida por Cole e deus sucessores,
tornou-se, porque mats difusa, maid perigosa a. Coisa estabelecida
constitucionalmente e parlamentar-politicamente. Decerto, na histo-

riografia inglesa moderna, isso signi6ica um impulso vigoroso real.
Talvez Ihe sda mats saud6vel se permanecer de algum modo nio con-

formista,:' mantendo em vista um p6blico extramuros. Casa contrario:

pode vir a ser exitosa, engordar e, por sua vez, adotar hfbitos nor-
mandos.

N. do T.: O autos usou aquio terms dfsesfabZfshed aludindo ao cargter nio
o6icial das igrejas dissidentes, que estavam desligadas de quest6es de Estado



MODOS DE DOMINAgAO E REVOLUgOES:
NA INGE.ATERRA

E. P. Thompson

Os Modelos llist6ricos: Crises Revolucionfrias e Dominagao
de Clause

Em resposta a primeira questao, gostaria primeiro de mostrar
que o modelo proposto por alguns historiadores que reivindicam o
marxismo 6 inadequado para construir uma hist6ria marxista da do-
minagio de classe da genfU'(burguesia fundiaria) e das relag6es entre

a plebe e a ge7zf/y. lsto hos levarg a criticar um modelo da evolugao

hist6rica atrav6s de grannies crises e rupturas(modelo "cataclismico");
uma representagao "hegem6nica" da dominagao de classe; um deter-

N. do T.: Artigo publicado em Acres de Za Recherche en Sciences SocfaZes,
n' 2/3. 1976. Este texto 6 o resultado de uma s6rie de respostas de E. P
Thompson is quest6es colocadas pelts participantes de um seminfrio ocorrido na
Ecole Normale Sup6rieure (1974-1975) sobre a sociologia da cultura e os modos de
dominagao. Problemas de espago relativos a este publicagao levaram-nos a man-
ter apenas a exposigao de Thompson, eliminando um comentgrio relativamente
bongo de um dos tradutores franceses, J. C. Chamboredon. Os fragmentos de di-
versos trabalhos do tutor -- muitos dos quaid razem parte de obras publicadas em
edig6es brasileiras --, a16m das perguntas que Thompson respondeu, tamb6m fo-
rum eliminados. Tradugao de FEKNAXDO TEixEIKX DA SILVA. Revisit do professor
SERGIO SILVA.
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minado economicismo("marxista" e nio marxista) que leva a negh-

genciar a anflise da cultura popular; uma hist6ria onde as classes sio

entidades metaforicas e na qual malta uma sociologia das classes e das

consci6ncias de clause -- procedimentos que sao, em suma, caracteri.s-

ticos das tentativas de reconstrug5.o e de reavaliagao da hist6ria in-
glesa fellas por determinadas correntes da nova esquerda inglesa.
Examinarei, portanto, as diferengas de interpretagao dos conceitos de
clause e de desenvolvimento na historiografia marxista ou marxisante

na Franca e na Grg-Bretanha.

O modelo de desenvolvimento capitalista que Marx construiu
em O capffaZ este. amplamente fundado sobre o faso particular da Re-

volugg.o Industrial na Gri-Bretanha. Por6m, no que se revere aos as-
pectos politicos do modelo, ele foi influenciado -- e, depois dele, os
marxistas o forum em um navel ainda maior -- pda experi6ncia fran-

cesa, mesmo que, homo demonstra o esquema crono16gico abaixo, a

evolugao politica dos dais parses SQja extremamente diferente.
O modelo "frances" apresenta uma s6rie de crises bem caracteri-

zadas -- com uma verdadeira revolugao burguesa modelo de imposig5.o

hegem6nica --,

1789 :> (1830) o 1848 o 1870 o 1968 o ?

enquanto que o modelo "ing16s" se caracteriza por uma dominagao
continua de uma burguesia fundigria(gently) que se transforma e se

alia ao capital comercial e industrial:

ANON

tiiiFi660
(guerra civil;(Restauragao)(Revolugao Gloriosa;
monte do rei) evicgao de Jacques ll,

rei cat61ico)
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A tipologia politica fundada sobre o exemplo frances, a qual
desde Lenin se acrescenta a experi6ncia russo de 1917, tende a insis-

tir sobre as ruptures e as fraturas no interior do processo. Esse mo-
delo, que se difundiu pele mundo em coda a tradigao marxists, 6 par-

ticularmente nitido em certas formal recentes delta tradigao.

lsto oferece uma tipologia bastante esquematica da revolugao,
da formagao das classes e da ideologia de clause, que deriva de uma
visio de hist6ria sob a forma de rupturas e de conaontag6es. O se-
gundo modelo 6 mais duvidoso. Temos efetivamente uma ruptura ou

uma fratura, mas 6, de album modo, uma ruptura ou uma fratura
ambigua, homo pretendi indicar na formula acima, onde subtrai 1660

de 1640 e somei 1688. Explico-me, 1640: guerra civil e execugao do rei,

Cromwell e "Commonwealth"e. puritana; 1660: restauragao do rei;
1688: evicgao do rei cat61ico Jacques ll e instituigao de uma monar-

quia constitucional sob controle de um parlamento onde os interesses
fundigrios exercem uma influ6ncia preponderance e det6m o poder.
Mas etta preponderancia fundifria prov6m de transformag6es que
comegam muito antes e dio nascimento ao que se pode chamar de
uma burguesia fundi&'ia (observa-se, com efeito, na Gra-Bretanha,

em uma formagao econ6mica e social antiga, a circulagao do capital e

da terra, o que conduziu a formagao de uma gentry bastante peculiar e

de uma aristocracia diferente, em muitos aspectos, da Oancesa). As
sim, hf no esquema ing16s uma base de "tonga duragao", um longo pe-

riodo durante o qual 6 estabelecida uma determinada estrutura poli-

tica que dura, sem maiores transformag6es, 150 anon. Em seguida,

ap6s uma confrontagao muito aspera em 1832, esse sistema 6 capaz de

N. do T.: Designagao do governs sob Cromwell e o Parlamento entre 1649 e
1660
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se modi6icar, a burguesia industrial e comercial participam maid es-
treitamente do poder ao lado da burguesia fundigria, en6im, por ad-

miss6es sucessivas ao privi16gio, ao voto, a evolugao do sistema con-

duz as diferentes panes do povo britfnico a participagao na estrutura

constitucional. Durante esse tempo, naturalmente, o movimento ope-

ra.rio fez continua pressao para entrar nessa estrutura e modificg-la.

Para os historiadores que a estudam, etta experi6ncia 6 extremamen-

te diferente do modelo formado por uma seqti6ncia de fraturas, mais
familiar ao historiador frances.

Etta descrigg.o 6, certamente, elemental. Conv6m acrescentar,

ao menos, alguns outros tragos especificos essenciais: o campesinato,

como elemento significativo e influente do ponto de vista social, eco-
n6mico e cultural n5.o existe na vida inglesa -- nio falk da Irlanda ou

do Pals de Gilles --, ele desaparece nests 6poca e da nascimento a tr6s

grupos: os proprietarios fundifrios(gent/y), os grander arrendatfrios
agricolas e os trabalhadores sem terra. E, igualmente, existe uma di-

ferenga consider6vel no que diz respeito ao lugar da lgrda: ngo hg na

hist6ria inglesa experi6ncia comparavel a descristianizagao.

A Cultura Popular e as Instituig6es Political e Juridical:
Mediagao ou Simpler Reflexo?

Construir uma historiografla marxista da Inglaterra signi6ica

tentar responder atrav6s da pesquisa aos si16ncios de Marx. A carac-

teristica particular do material oferecido ao historiador implica a re-
definigao das categorias de analise, redefinigao que se efetua em um
movimento dia16tico do material empirico is categorias.
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Reducionismo econ6mico

Especialmente, talvez convenha colocar em questao o esquema

rfgido infra-estrutura superestrutura: a tradigao herdou uma dia16ti-

ca legltima, mas a metgfora mecfnica singular pda qual ela se ex-

pressa 6 talvez enganosa. Quando se estabelece uma conexio ou uma

relagao causal entre acontecimentos determinados(da ordem da su-
perestrutura) e uma certs configuragao de interesses de clause (da or-

dem da base), pensa se que as exig6ncias da explicagao hist6rica fo-
rum satisfeitas porque se caracterizou eases acontecimentos como
burgueses, pequeno-burgueses, prolet&'ios, etc. O erro nio este em

estabelecer essay relag6es, mas em sugerir que as id6ias ou os aconte-

cimentos sao, por sua natureza, redutiveis ao contexto causal que os

explica. E precise levar a s6rio a autonomic dos acontecimentos politi
cos ou culturais que sao, todavia, em Qltima analise, condicionados

pelos acontecimentos "econ6micos". Uma hist6ria ou uma sociologia

que reduz incessantemente os datos da superestrutura a sua base 6
false ou banal. Os conflitos religiosos da Revolugao Inglesa nio eras

:aspirag6es econ6micas" misturadas a ilus6es, mas conflitos em torno

da autoridade da lgrqa e da doutrina. Nio se pode compreender a
intensidade do conflito, a tenacidade dos autoritaristas,' nem a ener-

gia dos puritanos se nio se compreende o tipo de homens que des
eram e, em conseqti6ncia, o contexto socio-econ6mico dense conflito. A

relagao entre o "interesse" e a "fe" nio se estabeleceu pda mediagao
de um "complexo de superestruturas", segundo a expressao de um his-

N. dos T. Franceses. J. C. Chamboredon e C. Charles [nas notes seguintes,
etta refer6ncia serf indicada por N. dos T. F.]: Partido religioso conduzido por
membros da alta capula da lgreja Anglicana, que esteve na origem de persegui-
g6es contra os puritanos e cujas posig6es eram pr6ximas do absolutismo real
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toriador neo-marxista, mas pda mediagao desses agentes particula-

Os antrop61ogos e os soci61ogos demonstraram amplamente a

imbricagao inextricfvel das relag6es econ6micas e das relag6es nio

econ6micas na maior parte das sociedades, e a maneira pda qual in-
terferem as gratificag6es econ6inicas e culturais. Nessas ddmarches

da anflise hist6rica ou socio16gica(ou politica), 6 essential mantel
presente no espirito o cato de os fen6menos sociais e culturais ngo es-

tarem "a reboque", seguindo os fen6menos econ6micos a. distfncia:

des este.o, em seu surgimento, presos na mesma rede de relag6es.
Ao economicismo de um determinado esquematismo marxista

corresponde o economicismo de uma determinada hist6ria quantitati-
va. Em um estudo sabre os moths da rome ao lingo do s6culo XVlll e

comego do s6culo XIX (que raz par com a questao de honra antropo16-

gica), mostrei que tal economicismo conduz a redug6es e explicag6es

esquematicas.'

res

Critica a um hiperfuncionalismo marxista: o aparelho
jurfdico homo instrumento de manipulagao maquiav61ica

Nossa experi6ncia tende a nos razer resistir a concepgao de im-

posigao hegem6nica da dominagao de classe homo imposigao absoluta

de categorias ou de estruturas de dominagao. Jamais houve 6poca em

que a dia16tica da imposigao da dominagao e da resist6ncia a etta im-

posiga.o nio fosse central no desenvolvimento hist6rico. Mas, em nossa
hist6ria sem rupture, temos um movimento no qual a pressao vinda

N. do T.: Cf. tradugao espanhola "La economia moral de la multitud'
Trctd£c£6n, reuueZta y conciencia de cease. Barcelona, Critica, 1979.

In
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de baixo 6 contida no alto, absorvida, o que conduz a uma modificagao
da estrutura, seguida por uma nova pressao de baixo. As caracteristi-

cas particulares da dominagao da gent/y e de sua relagao com a plebe

impedem conceber os aparelhos juridicos e o Estado como dimples ins-
trumento. flexivel em todos os sentidos, das vontades da burguesia. O

modo particular de dominagao da burguesia implicava em um Estado

fr6gil e, por conseqQ6ncia, em um grande poder da plebe, da arraia-
miUda Dizer que o direito pode ser compreendido como autoridade do
Estado repressivo pouco aluda a compreender o contexto particular

observado na Inglaterra do s6culo XVIII. O direito era tamb6m uma
ret6rica: definia a imagem que certos elementos da clause dominance

faziam de si mesmos, uma imaged profundamente interiorizada. Que

se possa encontrarjuizes corruptos, uma gent/y que desviava o direito

para deus pr6prios fins, nio mudd nada quanto a esse faso fundamen-
tal. Sem dQvida, o exercfcio da lei era in:iqtio e obedecia aos interesses

de clause. Mas os governor constitucionais e a ret6rica da lei tinham

penetrado tio profundamente nas atitudes e no estilo da gently que,
embora etta 61tima se encontrasse submetida a uma press5o muito
forte dos movimentos plebeus,s tinha a escolha entre destruir sua pr6-

pria imaged e abandonar snag posig6es tradicionais(representag6es
ideo16gicas e sistema de praticas ao mesmo tempo), produto de 250
anon de exist6ncia, recorrendo a imposigao direta da forge, ou aceitar

uma modificagao daquela estrutura de dominagao e tentar banter

Na Inglaterra, ao contrfrio do que se pasha na Franca, os movimentos revo-
lucion6rios t6m uma origem inicialmente pleb6ia, e nio burguesa. A arraia
mi6da, os artesios qualificados e, depois, a partir de 1817-20, o novo proletariado,
os tece16es, os oper6rios das manufaturas, estio na origem das primeiras mani-
festag6es e organizag6es de massa, recebendo a colaboragao de alguns porta-vozes
e album apoio vindos da burguesia fundiiria e da clause media.
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subs posig6es de poder nesse novo quadro. Havia ao menos dual cor-

rentes dentro da classe dominante: uma que tendia ao exercicio direto

da forma, como por exemplo aquela que se exprime em Peterloo em
1819,' e outta, decidida a salvar as formalidades constitucionais, kin-

da que ao prego de modificag6es importantes no papel da clause domi-
nance. Tentei demonstrar, em Senhores e ca€adoz"es,' que o direito 6

uma mediagao especifica e um terreno de oposigao de classes e nio um

simpler instrumento ideo16gico a servigo da dominagao da clause do-
minance

Cultura popular e :h'aqueza da lgriQja

A perspectiva que adoto aqui implica em um ponto de vista par-
ticular sobre a cultura popular. Etta nio poderia ser compreendida
dentro do quadro da imposigao hegem6nica da dominagao de clause.

Meu m6todo implica tamb6m em uma perspective um pouch diferente

N. dos T. f.: Em 1819, um comicio de aproximadamente 50 mil pessoas em St.
Petersnields, perth de Manchester, marca o ponte culminante das campanhas ra.
dicais e operarias em favor da reforma parlamentar. Etta agitagao tomb a forma
de manifestagao organizada, demonstragao de forma .pacifica com vistas a uma
reforma constitucional. A multidio pacifica e sem armas 6 acutilada com sabre
pda milicia montada Oeoman/y, manufatureiros, negociantes, taberneiros, co-
merciantes de hlanchester) e peta trope regular(hussardos). Este "vit6ria", que
fez ll mortem e aproximadamente 500 feridos, sera chamada, por ironia, o
'massacre de Peterloo". Ela foi seguida de uma repressao policial e legal. Para
uma anglise detalhada do acontecimento, suas causes, suas conseqii6ncias e seu
significado politico, ver The ma fng of fhe english worffng czars, pp. 734-768. [Na
edigao brasileira, vera 6ormafdo da cZasse operdHa fngZesa. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1987, v. 3, pp. 256-290.]

N. do T.: Senhores e cagadores; a orfgem cia Zef negro. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1987.

80



M.odes de dontinagao e reoolttg6es na l7t81aterra

da desenvolvida pelos historiadores franceses. Estes, seguindo Fer-
nand Braudel, exploraram sobretudo as determinag6es da base, de-
mogra6lcas, espaciais, temporais, geofisicas, agrfrias, naturais, que

pesam sobre a cultura popular. lsto permitiu compreender melhor e

nuangar a nogao de "mentalidade popular", concebida de certs modo
homo uma formagao involuntgria a maneira de um dado geo6sico.

Meu material de estudo levou-me a privilegiar o aspecto ativo, volun-

tarista, criador de valores da culture popular: o povo raz e refaz sua
pr6pria culture. Nio hf experi6ncia analoga a descristianizagao na

hist6ria britAnica. A imagem que eu proporia 6 a da destruigao do ca-

risma e da hegemonia cultural e espiritual da lgreja pda revolugao
puritana. Em seguida, o zell e a forma das seitas puritanas encon-
tram-se enfraquecidos pda restauragao da monarquia. E durante
aquele periods, de 150 anon aproximadamente, a indiferenga religiosa

se desenvolve; nio se trata de uma descristianizagao ativa, mas de
uma separag3.o entre a lgrela e uma cultura pleb6ia page ou indife-
rente, desenvolvendo-se de modo aut6nomo. Depois, assiste-se a uma

tentativa de reconquista do povo britanico, em parte pda lgrda, em
parte pdas seitas metodistas e outras seitas ng.o conformistas. Esse
tentative nio vingou senio pda metade e levou a um enfrentamento

semelhante ao que se passou na Franca, onde os deilstas anticristgos

militantes e os elementos anticristios opuseram-se a lgrqa nas cida-

des daquela 6poca.
A perda do controle do povo pda lgrda no curio daqueles 100

anon explica a emerg6ncia de uma culture popular aut6noma. Pode-se
observer diversos ind:icios. Um dentre des, que eu estudo no momen-

to, 6 a relagao entre os lazeres e as distrag6es do poco e o calendirio

ritual da lgreja. Paul Bois, em seu estudo sobre os Pa7sans de Z'ozzesf,

escreveu que a sombra da lgreja se travaram todas as relag6es. lsso
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nio se aplica talvez apenas no oeste, mas penso que ipso se aplica, at6

1750, a todd a Franca. Estaria pronto a afirmar que di6icilmente se
encontraria uma regiao da Inglaterra em que se pudesse dizer a
mesma coisa em 1750. As relag6es sociais, as relag6es de lazeres,

mesmo os ritos de passagem, nio estio maid sob o controle e a domi-

nagao da lgrda. Ha kinda uma aparente obedi6ncia em relagao a este
61tima, mas 6 uma obedi6ncia muito pouch profunda. O resultado 6 o
renascimento das festas locais. Cada lgreja, na Inglaterra coco na
Franca, tem seu santo e sua testa anual. Na Inglaterra, o calend6.rio
ritual da lgrda concentra as festas no inverno, periodo no qual o tra-

balho 6 pouco abundante. Ao longo do s6culo XVlll, as festas sio to-
day deslocadas dos memes de inverno para o periodo situado entre os

fenos e a colheita ou ap6s a colheita, de modo que coincidem com o
calendfrio agrfcola. Existem, igualmente, as festas regionais anuais,
de maior extensao, chamadas festas da Vig:alia ou testa dos Juncos.'

No principio, do mesmo modo, das sio integradas ao calendfrio ceri-
monial da lgreja. No s6culo XVlll, ha uma ruptura com a lgrqja: os
feriados aumentam, atingindo at6 doin ou tr6s dias por semana. As

pessoas se dedicam a exercicios esportivos brutais, aos divertimentos
sexuais, bebem muito - tudo ipso escape completamente ao controle

do clero ou dos puritanos, sendo deixado ao 6nico controle dos taber-

neiros, que vendem a cerveja. Tem-se assim uma cultura popular,

pleb6ia, sobre a qual a lgrqa tem muito pouca autoridade e que segue

uma evolugao aut6noma. A gent/y, longe de reprimi-la, tende, em ge-

rd, e particularmente a gent/y t6ri, a adotar uma atitude permissiva
a seu respeito. A gently desQja o apoio do povo, por ipso ravorece deus

divertimentos, e os membros da gen.f/y permitem, por vezes, que deus

N. dos T. f.: Festas anuais do tipo do carnaval
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nomes SQjam utilizados sobre as tabuletas dos albergues, das taber-
nas, das IQjas de bebidas. Ewes organizam corridas, dio os pregos is

distrag6es populares, ao ments at6 1780(apes a Revolugao Francesa,

nio 6 mats o casa, pris estio assustados)

As Classes: Genfzy e Plebe

Os membros da genf7y sio os herdeiros e os vencedores da Re-

volugao Inglesa. Elem nio constituem uma aristocracia feudal. No que

se revere aos indivilduos, houve uma ruptura dentro das familial, uma

nova gent/y nasceu. No que se revere a origem do seu dinheiro, tem-se

o modelo traditional de circulagao: uma burguesia mercantil ou, maid

garde, industrial, com inclinagao para comprar terra e nixar-se na gen-

f/y, e a gent/y tende a cesar suas filhas entre a burguesia pelo dinhei-

ro. As anglises que tentam aplicar um marxismo empobrecido a hist6-

ria inglesa t6m dificuldade em aceitar a id6ia de uma classe agragria,
rentista ou empreendedora como verdadeira burguesia.o Sem d6vida,

raz-se necessfrio um esforgo de acomodagao semfntica para imaginar
uma clause de "burgueses" dispersa no campo e tamb6m residindo em
suas terras; sem d6vida, 6 maid fXcil ver no capital mercantil "o Unico
nQcleo verdadeiramente burgu6s da Revolugao" mas, se afastarmos as

associag6es com o modelo frances que o terms veicula, para nio pen-
sarmos sengo no modo de produgao capitalista, ent£o 6 necessgrio se-

guirmos Marx e considerar os propriety'ios fundig.rios e os arrendatf-

rios coma um n6cleo muito poderoso e autenticamente capitalista

Nio se pode dizer que a Revolugao "tornou possivel a transformagao
da clause dos propriety,rios fundifrios em uma clause fundamental-

N. do T.: Este debate 6 desenvolvido em "As peculiaridades dos ingleses:
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mente capitalista" porque onde a la ou entio a produgg.o de bens de
consumo para Londres e para os mercados urbanos predominavam,

esse processo ja. estava bastante avangado. Mas nio se pode dizer que

a Revolugg.o provocou uma aceleragao brutal nesse processo: o equili-

brio das forges era tal que as conseqti6ncias 61timas foram retardadas
em aproximadamente um s6culo. O que estava em questao, de um
lado, era exatamente uma redefinig5.o capitalista do "fundamento do
estatuto da propriedade", passagem do "antigo direito" ao "direito na-

tural" e ao direito de aquisigao, uma rede6inigao do modo e da organi-

zagao da produgao pda passagem da quake auto-sufici6ncia a comer-

produgg.o pda passagem das coag6es organicas do senior e da corpo-
ragao is coag6es atomizadas de um mercado de trabalho livre. lsso
ocasionou um conflito de conjunto e uma rede$inigao em todos os n:i-

veis a medida que as concepg6es organicistas e magicas da sociedade

cediam lugar ao direito natural e que a moral fundada sabre o desejo

de adquirir se expandia is custas de uma moral visando a regulagao
autoritgria da economic. E, de um outro lada, o movimento real foi

extremamente complexo e prolongado, comegando (para Slxar um pon '

to de partida c6modo) com as Brandes criag6es de carneiros dos mo-
nast6rios do tempo do .Z)omesdaJ book,:' passando pele enfraqueci-
mento dos barges durante as guerras, o crescimento do "trabalho li-

vre". os cercamentos das pastagens de carneiros, a apropriagao e a

redistribuigao das terras da lgreja, a pilhagem do Novo Mundo, a
drenagem dos pantanos e, em seguida, sob a Revolugao e depois dela,
o crescimento da quantidade de cercamentos e a recuperagao das ter-

ras nio cultivadas. Uma caracteristica do capitalismo ing16s 6 o mo-

:' N. dos T. f.: .Lfuro do dfa do ./24Zgamenfo, cadastro gerd do reino que Gui

Iheime, o Conquistador, mandou preparar pouco antes de sua morte (1096).
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vimento de retorno das fortunas a terra. A Revolugao confirmou os
titulos de uma nova propriedade, mas etta propriedade ja existia e
estava ameagada pdas tributag6es arbitrgrias da Monarquia. Etta
propriedade nio tinha sangao assegurada na ideologia autoritfria e

magica que sobreviveu is suns origens feudais. Mas, uma vez em
marcia a Revolugao, uma ameaga completamente diferente contra a

propriedade apareceu, vinda da esquerda, dos ZeueZZers.:: A Revolugao
de 1688 permitiu, nio um compromisso entre o "feudalismo" e o
'capitalismo", mas um arranjo exatamente apropriado ao equilibrio de
forgas sociais do momento e ao mesmo tempo suficientemente flexivel

para duran. Os beneficifrios do entendimento foram precisamente

aqueles que estavam representados no Parlamento, into 6, as pessoas

que gozavam de uma propriedade substancial e, especialmente, de
uma propriedade fundifria. Ao mesmo tempo, uma imunidade limita-
da e manipulada, a16m das medidas restritivas como as Corporation
Acts e as Test Acts,:' colocaram fora do jogo as pequenas manufatu-

ras, artesaos, etc. A parte de carisma que a Coroa e a alta aristocracia
souberam preservar permitiu manter a ordem social ao mesmo tempo

em que se proibia (e ipso gragas a dissid6ncia jacobita)" o restabele

mo:' sem grandeza, sob o controle local da genf7y, e exercendo uma

influ6ncia pouco profunda, de tips m6gico, reforgava a autoridade dos

N. dos T. f.: Movimento igualitarista e radical nascido entre os republicanos
em 1615. hostil a monarquia e parcialmente oposto a Cromwell

N. dos T. f.: Corporation Act (1661) e Test Acts (1673, 1678) dsavam excluir
dos carlos pablicos as pessoas que ngo professassem a religiao o6icial

N. dos T. f.: Legitimistas partidarios da dinastia dos Stuart (Jacques 11, der-
rubado por Guilherme d'Orange em 1688). .. . ..

" N. dos T. f.: Doutrina que pregava a depend6ncia da lgreja em relagao ao
poder temporal.
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propriet6rios sobre o povo. Sustentei alhures que a gentry constitu:ia
uma burguesia agraria e ng.o uma aristocracia que estivesse associa-

da, por um reflexo de medo social, a burguesia industrial.'
A polaridade essencial da hist6ria inglesa no s6culo XVl11 6 a

oposigao entre genfzy e plebe e nio entre gently e burguesia

(fen6meno nio encontrgvel senio em certas situag6es urbanas). A

plebe ngo 6 uma classe operaria. Antes, se parece com a plebe roma-

na. Ela compreende, de uma maneira ou de outta, o que se designaria

na Franca como pequenos camponeses, onde os pequenos fazendeiros
tradicionais existem ainda, artesios e mercadores das vilas, lojistas

(que sao, 6 clara, tamb6m artesaos) muito semelhantes aos membros

das seg6es de sans-czzZoffes na Franca descritos por Soboul. Vemos

aparecer eases individuos em Londres em 1792-1795 na Sociedade
Londrina de Correspond6ncia que tinha o modelo dos clubes jacobinos

e das seg6es. Se se analisa a lista dos membros delta sociedade e se a

compare is descrig6es de Soboul ou aquelas de outro estudo sobre as

seg6es parisienses, encontra-se as mesmas profiss6es, os mesmos co-
m.ercios

Seria muito apressado considerar essas pessoas como "pequenos

burgueses": des existem de faso como palo oposto ao poder da gent/y.

Ningu6m, no s6culo XVlll, teria a id6ia de descrever a sociedade come
uma sociedade de "uma s6 clause".:7 Havia governantes e governados,

os grandes e os pequenos, as pessoas abastadas vivendi de suas pro-

6

N. do T.: Ver nota 9.
N. do T.: Cf. A jormafdo da cZasse operdrfa £7zgZesa, op. cit., v. 1., pp. 15-23 e

111-204.
N. do .T.: Cf., por exemplo, P. Laslett. Ce monde que nous ctuons perdu. /bmf

ZZe, communaufd et structure sociaZe dams JIA/zgZafe/'re .prd-fndusfrieZZe. Paris,
Flammarion, 1969, pp. 29-52.
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priedades e as sem eira nem beira. Entre das -- onde serif necessfrio
situar as profiss6es liberais, a burguesia industrial nascente e as clas-

ses medias rurais (arrendatfrios abastados e m6dios propriet6rios) --,

as relag6es de clientela e de depend6ncia elam tio cortes que, pele
menos at6 os ands 60 do s6culo XVlll, estes grupos nio parecem modi-

6icar muito a polaridade essential. Apenas o individuo que fosse
"independente" da necessidade de se subordinar aos patr6es podia ser
considerado homo algu6m de posse de uma exist6ncia politico comple-

ta -- 6 um argumento que se pode invocar em favor da concepgao

:monoclassista". Mas uma clause n5.o se define somente pda identi-

dade politica. Para Fielding, a divisgo evidente entre classes alias e
baixas, entre as pessoas civilizadas e as demais, atravessava o pris
como um corte cultural:

'enquanto as pessoas civilizadas reservavam diversos locais
para seu uso pr(5prio, this coma, cortes, assemb16ias, operas,
bailed, etc., as pessoas do vulgo, fazendo circulo em volta de
uma praia real chamada o mercado dos Combates de Ursos
de sua Majestade,:8 tiveram sempre por quinhao os bailed, as
feiras, as pandegas... Bem lange de se ver uns e outros homo
'irmgos' na linguagem cristg., dificilmente se consideravam
da mesma esp6cie:

E um mundi onde patriciado e plebe se op6em. Nio foi por aca-

so que os governantes 6izeram refer6ncia a Roma antiga para consti-
tuir o modelo de sua pr6pria ordem social. Mas uma tal polarizagao

das relag6es de clause nio elimina totalmente a exist6ncia politica da

plebe, que constitui um dos termos inlcusos na definigao da res pubZfca

N. dos T. f.: Fielding op6e ironicamente as distrag6es vulgares coma as lutas
de animais (e notadamente de ursos) aos prazeres refinados da 6pera e do bane.
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Uma plebe, sem d6vida, nio 6 uma classe oper6ria. Seria neces-

s6.rio para ipso que ela desse de si mesma uma definig5.o consistente,

que ela tivesse uma consci6ncia de clause afirmada, objetivos claros,

uma organizagao de clause estruturada. Mas a presenga politica da
plebe, do "populacho," ou da multidao, 6 evidence.:9 Ela pesava sobre a

alta politica em um certo n6mero de ocasi6es: moths pr6-
Sacheverell,:' agitagao a prop6sito dos direitos indiretos, da taxa sabre

a sidra, ebulig6es patri6ticas e chauvinistas, que sustentaram a car-

reira de Pitt, o Primog6nito, at6 mesmo Wilkes e outros;" a sensibili-
dade descon6iada de uma multidio libertgria definia, no sentido mats

ample, os limites do que era politicamente possivel. Ngo devemos nos
limitar a visio habitual que sup6e que os trabalhadores estivessem
encerrados em solidariedades fraternais ou na consci6ncia "vertical"

de cada oficio, e crer que ipso tornava impossiveis solidariedades dais

amplas e uma consci6ncia de clause "horizontal". O artesio urbano
mantinha em parte um ponto de vista corporativo: coda o$cio tinha
suas cang6es, seus livretos de lendas; alguns, como os ferreiros e car-

dadores de la, conservavam as festas de seu santo padroeiro e suns

prociss6es rituais. Periodicamente, as disting6es de oficios elam ence-
nadas nas festas e na vida social. Mais importante, quando se tratava

Os trabalhos de George Rudd sobre Londres permitem observar sua influ6n-
cia. Cf WiZfes and Zfberfy, a social study of 1763 to ]774. Oxford, Clarendon
Press. 1962; .Hanouerfan London, 17.24-.280. London, Sicker and Warburg, 1971

N. dos T. f.: Pregadorjulgado e condenado pelos serm6es violentamente hos
tis aos ministros Whigs, o que provocou moths na multidio londrina

N. dos T. f.: Wilkes (1727-1797), rico londrino, jornalista, conduziu campo
nha em favor das liberdades contra o autoritarismo de George lll (que subiu ao
trono em 1760). Vgrias vezes eleito e invalidado coma deputado na Cfmara dos
Comuns, foi considerado um mgrtir da liberdade e foi algum tempo presidente da
Cfmara Municipal de Londres.
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de definir deus interesses econ6micos enquanto "produtores", des se
organizavam. solidamente no quadro de seu oficio para enviar petig6es
is autoridades do Estado a fm de obter favored do modelo paternalis-

ta. E evid6ncias dense tipo nio faltam. Mas super que a Qaternidade
do oficio estava necessariamente em contradigao com as solidarieda-

des ou objetivos mats amplos 6 totalmente false.

Os Moths Populares: nem Explos6es Selvagens, nem
Revolug6es "Racionais'

A caracterfstica peculiar das relag6es entre a gentry e a plebe
revela-se a partir da anflise dos mating populates, demasiadamente

importantes na hist6ria inglesa no decorrer do s6culo XVIII. Pode-se
classificf-los em doin grupos: os moths "aut6nomos" e espontaneos e

os moths tolerados

No primeiro grupo pode-se classi$icar os moths de "taxagao po-

pular", que se observam em larga escala entre os anos 1709-1740;

1756-1757; 1766-1767; 1782; 1795; 1800-1801. No curio desses moths

procede-se is vendas forgadas do trigo e a destruigao dos moinhos; os

participantes sao, sobretudo, operarios de pequenas empresas, tra-
balhadores a doinicilio, mineiros, trabalhadores da la e da tecelagem,

genre das cidades maid do que do campo. lsso nio tem nada de um
movimento agrgrio, mas pode ser caracterizado homo um movimento

da pequena indistria manufatureira. Mostrei alhures que se trata
ngo de explos6es selvagens da rome, mas de movimentos regrados que

visam uma taxag5.o popular." Do mesmo modo, 6 o que acontece com

N. do T.: Cf 'La economia moral de la multitud", op. cit
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os mating a prop6sito dos pedfgios de passagem, revoltas contra a

construgao de novas estradas com novos pedggios; ou ainda os moths
contra os cercamentos(em uma escala menor, mas sobretudo nos pe-

quenos centros urbanos circundados por terrenos comunais que se

pretendia cercar). Enfim, diversos moths com motivos menos impor-
tantes mas muito violentos: contra o recrutamento forgado na mari-

nha; contra as formal de taxagao particulates do licor, da sidra, da

cerveja, do gin; em relagao ao contrabando, mating conduzidos por
centenas de pessoas; em relagg.o a cara furtive em terrenos fechados,

por vezes em grande escala, aldeias inteiras coligando-se contra a
aristocracia e a gently.

Por outro dado, ha os moths tolerados, a tradigao dos mating

pda lgreja e Rei," pelts quaid a genfW (ou elementos delta), is vezes,
insuflava a multidio para usf-la contra deus iniinigos. Pode-se tomar
entre des os mating contra os papistas(em Londres, em 1780, os de
Gordon sio os maid c61ebres, por6m os dais importantes escaparam
ao controle)," os moths contra as seitas nio conformistas, contra os

metodistas e, em particular, nos anon 1790, os mating contra os parti-
dgrios da Revolugao Francesa, os partidarios de Tom Paine, as revol-

tas "antilacobinas", sustentadas pdas autoridades: molestava-se al-

guns adversgrios, queimava-se Tom Paine em eagle, acendia-se uma

fogueira em sinai de regozijo.
Hg moths intermedi6.rios entre essas dung categorias, dificeis

de agrupar de um lado ou de outro, particularmente os da multidio
londrina, grander moths e tumultos do tempo de Wilkes, nos anos
1760, que, de um certo modo, eram tolerados porque a cidade estava

N. dos T. f.: Assim denominados segundo o frito de guerra dos amotinados
N. do T.: Cf. A Hormafdo da cZasse operdria izzgZesa, op cit., v.I., PP. 65-6.
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sob autoridade Whig, hostil ao Reie ao governo, que servia-se da mul-
tidg.o homo um meio de pressao; mas essay agnes ultrapassaram

aqueles que as iniciaram. O dais interessante nas situag6es de motim

na Inglaterra 6 observer em que medida a gent/y as acolhia com tole-

rfncia -- uma caracter:ilstica muito particular da vida inglesa que eu

gostaria de tentar explicar.

Modo de Dominagao da Gent/y

Partirei do paradoxo da tolerfncia da gent/y para com a turbu-

16ncia da arraia-mi6da, paradoxo que precise ser compreendido no

quadro das relag6es entre essay dubs classes. A atitude permissive em
face da vigorosa cultura popular page, uma certa precaugao e mesmo

uma certs delicadeza na manipulagao da turbu16ncia popular ou, kin-

da, uma certa bajulagao estendida aos pobres no que concerne is suas
liberdades e deus direitos -- tudo ipso nos coloca frente a um problema

que exige uma an61ise sutil das relag6es entre as classes. lsso sugere

uma esp6cie de reciprocidade nas relag6es entre ricoh e pobres; parece

que alguma coisa impede a utilizagao da forma contra a indisciplina e

a agitagao; hg} entre os ricoh, uma esp6cie de cuidado em nio tamar
medidas que Ihes alienariam os pobres e, entre os pobres -- ao menos,

em certas ocasi6es, unidos ao grito de "lgreja e Rei" --, o sentimento

proveniente das vantagens tangiveis em ganhar e solicitor o favor dos

ricos. Essa relagg.o mQtua diHicilmente pode ser analisada aqui senio

como uma relagao de clause (apesar disco desagradar aqueles que de-

nunciam um anacronismo quando se fda de clause trabalhadora no
s6culo XVlll). O prego que a aristocracia e a gent/y precisaram pager,

em contrapartida a fraqueza da monarquia e do Estado, foia liberda-
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de da multidg.o. Elsa fraqueza do Estado revelava-se na sua incapaci-

dade em utilizar a forge rapidamente, na indulg6ncia que ele manifes-

tava(por raz6es ideo16gicas) quanto is liberdades individuais e numa
burocracia fantasmag6rica, de tal modo onerada por sinecuras, para-

sitismo e clientelismo, que ela nio tinha, por assam dizer, a zn=inima

exist6ncia. Tal 6 a estrutura em que 6 preciso situar a reciprocidade

das relag6es entre governantes e governados. S6 teria fido possfvel

disciplinar a multidio se existisse uma clause dirigente unificada e
coerente que aceitasse repartir amigavelmente os despoDos do poder e

governor por interm6dio do controle sem limites que ela podia exercer
sabre os meios de subsist6ncia. Uma tal coesio nio existiu em mo-

mento algum antes dos anon 1790, como v6.das gerag6es de histoda-
dores demonstraram. As tens6es entre a corte e o principe, o dinheiro

e a terra, sio profundas. At6 1750-1760, 6 necessgrio fazer disting6es

no interior da gent/y. Ha uma nitida diferenga nas relag6es dos mhigs

e dos t6ris com a multidio. Enquanto os whfgs jamais sio paternalis-

tas convictos, os t6ris estabelecem uma alianga maid ativa e maid afi-

nada com a multidgo. Ap6s os anon 1750, o climb mudd. Os conflitos

entre a corte e a provincia se acalmam, de tal modo que se pode falar

de um estilo paternalista para toda a gent/y. Quando de um motim, as

diferengas de atitude entre tohfgs e t6ris desaparecem, ao menos ao

quando juiz de paz. Para manger seu poder sobre os pobres, os ju:izes
devem demonstrar que nio sio nem papistas nem puritanos. Elem de-

vem. ao menos em apar6ncia, se oferecer como mediadores. Em cano

de motim, recorrem a persuasao moral antes de convocar a forge.

" lsso tamb6m provinha, is vezes, de um elemento de simpatia ativa pda
multidao, especialmente quando a gently se sentia lesada pele lucro que os in-
termedi6rios tiravam de seu trigo ou daquele de deus arrendatfrios
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Nessas condig6es, a dominagao da gerzfW repousa em parte na
encenagao da hegemonic cultural. Ela 6 sublinhada peso estilo teatral

que deus membros dgo ao exercicio de suas fung6es oficiais: perucas:

bengalas, vestidos, postura, gestual e movimentos. Hg um estilo ret6-

rico muito estudado, particularmente aflrmado no ritual da justiga e
das cortes de justiga. Se a teologia este no centro da ideologia do s6-

culo XVll, quando ao s6culo XVlll nio hg nenhuma diivida que 6 o
direito. Quando dos noting, sio os avis, e nio os militares, que inter-
v6m para acalmar a multidio. Doin tipos de datos sio importantes
para a dominagao cultural exercida pdas autoridades avis sobre o
povo: no typo, o ritual das grander cortes, as sess6es, as prociss6es de

juizes pda cidade -- prociss6es realizadas de acordo com um ceremoni-
al muito formal; na base, as baladas, os cantos, as est6rias, o folclore

dos criminosos, dos enfarcados, etc. Tyburn" este exatamente no cen-

tro da luta ideo16gica na sociedade do s6culo XVIII. Analisei em
'Patrician society, plebeian culture" as caracteristicas dense estilo de
dominagao, encenagao de uma hegemonia cultural a. qual se contrap6e

uma tradigao subterr5,nea do terror popular.

As instituig6es juridical e a lei jogam um papel essential. A
clause dominante encontrava uma legitimagao, exercendo um poder

"constitutional" e dominando por interm6dio de um processo verda-
deiramente legal; as classes doininadas afirmavam sua imagem de si

mesmas como ingleses nascidos livres, tendo um direito igual perante
a lei(o que nio 6 a mesma coisa que o estatuto de cidadao). A dia16ti-

ca repressao-protesto-concessao move-se no interior dessa ret6rica e
dessas formal. A lei nio 6 um dimples instruments de dominagao,

" N. dos T. f.: Praia de execug6es capitais onde elam erguidos os patjbulos em
Londres.
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mas tamb6m uma ideologia, a qual legltima a doiiiinagao da genfzy. A

hegemonic da gentry e da aristocracia no s6culo XVlll nio se expri-

mia, primordialmente, nem pda forma militar, nem pdas mistificag6es
de um clero ou da imprensa, mas no ritual das cortes de justiga.
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Dado que me encontro em desacordo com muitos outros marxis-
tas(ou tamb6m nio marxistas) que se ocupam com o terra da clause e
da consci6ncia de clause, pode ser proveitoso, para os fins dessa dis-

cussa.o, formular algumas observag6es de forma sint6tica e, talvez, de

uma maneira um pouco seca. De cato, levar a efeito uma demonstra-
gao de cada uma dessas minhas observag6es naturalmente pediria

uma intervengao bem mats ampla e complexa.

N. do T.: Original extrafdo dos Quaderni Storici, nQ 36, 1977.
Parcialmente publicado no artigo "Class struggle without classes?", que ngo

tem tradugao conhecida para o portugu6s, e excluido de "The patricians and the
plebs", artigo que condensa "Class struggle without classes?" e "Patrician society
and plebeian culture" (publicado em sua Qltima coletanea, Customs in common), o
texto traduzido traz, na integra, a intervengao de Thompson no semingrio Forma-
gao e Mudanga das Consci6ncias Pleb6ia e Proletgria entre os s6culos XVlll-XX,
realizado em junho de 1977 na Universidade de Konstanz (na entio Alemanha
Ocidental).

Para efeitos de cotejo, foi utilizada a versio para o espanhol de Josep Montes
Perez, publicada em .Hfsforia SocfaZ, nQ lO, 1991. As notes assinaladas com N. da
T. E. sio de Perez. Tradugao de AxTONio LUIGI Nzano.

95



E. P. T/zompsa?z

(1) "Classe", na minha prgtica, 6 uma categoria hist6rfca, ou

sega, deriva de processor sociais atrav6s do tempo. Conhecemos as
classes porque, repetidamente, as pessoas se comportaram de um
modo classista. Este andamento hist6rico gera regularidade de res-

posta em situag6es anflogas, e, em um certo navel(o da farmagao
"madura" das classes), nos permite observer o nasser de instituig6es e

de uma cultura com tragos de clause passiveis de uma comparagao

international. Somos entg.o levados a teorizar este fen6meno como

uma teoria global das classes e da formagao das classes, esperando

encontrar algumas regularidades, certos "estagios" de desenvolvimen-
to. etc.

(2) Contudo, a etta altura, ocorre que, com excessive freqti6ncia,

a peoria prevalece sobre o fen6meno hist6rico que se prop6e teorizar. E

plausivel supor que clause bela levada em consideragao, n5.o no quadro

do processo hist6rico, mas abstratamente. Ainda que nio admitamos

que isso se d6 apenas no terreno do mental, uma grande parte do dis-
curso sabre as classes ocorre, em realidade, assim. Ou melhor, mode-

los ou estruturas sio teorizados pressupondo-se que neles se veri$i-

quem definig6es objetivas de clause, como por exemplo a da expressao
de relag6es diversas de produgao

(3) Derive dente false modo de pensar a nogao de clause homo
uma categoria estftica, tanto sociologicamente quanto heuristicamen-

te. Em amboy os cason, embora diferentes, servimo-nos de categories

de tipo estgtico. Em uma difundida tradigao socio16gica, geralmente

de cunho positivista, clause pode ser reduzida a uma purr e dimples

medida quantitativa: tantas pessoas nests ou naquela determinada

relaga.o com os meios de produgao ou, em termos maid grosseiros, "x:

ou "y", tantos assalariados, tantos "colarinhos-brancas", e por ai val.

Segundo uma tradigao ligeiramente distinta, elsa definigao de tipo
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estgtico pode ser adotada para a critics da noggo marxista de clause.
Por exemplo, os assalariados ngo se comportam de um modo condi-
zente com sua condigao proletaria ou mesmo alguns deles, quando in-

terrogados, ngo sabem definir-se ou a6irmam pertencer ao "estrato
m6dio". Ou, kinda maid, clause 6 aquilo que a clause diz super repre-

sentar em uma resposta a um questionario. Maid de uma vez, clause
como categoria hist6rica, no seu comportamento atrav6s do tempo,
resulta excluida

(4) Gostaria de a6irmar que clause coco categoria hist6rica per-

tence ao preciso e dominante uso marxists. Creio poder demonstrar
que muitas vezes no pr6prio Marx -- e, especialmente, em O capffaZ -- 6

este a acepgao dominante, mas esse nio 6 o lugar para fornecer pro-

ves segundo uma autoridade 6ilo16gica. Esse 6, de qualquer modo, o

pressuposto de muitos, senio todos, da tradigao hist6rica marxista
inglesa, sobretudo os da velha geragao.' deja como for, restou bem cla-

ro nos 61timos anon que classe coma categoria estftica tem conquistado

peso em getores muito relevantes de todo o pensamento marxista. Nos
termos econ6micos correntes, se trata tg.o somente de uma categoria

g6mea daquela socio16gica positivista. De um modelo estftico de rela-

g6es capitalistas de produgao, v6m extraidas as classes que Ihes devem

corresponder, e a "consci6ncia" que deve corresponded is classes e a sua

respectiva insergao. Em uma forma comum, geralmente leninista, ipso
fornece uma boa justificativa para uma politico de "substitutivos;
como aquele de uma "vanguarda" que siberia maid que a pr6pria
clause qual seria tanto o interesse verdadeiro quanto a consci6ncia
mais conveniente a esse mesma clause. Em uma forma alternativa,

N. do T.: Nessa mesma coletfnea Thompson critics o uso que Anderson e
Nail, destacados integrantes das novak gerag6es de marxistas britfnicos de en
tao, faziam do conceito de clause. Ver "As peculiaridades dos ingleses:
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mas muito maid sofisticada, com Althusser, temos de novo uma cate-

goria profundamente este.tice, uma categoria que encontra a pr6pria
definigao apenas em uma totalidade estrutural estftica. Malgrado
etta sofisticagao te6rica, malgrado o cato de etta peoria refutar o pro-

cesso hist6rico ernp£rico real da formagio da classe, os resultados sio
muito pr6ximos dos da versio econoinicista vulgar. Amboy apoiam-se

em uma angloga nogao de "balsa consci6ncia", mesmo que a teoria de
Althusser e outras entre as maid sofisticadas do "marxismo ocidental"

tendam a apresentar um arsenal te6rico maid amplo com que expli-
cam a dominagao ideo16gica e a mistificagao da consci6ncia.

(5) Se retornarmos a classe coma categoria historiogrgfica, po-

demos ver historiadores dispondo do conceito com doin significados
diferentes:(a) com refbr6ncia ao conteUdo hist6dco correspondente,

empiricamente observgvel, e(b) homo uma categoria heuristica ou

analitica, recurso para organizar uma evid6ncia hist6rica cuja corres-

pond6ncia direta 6 muito maid escassa. No meu modo de ver tal con-

ceito, pode ser adotado com propriedade em amboy os sentidos. Toda-
via, confus6es geralmente surgem quando nos deslocamos de uma

acepgao para outta.

No primeiro casa, 6 6bvio que clause no seu uso moderno guarda

relagao com a sociedade capitalista industrial do s6culo XIX. lsto 6,
somente no seu uso moderno a classe lorna-se utilizgvel para um
sistema de conhecimento da sociedade que vive nesse periods. Por

into, o conceito nio s6 nos permite organizar e analisar a evid6ncia

mas este. tamb6m presente, com um novo sentido, na eu£d8ncfa

mesma. Podemos, dense modo, observar, na Gra-Bretanha, homo na

Franca ou Alemanha, instituig6es de clause, partidos de clause, cul-
tures de clause, etc... Elsa evid6ncia hist6ria, por sua vez, deu ori-

gem, a medida em que se desenvolveu, ao maid maduro conceito de
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clause e o marcou, em um cerro navel, com sua pr6pria especiflcidade
hist6rica.

No outro casa, a especificidade hist6rica, anacr6nica, deve ser

nevada em conga quando langamos mio do conceito na anflise de so-

ciedades anteriores a Revolugao Industrial. De cato, a correspond6n-

cia da categoria com a evid6ncia hist6rica torna-se entio muito menos
direta. Se a clause nio 6 admitida no sistema de conhecimento das

pr6prias pessoas e se das se nomeiam e levam adiante subs batalhas

hist6ricas em termos de "estados", de "ordens", etc., entao, ao descre-
vermos this conflitos em termos de clause, devemos nos esquivar de

toda tend6ncia de interprets-los segundo concepg6es de clause poste-
riores

O cato de se manter o uso da categoria heuristica de clause, nio

obstante as dificuldades indicadas, nio deriva da perfeigao do conceito

mas da car6ncia de categorias alternativas adequadas a anflise do
processo hist6rico evidente e universal. Por este motivo nio podemos,
no idioma ing16s, falar de "luta de estados" ou de "lula de ordens" no

memento em que o recurso a "luta de classes" foi, nio sem dificulda-

des, notavelmente exitoso quando operado por estudiosos da Idade
Antiga, medieval ou protomoderna; ali onde trig historiadores, no seu

manuseio particular, introduziram suas advert6ncias e qualificag6es

especilficas ao conceito nos deus pr6prios campos hist6ricos.

(6) lsso sublinha, portanto, o fate de a classe, no seu sentido
heuristics, ser insepargvel da nogao de "luta de classes". A meu juizo,

foi dada excessiva atengao, freqiientemente de maneira anti-hist6rica,
a "classe", e muito pouch, ao contrfrio, a "lula de classes". Na verdade,

a medida que 6 maid universal, lute de classes me parece ser o concei-

to prioritario. Talvez digo ipso porque a luta de classes 6 evidentemen-
te um conceito hist6rico, pois implica em processo, e, portanto, deja o
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fi16sofo, o soci61ogo ou o criador de teorias, todos t6m dificuldade em
utilize-lo. Para diz6-1o com today as letras: as classes ngo existem

homo entidades separadas que olham para o seu redox, acham um
inimigo de clause e partem para a batalha. Ao contrfrio, para mim, as

pessoas se v6em numa sociedade estruturada de um certo modo(por
meio de relag6es de produgao fundamentalmente), suportam a explo-

ragao(ou buscam manger porter sabre os que as exploram), identifi-
cam os n6s dos interesses antag6nicos, se batem em porno desses

mesmos n6s e no curio de tal processo de luta descobrem a si mesmas

como uma clause, vi.ndo pois a fazer. a descoberta da sua consci6ncia
de clause. Clause e consci6ncia de clause sgo sempre o 61timo e ng.o o

primeiro degrau de um processo hist6rico real. Mas se adotamos uma
concepgao estgtica da categoria de clause, ou se fazemos descended

esse nosso concerto de um modelo te6rico preliminar de totalidade es-

trutural, nio procederemos assim pris estaremos subentendendo que
a clause este presente desde o initio homo um resultado de relag6es de

produgao, daf derivando a lute de classes
Quando digs que clause e consci6ncia de clause sio sempre o al

limo estagio de um processo real, naturalmente nio penso que ipso
deja tomado pele seu sentido literal e mec6nico. Uma vez que uma
consci6ncia de clause madura tenha se desenvolvido, os jovens podem

ser "socializados" em um sentido classista e as instituig6es de clause

prolongam as condig6es para sua formagao. Pode-se gerar tradig6es ou

costumes de antagonismo de clause que nio correspondam maid a um

antagonismo de interesses. Mas tudo ipso faz parte da complexidade

que habitualmente encontramos na nossa anglise hist6rica, especial-
mente a contemporanea. A questao 6 que nio podemos falar de classes

sem que as pessoas, dianne de outros grupos, atrav6s de um processo

de lula(o que compreende uma luta em navel cultural), entrem em
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relagao e em oposigao sob uma forma classista ou kinda sem que mo-
difiquem as relag6es de clause herdadas, ja existentes.

No belissimo estudo de Temma.Kaplan sobre a Andaluzia,' que

supera today as critical que eu poderia levantar, um estudo que 6
uma exposigao lucidissima de um processo real de formagao das clas-
ses. se v6, alias, uma afirmagao indicadora das diflculdades encontra-

das: "o proletariado pode tornar-se consciente de si mesmo somente
desenvolvendo a consci6ncia de clause ao passo que a burguesia con-

tra quem luta ja 6 consciente de si" (p. 27). Ora, a dificuldade nio re-

side na proposigao conclusiva. Antes, eu mesmo insisti no cato de a
clause ngo poder ser individualizada independentemente das reza 6es

com outros grupos sociais e classes e reconhego que a relagao devs ser

rec:rproca. Mas a diflculdade reside na primeira proposig5.o de Kaplan
Pois, se o proletariado 6 verdAdeiramente privado da consci6ncia de si

mesmo homo proletariado, entgo nio pode se definir assim. Para um

historiador, e espero poder afirmar que ipso vale para um historiador
marxista, atribuir o termo "clause" a um grupo privado de consci6ncia

de clause. ou de cultura de clause, e que nio age nessa diregao, 6 uma

a6lrmagao destituida de significado. Podemos dizer: "os pobres, ou a
plebe, podem vir a ter consci6ncia de si apenas enquanto proletaria-
do", tal 6 a seqh6ncia hist6rica da formagao de uma clause. Se, de fate,

este pobre ou etta plebe se de6inem com outros grupos(proprietgrios
de terra, mercadores, Estado) sob um panto de vista classista e se

possuem uma consci6ncia correspondente, que nio 6 a de um
"proletariado" maduro ou classe operaria, logo o problema hist6rico

iomega com a anglise e de$inigao dente especifico processo de formagao

N T. E.: Orfnaenes socfales deZ anarquismo en AndaZz&c11a. Critics, Barcelona,
1977.
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da clause(homo muito bem raz Texnma Kaplan). Atrav6s de anilises e

definig6es similares, logramos descobrir as insu6lci6ncias escondidas

sob o uso do terms "clause opergria", podendo reexamine-lo.

Tenho certeza de ser culpado pdas mesmas faltas de Temma

Kaplan, mas, eventualmente, mesmo Marx, algumas vezes, o foi. judo

o que posco dizer 6: estou procurando agora deixar de ser culpado. O

meu texts, apresentado ao Davis Centre, faz um acerto de contas com

problemas analogos e nele explico porque prefiro, para a Inglaterra do

s6culo XVlll, o termo "plebe" homo tamb6m porque dou uma priorida-
de heurfstica a luta de classes(e aquilo que champ de "campo de for-

gas") em detrimento de clause. Nem me parece que o panto em questao

bela, em absoluto, de importancia secundfria. Se creio que, de cato,
um certs dado hist6rico nio este. de acordo com as costumeiras catego-

rias de clause, entao, ao inv6s de golpear a hist6ria para salvar as ca-

tegorias, devemos instiga-las com novak anflises. Por muitas d6cadas,

os historiadores foram intimidados pele fracasso de grander te6ricos;

6 tempo de insistirem muito decididamente para que a peoria leve em

consideragao os resultados historiogrfficos.
(7) Suponho que ningu6m possa pensar, por judo ipso, que eu

corrobore a id6ia de a formagao da clause ser independente de deter-

minag6es objetivas, nem que eu sustente que classe possa ser definida

homo simpler fen6meno cultural, ou coisa semelhante. lsso seria,

creio, desmentido pda minha pr6pria pratica de historiador, homo

pda de muitos outros. Renta o faso de essas determinag6es objetivas

pedirem um exame muito escrupuloso. Todavia, em primeiro lugar,
nenhum exame das determinag6es objetivas e, mais do que nunca,
nenhum modelo eventualmente teorizado podem levar a equagao dim-

ples de uma classe com consci6ncia de classe. A clause se delineia se-

gundo o modo como homens e mulheres t;it;em subs relag6es de produ-

102



Algnmas oboe agnes sabre clm$e e "$!$a consciencia

gao e segundo a experfancfa de suas situag6es determinadas, no inte-
rior de "o co/zlunfo de suas relag6es socials", com a culture e as expec-

tativas a des transmitidas e com base no modo atrav6s do qual se
valeram dessas experi6ncias em n:fvel cultural. De tal forte que, afi-

nal, nenhum modelo pode dar-nos aquilo que deveria ser a
"verdadeira" formagao de clause em um certo "este.gio" do processo.
Em uma anglise comparativa, o modelo tem apenas valor heuristico,
passilvel de geralmente redundar em perigo dada sua tend6ncia em
diregao a uma estate conceptual. Na hist6ria, nenhuma formagao de
clause especi16ica 6 maid aut6ntica ou maid real do que uma outta. As

classes se definem de acordo com o modo como tal formagao acontece
efetivamente

Em segundo lugar, muito da peoria marxists e, igualmente, em-
bora em menor parte, muito da historiografia marxista forum distor-
cidas pelo exame da clause segundo as categorias de "base" e
'superestrutura". As forgas e as relag6es produtivas nos forneceriam a

'base" (que se sup6e real e objetiva) e delay a consci6ncia de clause

emergiria homo uma superestrutura "derivada".
Aqua ngo 6 o lugar para sublinhar uma vez maid as minhas an-

tigas e freqtientemente manifestas objeg6es a este tipo de procedimen-

to. Objeg6es retomadas recentemente na parte final de Senhores e ca-
fadores,' para nio falar de Raymond Williams, que expressou, nos

iiltimos 20 anon, posig6es muito pr6ximas das minhas, recentemente
recapituladas com muita lucidez e nitidez em seu .Zb/arxfsmo e Zffez'a

fuz'a.' Jg o demonstrei anteriormente e me resta somente repetir que,

no meu modo de ver, a desafortunada analogia, ou mets.fora, apresen-

N. do T.: Originalmente publicado em 1975
N. do T.: Originalmente publicado em 1977
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ta uma tend6ncia redutiva inerente. E por maid sofisticada que deja a

primeira, a iltima jamais serf superada, de modo que continuarei a

insurgir-me contra uma - totalmente irreal - semelhante classificagao
das atividades e caracteristicas entre doin campos considerados homo

primgrio e derivado
asta analogla, mesmo uma vez a sombre, quando aplicada i.s

classes, nos fornece uma classe -- ou uma "clause em si" -- no navel da

base que se traduz em consci6ncia de classe -- ou "clause para si

quando, porventura, desemboca no navel da superestrutura. Se elsa
ng.o d6. origem a uma diregao pr6pria, devemos entg.o introduzir o con-

ceito de "false consci6ncia". A classe este ali, mas, mistificada; n3.o
conhece a si mesma nem seus pr6prios e verdadeiros interesses. Para

diz6-1o maid elaboradamente: esse peoria pode dar lugar a uma teoria

das classes que evoca Platao, pris oferece um modelo de desenvolvi-
mento por etapas da formagao da clause do qual a hist6ria deveria
conformar-se, e, faso a evid6ncia se oponha, ou se carta a parte vflida

ou se introduz a "false consci6ncia". Na Inglaterra, j6. expresseia opi-

niio pda qual o excelente historiador John Foster teria caido neste

typo de concepgao leninista-plat6nica. E quando Gareth Stedman Jo-
nes. na sua intervengao preparat6ria a este encontro, se revere a cons-

ci6ncia politico dos cartistas, nio nos termos em que se deu (coisa sa-

bre a qual ele pouco teria a dizer), mas nos termos daquilo que deve-
ria ter fido, at6 ele alcanga um aut6ntico resultado do g6nero

"plat6nico
(8) Resultarg claro que o concerto de "balsa consciencia", se refe-

rido a uma clause, nio o velo com simpatia. No mellor dos cason, 6

uma afirmagao destituida de significado e, no pier deles, 6 uma cons-

trugao te6rica absurda, em torno da qual partid6rios das gilles - que
sabem bem, quito melhor que os protagonistas, homo a hist6ria deve
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ser -- se insinuam continuadamente por ocasigo de discuss6es e demi-
ng.rios universitgrios.

Uma clause ng.o pode existir sem um tipo qualquer de consci6n-

Quer dizer, nio 6 "alba" ainda, nio tem esp6cie alguma de identidade
hist6rica. At6 aquela dispar e mobil entidade que 6 a multidio ou a

plebe da Inglaterra do s6culo XVlll possuia uma nogao de seus direi-
tos de legalidade e de respeito, que foram investigados pelos historia-

dores. Se sua nogao de deus pr6prios direitos, a pr6pria consci6ncia,

fossem outras, e fossem diversas de subs atitudes, entio terra fido lu-

gar um outro Lipo de clause, como de rata comegou a haver depois de
1816. Mas dizer que clause no seu conjunto tem uma conscl6ncia ver-
dadeira ou false 6 historicamente sem sentido.

Pode nasser uma dificuldade da palavra consci6ncia. Se aplica-

da a uma coletividade muito ample coma uma classe, designs uma

cultura global desprendida da formagao. Ela ng.o pode ser nem
''verdadeira" nem "false". E simplesmente o que 6. Numa acepgao

maid limitada, pode por6m servir para indicar a poliltica ou a estrat6-

gia dominante numa relag5.o com outras classes, conduzida por deus
lideres, partidos, por outras instituig6es. Nestes termos maid circuns-
critos podemos talvez recuperar a nogao de false consci6ncia no senti-

do escrito por Engels a Mehring(em 14 de julho de 1893): "a ideologia

6 um processo operado pelo assim chamado pensador de maneira
consciente, com uma balsa consci6ncia portanto. Os reais intentos que

o impulsionam shes sio mantidos desconhecidos. De outro modo, nia
se tratar6,, de modo algum, de um processo ideo16gico '

Neste sentido estritamente ideo16gico(que, a16m do dais, de-

manda um uso maid limitado do termo "ideologia" do que o corrente),

me parece que opera um conceito hist6rico pontual e muitas vezes
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apropriado. Uma vez que estamos considerando aqui as ilus6es e de-

formag6es ideo16gicas caracterfsticas, a estrutura profunda da ideolo-

gla caracteristica dente perl.odo, 6 possivel que a teoria poliltica domi-

nante de uma classe estda informada por estas ilus6es caracteristicas
ou sda sujeita ao dominio deltas "salsas" id6ias. Mas se trata de uma

operagao muito especi$1ca de anflise hist6rica e intelectual. Nio po-
demos it a16m, pensando que, se estes ilus6es fossem superadas, se,

ennlm, a consci6ncia fosse "desmistificada", dai emergiria uma

"verdadeira" consci6ncia, o e que podemos extrair de um modelo pla-

t6nico dissimulado, um proDeto daquilo que a consci6ncia deveria ser.

Para etta, as classes mesmas e subs agnes deveriam ter fido diversas.

lsto 6, as suas relag6es com as outras classes mudariam nitidamente,
se manifestariam novos conflitos a medida que esse adquire ou perde

a adesio de outros grupos e que mude de estrat6gia, partidos, insti-
tuig6es. Resumindo: teri amos um tipo diverso de luta de classes.

Ou ainda, para dar mats um exemplo, os intelectuais bonham
amid.de com uma clause que sqja coma uma motocicleta cujo assento

estda vazio. Saltando sobre ele, assumem a diregao, pois t6m a ver-
dadeira teoria. Etta 6 uma ilus5.o caracteristica, 6 a "balsa consci6n-
cia" da burguesia intelectual. Mas quando semelhantes concertos do-

minam a inteira fnfeZZfgenfsZa, podemos falar de "balsa consci6ncia"?
Ao contra'io, tail conceitos terminal por ser muito c6modos para ela.
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