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Apresentagio

JOAO QUARTIM DE MORAES

Os refs, os aristocratas, os tiranos, quabquer
que sejam, sio escravos revoltados contra o
soberano da Term,. que 6 o g&nero humano e
conga o legislador do Universo, que 6 a
Natureza.

Maximilien Robespierre

O primeiro maiMsta a se interessar a funds pda Revolugao

Francesa foia proprio Mam. O /8 Bmmfdo de Z,af Bo?zapante, sem
d6vida um dos maid not4veis estudos politicos de todos os tempos,

abre-se com o contraste entre a fracassada revolugao de 1848, que

acabava de se encerrar com o triunfo de um vulgar demagogo cujo

6nico tftulo de g16ria era ser sobrinho de seu grande tioie a grande

I Na verdade, nem issso era. homo notou Marx no capftulo Vll do J8 .BrwmfHo
Ip. 127 na versio francesa das Editions Sociales, 1968) 'a tradigao hist6rica fez
nascer no espfrito dos camponeses franceses a crenga miraculosa. de que um
homem portando o name de Napoleao dev'olver-shes-ia coda o esplendor.
Apareceu um indiv(duo que se apresentou coma sends este homed torque se



revolugao desencadeada a 14 de julho de 1789 peta tomada da
Bastilha REID povo parisienne. O contraste se apoia no adagio de

Hegel segundo o qual todos os Brandes acontecimentos e
personagens da hist6ria universal se repetem. Com efeito, comenta

Marx, ocorrem duds vezes, s6 que a primeira vez coma trag6dia e a

segundo homo farsi. Assam, cada protagonista do ciclo
revolucion4rio de 1848-1851 constituiu uma replica frustrada de um

name tragico da grande revolugio francesa encerrada com o
verdadeiro 18 Brumfrio(9 de novembro de 1799), quando o
primeiro Bonaparte desfechou o volpe de Estado que Ihe abriu o
caminho do poder imperial. "Em vez de Danton, Caussidiire, em
vez de Robespierre, Louis Blanc, em vez da Montanha de 1793-1795,

a Montanha de 1848-1851, em vez do tio, o sobrinho

Dente contrasts Marx bra dubs conclus8es fundamentals. A

primeira 6 que H Brandes revolug6es burguesas buscaram seu

paradigma num passado remote. Lutero envergou a mascara do

ap6stolo Paulo; Cromwell e o pave ing18s extrairam do Velho
Testaments o 16xico, as paix6es e as ilus6es necessfrias a sua

chamava Napoleao em conformidade com o artigo do C6digo Napoleao que
proclama: 'E'proibida a investigagao da paternidade''.(O C6digo Civil frances,
dino Napoleao, elaborado entre 1800 e 1804, quando este ja assumira o coder
supremo, consolidou juridicamente a pequena propriedade camponesa, resultante
da. expropriagao da nobreza feudal. Donde a veneragio do pequeno campon8s por
Napoleao). A sarcfstica observaWao de Marx sabre o artigo do C6digo Civil que
proibe a investigagao da paternidade 6 perfeitamente fundada no plano. hist6rico
Luis Bonaparte, rei da Holanda, irmio mats logo do grande Napoleao e pai
putativo do futuro Napoleao 111, assam se revere a }lortense, sua mulder e mie
deste 61timo, em carta enviada ao papa Greg6rio XVl: "Cased-me com uma
Messalina que este dandy a luz". O historiador Octave Aubry, em seu Z,e Second
Empire G)aris, 1938, pp. 10-11) menciona este e outros fates que praticamente nao
deixam diivida: Napoleio 111 nio era filho bio16gico de Luis Bonaparte,
portanto sobrinho do grande Napoleao
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revolugao; Camille Desmoulins, Denton, Robespierre, Saint Just,

Napoleao, os her6is bem coma os paitidos e a massa da primeira
revolugao francesa cumpriram, vestidos de Romanos e servindo-se
de fraseologia romana, a tarefa de sua 6poca, a saber a eclosio e a

instauragao da sociedade burguesa moderna. Inspiraram-se pois das

virtudes cfvicas da velha Repdblica Romana para abrir caminho ao

capitalismo, lags gelado do cflculo egoista, subordinagio da arte e
do engenho humana a 16gica do lucre. Tinham de tirar do passado a
poesia da revolugio que faziam, posco que o futuro que preparavam

era cinzento e prosaico. A segunda 6 que a revolugio proletaria nio

tem paradigma no passado.(Hoje dirfamos: quando recorreu a
paradigmas, descambou para o agora extinto Sorex, tamb6m

prosaico e cinzento). Por ipso, sua poesia este no futuro. Sua major

inspiragao 6 a confianga em que o g6nero humano 6 capaz de superar

a arden do Capital

Dentre os manistas do s6culo XX que refletiram em

profundidade sobre a Revolugio Francesa, bastard evocar aqua

Antonio Gramsci. Foi seguramente tomando-a homo refer8ncia que

elaborou uma de subs id6ias dais fecundas, a de que uma clause social

pode se tornar morale culturalmente dominance(cano a burguesia

francesa do s6culo XVlll, identificada iFilosofia das Luzes) antes de

se tornar politicamente dominante(com a tomada da Bastilha). A
Revolugao Francesa e em especiala ditadura revolucionh'ia dos

Jacobinos tamb6m Ihe serviram de contraponto em subs c61ebres

mflises do Rfsorgfmm£a. Foi com efeito relativamente a firme
determinagao dos Jacobinos em levar a din&mica revolucionfria aos

mats avangados limited de saas possibilidades hist6ricas(no debate

aqua traduzido, Albert Soboul revere a lapidar definigao gramsciana



do jacobinismo: alianga da burguesia revolucion4ria e do
campesinato) que Gramsci caracterizou a incapacidade dos
revolucionfrios democratico-burgueses italianos do s6culo XIX para

avangar dais a16m da unificagao nacional, que acabou se efetuando

sob a 6gide da monarquia,

Na Franca, a tomada da Bastilha tornou-se a principal efem6ride

patri6tica, comemorada com bauer e festas populares na noite de 13

de julho, at6 o amanhecer do dia 14, nas mas e pragas de todd o pals,
em clima de muita liberdade, igualdade e fraternidade. A Marselhesa,

Lino da insurreigao revolucionfria(Aux aries, Citoyens!),
institucionalizou-se coma kino nacional. Lange, por6m, de
expressar um consenso coletivo, o significado da Revolugao de 1789
e sobretudo o de seu mfximo aprohndamento em 1793-1794 foi

sempre objeto de controv6rsias frontais e portanto, um divisor de
fguas politico. Nio estaremos sendo demasiado esquemiticos se
dissermos que a esquerda francesa nela reconhece suas raizes

hist6ricas ao passe que a direita se identifica na hostilidade que Ihe
devote.

A polarizagao ideo16gica em porno da Revolugao Francesa nio
nos deve enlretanto fazer perder de vista que embora nio baja
interpretag6es politicamente neutral, umas sio mats objetivas do
que u outras. Cairiamos, com efeito, num banal ceticismo ou
ecletismo se, confundindo o processo do conhecimento hist6rico

com o processo hist6rico, reduzissemos o conhecimenta dente i
hist6ria daquele, into 6, se nas po18micas e confrontos em lorna do

significado da Revolugio Francesa, considerfssemos apenas '

oposigao de pontos de vista: deja para enfatizar o alcance hist6rico
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da Revolugao, coma fazed os quatro participantes do presente

debate, ou para "deconstruir ' o proprio conceito e Revolugao (homo

pretended Francois Furet e outros historiadores neo-liberais), os
bans pesquisadores(dos quads nenhuma corrente de pensamento

tem o monop61io) sio obrigados a escavar dada vez mats ando na
documentagao hist6rica, ampliando, nesta medida, ao memos

quantitativamente, a massa de informagaes que permitem pensar a
Revolugao com conhecimento de causa.

E compreensivel que os inimigos da Revolugio denham tomado
a iniciativa de pens6-la. Durante as tito d6cadas transcorridas entre
1789 e a Comuna de Paris, a revolugao, para seus amigos, foi na

Franca uma questao muito mats prftica do que te6rica. A teoria
ficou inicialmente por costa de seas inimigos, de Edmund Burke,
critics pioneiro, e notadamente do ultra-reacionfrio Joseph de
Maistre, o dais importance doutrinfrio da contra-revolugao

monfrquico-c]erica]. Em meados do s6culo XIX, publicaram-se os

dais primeiros Brandes estudos consagrados ao processo
revolucionfrio de 1789-1799, /7fstof e de Za REPO/#rfon, de Michelet

(1847-1853) e Z, ynclm R@fme et /a Repo/zfffon, de Tocqueville

(1856), ambas apresentando reconhecidos m6ritos(sobretudo
liters'ios em Michelet e anfliticos em Tocqueville) e marcada

hostilidade aos Jacobinos- O terceiro grande estudo consagrado ao

fema no s6culo XIX 6 o de Tame, Z.es omgznes de / /4zzrzce

con£eP7zporaine (1876-1893), de orientagao tio ou ainda mats
marcadamente contra-revolucionfria.

S6 no initio do s6culo XX surgiram os primeiros estudos de
envergadura enfatizando positivamente o alcance hist6rico da



Revolugao. Claude Mazauric na Introdugao de seu notfvel
/acobfnfsme el Repo/wtion vincula tal inflexio ao faso de que em

1889, quando cumpriu seu primeiro centenfrio, "pda primeira vez a
Revolugao francesa foi oficialmente... comemorada homo memento

fundador da Repablica e, indissociavelmente, da Franca nova".: Etta
inflexio te6rica resultou, por sua vez, da derrota da direita
monarquista nas eleig6es de 1885, fechando um ciclo reacionfrio
marcado pelo esmagamento da Comuna de Paris em 1871. Sem
pretender derivar mecanicamente da mudanga de atitude politico a
mudanga de orientagao te6rica na hist6ria da hist6ria da Revolugao

Francesa, o fate 6 que apes a comemoracio do primeiro centen4rio

comegaram a surgir estudos de grande envergadura ponds em

evid8ncia sua importancia fundamental. Entre 1901e 1904, Jean
Jaur&s publicou sua Hlstofre Sock /isle cle & Rguo/wtfon /ra'&fazse.

Dubs d6cadas depots, foia vez do not4vel c14ssico de Albert
Mathiez, I.a Repo/ lion Fr.znfafse(1922-1927), em Eras volumes.

Georges Lefebvre, continuando a obra de Mathiez, publicou em
1937 fes 7%e7mfdoHens e em 1946 Le f)frectofre.3 Ernest Labrousse

prosseguiu na mesma senda te6rica, com o notfvel Z,e XW17 s£2c/e,

R&ooiation tntettectuelk, tecbn Qae et pol tiqze (171 IBIS), no \amo ''{

da Hfstofre g z6'ale des cfuf/fsatfons. Com Albert Soboul, eMim, cuba
okra, coma a de Labrousse, afirmou-se ao largo dos amos 50,
entramos no contexts do debate aqui apresentado

O livro de Mazawic, que tem coma sub-titulo Zm iona do bfcmtmZHo de
Ofzma e note, foi publicado em 1984, Paris, Editions Sociales. A passages cicada
este na p. 27
3 Vale 'a pena consultar, sobre Georges Lefebvre, o comentfrio de Armando
Boito, pub]icado em ]h'fn:fizz Hnsfo(IFCH,44/1992), Crfsepo/hfa e Rwo/%f o ; o
1789 de GeoTg6 Lefebuve.
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E importance acrescentar que em 1972, quando ele ocorreu, as
estudos criticos enfatizando os aspectos negatives da Revolugao e

colocando-the em ddvida o significado e o alcance hist6rico, haviam

ganho novo alento. Francois Puree, em parceria com Denis Richer,

li havia publicado Z,a R o/ lion Franfazse(em dais volumes: Paris,
Hachette, 1965-1966), que exerceu forte influ8ncia no sentido de p8r

em questao a pr6pria id6ia de revolugao. Efeitos convergentes
estavam exercendo as teses do historiador britfnico Alfred Cobban
sobre o car6ter essencialmente politico da Revolugio, que nio teria

base social coerente. Os quatro historiadores marxistas da

Revolugao Francesa participantes do debate rebatem estas critical,

mostrando os contestfveis pressupostos em que apoiam.

E tempo de apresentf-los. Albert Soboul Jf havia entio
produzido uma obra unanimemente respeitada pda densidade e
profundidade historiogrffica, na qual se incluern, a16m dos livros
cicadas mats adiante na apresentagao dos debatedores, L 'an / de /

L£bn7tf (texton e comentfrios), Paris, Editions Sociales, 1950;

Z, 'fncyc/opZ2fe(cellos escolhidos) pda mesma editors em 1962;
Saint:/wst(Discursos e Relat6rios) iden, 1957; Z.es campagnes

mo,ztpe//£6'fines & /a.#?z de /Hnam R&fme (Paris, P. U. F., 1958) e
Z,a so/calls de /'an 27(Paris, Club Francais du Livre, 1959). Michel

Vovelle adquiriria muita notoriedade ao longs dos anon 70 e 80
gragas a ample hama de estudos que abrangem obras maiores coma

/ills et campagne au XVlii siicLe {Cbanr6 et ia Beaace), Religion et

R6uo/w ion, /a ddcbrls ia7zisatfon de /'an 17 e excelentes op6sculos

tratando de temas cano a origem da "Marselhesa", a mentalidade
dos "sans culotte", etc. Claude Mazauric assumira com muito
talento, erudigao e firmeza intelectual, a defesa nio tanto da

9



interpretagao mamista da Revolugio Francesa, mas da pr6pria id6ia
de Revolugao, face ao revisionismo dos historadores liberais

empenhados em "deconstrui-la". Seu S r b R#z,oZ#tfon Franc 25e,

publicado em 1970, la Ihe valero um fcido ataque de Francois Furet.'
IFoio inicio de uma po18mica entre amboy que prosseguiria ao
longs dos mos 70 e 80). R6gine Robin havia pubiicado seu not4ve]

estudo(citado mais adiante) de hist6ria local da sociedade francesa

no final do Ancien Regime, elogiado at6 por Francois Furet.S Subs

interveng6es no debate sio particularmente incisivas. Por exemplo,

qumdo denuncia "o empirismo na Hist6ria"(= deduzir do faso de

que os membros da Convengio Nacional revolucionfria nio Cram

predominancemente industriais e sim advogados, a conclusio de que
nio houve em 1789-1793 uma revolugao burguesa). De modo gerd,

as quest6es levantadas pelts quacro debatedores antecipam as
po18micas em que iriam se confrontar, por ocasiio do Bicentenfrio,
nio somente historiadores marxistas e liberals, mas tamb6m os

aimgos e os inimigos da Revolugio Francesa.

A decisis de traduzir e publicar na colegao Texton Didfticos do
ITCH/UNICAMP este debate travado em 1972 entre historiadores
marxistas francesas se inscreve nas atividades acad6micas do Centro

de Estudos Maidstas(CEMARX) do LECH. Agradecemos, em
Home do CEMARX, a Coordenagao de P6s-graduagao do IFCH,

que financiou a tradugao do texts que a seguir apresentamos.

4 No artigo agressivamente intitulado "Le cat6chisme r6volutionnaire", in
.,{n7za.les, 2, 1971. Mazauric responde, de madeira a nosso ver muito convincente,
na Introdugao alacobfn&me e/ .Repo/wffon
5 Cf. Francois Puree, Pender fa Rha/ £zon /x2'zf#lse, Paris, Gallimard(coleWao
Folic-Histoire) 1989, p. 156. IA edigao original de J)e sa / Rho/ flail 6 de 1978)
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Debate sobre a
Revolugao Francesa '

DEBATEDORES:7

CLAUDE MAZAURIC

Professor-assistente na Universidade de Rouen. Apresentou e

anotou 7};cues cbozsfes de Ba&ea/e publicou Slit Lz R6potwffon

Frarzf zse peta Editions Sociales.

R£GINE ROBIN

Professora-assistente na Universidade de Paris X - Nanterre.

Pubhcou Za socierd/rarzf ise m /789.' Sewer-m .4axois, pda Editions
Plan, 1970

6 Publicado originalmente em Z, mzznftZ de 18 de fevereiro de 1972.
Tradugao de EDUARD)o Nln(N6cleo de Estudos Estmt6gicos/UUICXMP). Revisio do

prof. JoAo QuaKTiU DZ MoRAlS(Dept ' de Filosofia do ncn/UmCXMP)
7 O curriculum dos debatedores 6 o que consta do original. Revere-se portanto,
quando 31 situagio acad6mica de cada um, ao ano de 1972.



ALBERT SOBOUL

Professor na Sorbonne. Publicou Puffs d'bkrofre de h

R6oelution jvangaise, apresentou e anotou Hktoive socialists de La

R&o/wffonyhnfafse, de J. Jauris, pda Editions Sociales. Sua sese, fes
Sons-Cw/ot es paHsfms m / 'a?z /7, foi publicada pda Librairie

Claveuil, 1958.

Micnn. VovzU.K: professor na Universidade de Aix-en-
Provence. Apresentou e anotou 7}xtn cbolsn de ]Warnl pdas Editions

Sociales. Sua tele Swr /a pfdf/ &arogwe el /a d6 rls zanzsazfon foi

publicada pda editors Plan. Publicou I,# cb le de Zz mom.zrcfie,

/787-/792, pdas Editions du Seuil.
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Claude Mazauric: Presenciamos atualmente numerosos

multiformes requestionamentos do sentido da Revolugao Francesa,

tai com foi resgatado por todd uma s6rie de historiadores
materialistas e em particular pelts que tomam homo refer6ncia o
materialismo hist6rico. No essential, esse requestionamento se
articula em lorna de algumas quest6es

Primeiramente, a Revolugao Francesa foi uma revolugao

burguesa? Segundo o historiador britinico Alfred Cobban e seus

discipulos, a Revolugao foi uma revolugao politico sem substrate
social coerente. Foi um acontecimento considerfvel mas que nio

teve conseqti8ncia sabre as transformag8es socials e econ8micas do

mundo contemporaneo. Esse porito de vista conduz de alguma

madeira a dissociar a Revolugao da base de implantagao do
capitalismo.

Segundo questao: a Revolugao Francesa teria Lido um carfter de

rzecessfcZzde? O que equivale a perguntar se a sociedade do Antigo
Regime poderia evitar a crise revolucionfria. V8-se bem que a tele
explicitamente combatida 6 a de Marx, segundo o quala crise da
formagao social do Antigo Regime, traduzindo de alguma maneira

as contradig8es do modo de produgao feudal, trazia embutida uma

revolugio que levaria a uma modificagao essencial das relag6es

sociais de produgao

Constata-se enfim que o requestionamento apresenta sodas as

caracteristicas de uma batalha simultaneamente po18mica e
ideo16gica. No tempo presence, visa essencialmente a jogar farpas

contra o materialismo hist6rico. Visio numb perspectiva mats ampla

e na tradigao historiogrffica americana: ele tende a dissociar a



Revolugao em sua dimensio politica das contradig6es inclusas na

sociedade do Antigo Regime, a qual, de resto, 6 concebida segundo
os termos de uma sociologia idealists. O objetivo 6 igualmente

limpido: trata-se de limiter a audigncia dm teses materialistas e do
marxismo.

No plano dos princfpios de m6todos, a tarefa atual dos
historiadores marxistas deveria ser, na minha opiniao, marcar
nitidamente o que os separa das interpretag6es, digamos,

'esquerdistas", que visam evacuar a realidade da revolugao

propriamente burguesa em proveito de uma visio populists ou
prolet4ria da Revolugao; e, doutra parte, as interpretag6es de direita

que v8em na Revolugao apenu uma crime politica e ideo16gica
situada no navel das "elites", a agro das massas populates sends

somente uma esp6cie de acr6scimo mats ou ments dramftico mm

nio trazendo nada de essencial ao desenvolvimento do processo

revolucion4rio propriamente.

R6gine Robin: Tends, ao que me parece, dubs batalhas

travar. alas estio ligadas. Hf primeiramente um requestionamento

hist6rico, que visa atingir o materialismo hist6rico, o leninismo.

A16m disco, ha um outro ataque, memos frontal, com objetivo

politico: procurando ehminar do processo revolucion4rio as massas

populares, esquiva-se o problema das aliangas num processo
revolucionfrio. V6-se conde levi na Franca de hole, por exemplo -

o rata de esquivar o problema decisive das aliangas

14



Albert Soboul: A Revolugao Francesa {oi uma revolugao

burguesa? Porte-se extender tal questao em diversos sentidos.

Primeiramente= quaid foram os homers que conduziram a
revolugao? Doutra parte: para quem ela foi vantalosa?

Quando ; primeira questao, coloca-se aqui um problema

conceitual: o que 6 a burguesia do Antigo Regime? O que 6 a
burguesia revolucionfria? E cerro que nio 6 uma burguesia de
empresarios, de capitalistas para retomar o fema adiantado pelo

historiador ing16s Cobban - que conduziu a revolugao. Para

retomarmos esse argumentagao, o essencial dos membros das

assemb16ias revolucion&ias pertenciam &s profiss6es liberais, mais

ou memos integradas no sistema social do Antigo Regime. Nio 6
memos verdade por6m que essen homers esposavam interesses

econ8micos muito precisos. E por outdo lido, esses interesses

econ8micos elam representados por alguns grupos no keio mesmo
das assemb16ias revolucionarias, enquanto se exercia do exterior a

influ8ncia de grupos de pressio extremamente eficazes. Assim, por
exemplo, o grupo de pressao dos interesses coloniais, o do grade
com6rcio maritime, que agiram na Assemb16ia Constituinte com
not6ria eficfcia.

A Revolugao Francesa foi conduzida por uma burguesia

revolucionfria que, conscientemente ou nao, defended as posig6es

das categorias integradas nos setores novos da economic. Revolugao

burguesa? Podemos compreend6-la tamb6m num autre sentido

quads foram os resultados da revolugao? E evidence que a nova
sociedade, burguesa e capitalista, nio sai Lada pronta da pr6pria

revoiu$o- O processo revolucionfrio 6 muito. maid complexo. A

]5



Revolugao Francesa permitiu a instaura9ao da nova sociedade pda

destmigao de todos as quadros da sociedade antiga com
sobreviv6ncias feudais. "Faltava romper os grilh6es, homo escreveu

Marx, des forum rompidos." Foia Revolugao Francesa que rompeu

eases grilh6es; permitindo assam a nova sociedade se desenvolver

para finalmente alcangar a maturidade sob o Segundo Imp6rio:
sociedade burguesa e capitalists.

Claude Mazauric: E necess&io precisar os niveis da reflexio.

Devem-se distinguir, homo fez Mam, o modo de produgao e a
formagao social que 6 sua tradugao e suporte. A Revolugao Francesa

romps a formagio social, isto 6, para simplificar, a sociedade do
Antigo Regime, mas fazendo isso ela prepara o terreno para a
implantagao das relag6es de produgao capitalistas. A revolugao
fonda uma nova formagio social dominada pda burguesia enfim

desembaragada dos entraves institucionais que freavam seu
desenvolvimento no fim do s6culo XVlll, a comegar polo privi16gio

que era o elemento estruturante da sociedade do Antigo Regime. No

proprio curse da revolugao, a questio se colocou em termos de
poder de clause. A questio, de taco, era este: quem disp6e do poder?

A quem pertencem os instruntentos do poder e os meios de agro que

[he estio ]igados? Qual po]itica foi operacionalizada? Para n6s, elsa

lnterrogagao 6 de importancia pois se consideramos a revolugia
homo uma simpler transigao enEre dois modos de produgao, talvez

se estabelega um esquema te6rico aceitfvel, mas nio se faz obra de
historiador. Em particular, deixa-se de compreender como as
diversas frag6es da burgunia se dividiram no plano da orientagio
politica. Na sociedade francesa, em 1789, a burguesia 6 diverse e a
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estatuto das formag6es que a comp6em 6 freqiientemente
contradit6rio.

R6gine Robin: Sim, 6 preciso denunciar por todd pane o
empirismo na Hist6ria, o arguments simplista que consiste em
dizer: os constituintes, os membros do Legislative e os
convencionsis sio majoritariamente advbgados e nio industrials e
manufatureiros. Portanto a Revolugao nio 6 burguesa. Visio
mecanicista e empirista! O essencia16 procurar precisamente o
car4ter daquilo que esb sends implantado: o que 6 que se destruiu?

Qua16 a coer8ncia institucional que se implantou, quem lycra com
ela, a m6dio e lingo prazos? A quaid interesses o novo poder serve?

Coma, desde entao, nio ver o carfter precisamente burgu8s da
Revolugao. Que os processos se dio de madeira extraordinariamente

complexa e contradit6ria, isso 6 a hist6ria, precisamente, e nio um

logo de esquemas abstratos. Que os grupos fagam a revolu$o
usando fantasia de romanos ou qualquer outra, 6 sempre sob
determinada indumentaria, para retomar a metffora de Marx, que
des tomam consci8ncia das lute e as levam at6 o fim. Que o meir

social de ta] ou qual, os discursos explicitos de tal ou qual se
encontram aparentemente em contradigao com a implantagao do
liberalismo econ8mico nio impede de pensar que 6 precisamentc

atrav6s disses processor contradit6rios e complexos que a Franca
opera sua passagem, que Ihe 6 especifica, para a sociedade capitalista.

Michel Vovelle: Para compreender o aparente paradoxo de

algumas descobenas recentes(e importantes) - de que metade dos
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membros das academias de provhcia, propagadores no s6culo XVlll
da mensagem das Luzes sio aristocratas 6 preciso primeiramente se

voltar para uma definigao estrita, cientifica da nogao de burguesia,

definida pda posse dos meios de produgao numa sociedade fundada
nio sabre a renta mas sobre a busca do lucre. Mas a panir dense

acesso cientifico sem dogmatismo, poderemos reinserir as
contribuig6es maid novak da pesquisa de campo, das m61tiplas

pesquisas sabre as sociedades urbanas que se esforgam por analisar a

riqueza, as rendas, as atitudes tanto dos grupos que constituem a
burguesia quando dos que Ihe sio pr6ximos. Memo de it a16m do
paradoxo, is vezes du apar6ncias. Hf ligagao entre uma

contribuigao ideologicamente fundada e a prftica da pesquisa

empiricamente conduzida. O que se pode reprovar nos que
recusaram a nogao de "Revolugao burguesa", 6 ter confundido a

resposta com esse empirtsmo.

Claude Mazauric: Entao, o que renta agora da necessidade da

Revolugao?

Para evitar um debate abstrato e, no limits, uma discussio

ret6rica, mats vale se perguntar se em 1789 a sociedade Irancesa em

arise podia dispensar uma revolugao social. E, a esse respeito, eu nio

ache que a burguesia tenha Lido imediatamente uma clara
consci6ncia da Revolugao na qual se engajava nem um projeto
elaborado. Na verdade, ela exigia apenas reformat radicals, uma nova

estrutura politico fundada sabre a aboligao dos privi16gios, essenciais

aos deus olhos, que a aristocracia dirigente detinha. E o fracasso das

reformas e a resist6ncia dos privi16gios que a conduziu a revolugao
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No pr6prio curso da primeira ftse da Revolugao - ftse liberal

ela jamais negligencia a possibilidade de achar os-termos de um

compromisso aceit4vel com a nobreza e o clerk. Mas o fracasso de

sodas as tentativas de acordo, a lula das massas camponesas que as

teriam pogo a conte de um ta] acordo, depois a obrigagao de ganhar a

guerra deram a burguesia sua plena "vocagao" revolucionfria.

Albert Soboul: Para mellor compreender elsa nogao de

necessidade hist6rica da Revolugao Francesa 6 precise paitir de uma

anflise da sociedade do Antigo Regime, a fim de sublinhar suas

contradig6es fundamentais e a incapacidade em que se encontrava a

monarquia de resolve-las. Subscrevo o que foi diED sabre a aus8ncia

nas fileiras da burguesia de "projeto" revolucionfrio coerente, antes

da Revolugio, e sobre a radicalizagao da Revolugao, sob o proprio

peso dos acontecimentos.

Esse radicalizagao este ligada } atitude da aristocracia.

Necessidade hist6rica da Revolugao Francesa? Ela deve ser

entendida, com efeito, nio somente sob o angulo da radicalizagio do

movimento revolucionfrio com relagaa iburguesia, mas tamb6m
sob o angelo da resist8ncia coda vez mats forte da aristocracia contra

today as tentativas de reformas conduzidas pda burguesia. Hf um

encadeamento 16gico na hist6ria da Revolugao a partir da resist6ncia

da aristocracia. Se analisamos as posig6es econ8micas da aristocracia,

suas opg6es socials, ideo16gicas, e ipso qualquer que deja a penetragao

em algumas de suas camadas da ideologia das Luzes, e portanto
malgrado a exist8ncia de uma esp6cie de elite das Lubes, constatamos

que o essential da arden e da clause - ordem: aobreza, classy:

aristocracia - esb indissoluvelmente ligado ao antigo estado da
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sociedade, e nio quer por prego nenhum abandonar o que sustenta

sua preponderancia social. E a partir da{ que podemos compreender
os fracassos dm tentativas de reformat da monarquia antes da
Revolugao, coma os fracassos sucessivos dos compromissos aos

quaid a burguesia se amarraria.

No memento em que hf recusa da aristocracia a coda reforms, a

coda compromisso, que elsa recusa aristocrftica se concretizou

muito precisamente na emigragao, na contra-revolugio e na guerra,

hf, por contragolpe, necessariamente radicalizagao da aEitude
revolucionfria da burguesia e, ao mesmo tempo, radicalizagio da

revolugao popular.

bois 6 precise aqua fazer intervir as massas populares sejam das

urbanas sejam camponesas. Na primeira etapa da Revolugao, as
massas urbanas: pols 6 sabre das que repousa todd o peso do Antigo

Regime e das sobreviv6ncias do feudalismo. A recusa da
compr6misso com o qual a burguesia se contentaria nio vem
somente da aristocracia: vem tamb6m das massas camponesas. O que

das queriam era a destruigao total da feudalismo. f nesse sentido
que na primeira faso da Revolugao, at6 1792-1793, o elements motor

da Revolugao foi constituido em larva medida pdas massas

camponesas que recusaram dodo compromisso face a uma
aristocracia que, na verdade, nio o queria. E Hesse sentido que eu
falava de encadeamento 16gico e de necessidade hist6rica no
desenvolvimento e na radicalizagio da Revolugao

R6gine Robin: Tudo o que a monarquia p8de faber, ela tentou

Sem entrar no detaUe, pode-se dizer que inconscientemente, de
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maneira intuitiva, sem que a monarquia visse precisamente para
onde ia, ela tentou constituir uma esp6cie de classe dominance 6nica

que integrasse alguns eiementos da nobreza e alguns elementos da

burguesia, numb esp6cie de despotismo esclarecido ifrancesa. lsso se

manifesto em toda forte de simbolos: encorajamento do liberalismo
econ8mica, da racionalizagao do Estado, da ampliagao do mercado

nacional, das tentacivas reiteradu para fazed o$ privilegiados

pagarem impostos

Coloca-se assam o problems da natureza do Estado no fim do
Antigo Regime, problema ainda nio resolvido, na minha opiniao.

Coma constituir esse clause dominance 6nica sem frazer prejuizo is
disting6es de hierarquia e de privi16gio? Eis o impasse do qual a
monarquia nio pode fair, sobretudo considerando que as
contradig6es no sein do Antigo Regime, os corxflitos de clause, eras

muito complexes. Tentei hf alguns ands analisar o estatuto ambiguo

da burguesia sob o antigo Regime, burguesia-de-antigo-regime de
base administrativa e rentfria e burguesia no sentido estrito; classe

exploradora, que se apropria da maid-valia do trabalho campon8s, do

semi-assalariado, do artesao, etc. Clause de exploradores mas nio
dominance. Todo o problema este ai

Como tornar-se coma a nobreza, simultaneamente classe

exploradora e dominance, e ter nm mios um aparelho de Estado que

garanEa de s6 uma vez a reprodugio da exploragio, a dominagio
politica e a hegemonia ideo16gica? O que faz obstfcuio a
constituigao de uma esp6cie de "gentry" a francesa, 6 a estrutura de
privi16gio no sentido forte, na estrutura de arden. Se a monarquia
tilresse,' nio apenas em apar8ncia, tend8ncia a esquecer "os
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monumentos da hist6ria e da jurisprud8ncia" que garantiam a

desigualdade juddica, os Parlamentos, cidadela da resist8ncia

aristocrftica, nio veriam jamais sua vigilancia fracassar.

Essa clause dominante dmca de proprietfrios que nio chega a se

constituir na realidade se realiza ludicamente no imaginfrio, no
navel da ideologia, nos discursos e nos estatutos pseudo-igualitfrios

das academias, das lojas mag8nicas, etc-, onde se enumeram

burgueses e nobres falando a mesma linguagem, a das Luzes. Esse
ideologia 6 precisamente o induce de um problems real(as tentative

de compromissos entre nobreza e burguesia desde a segundo metade

do s6culo XVIII), e ao mesmo tempo, ela constitui uma mascara,

uma ocultagao da estrutura do privi16gio, que resolve pda magma do

16xico das Luzes contradig6es insuperfveis na realidade social-

Michel Vovelle: Claude Mazauric lembrou dubs nog6es: a de

compromisso(o "compromisso" era possivel?) e tamb6m a de elite.

Os dais problemas estio ligados- Para que fosse possivel o
compromisso que dispensasse a Revolugao, era precise que a

constituigao de um grupo dirigente fosse vi6vela partir de uma
clivagem nio socio-econ8mica, mas essencialmente cultural e
ideo16gica. Ora, ao que parece, no estado atual dos estudos sobre a

elite 6 que se descobre um grupo que 18, mats ou memos, os mesmos

livros, que participa da mesma cultura e parcialmente da mesma

sensibilidade. Maid ainda, elite burguesa e aristocrftica convergem a

respeito da liberdade, do progresso, da fazio. Mas precisamente, 6
no navel da ideologia, du opg6es coletivas que a unanimidade de
superficie se revela fr4gil, coma pude constatar em minhas pesquisas
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sobre a prftica religiosa e a sensibilidade coletiva, olde o contraste

se revela flagrante entre nobles e burgueses

Devemos nos perguntar tamb6m se a identidade de linguagem

nio esconde, quito freqtientemente, uma leitura radicalmente

diferente. Ligam-se por esse vids ao problema do "compromisso"; e

sabre o faso de que a burguesia, se podemos afirm4-1o, nio buscou a

revolugao. Ela 6 que propos compromissos. Quando estudamos,

durante a pr6-revolugao de 1788-1789 o que chamarei "o casa de

Grenoble", epis6dio moor em que se afirmaram Barvane e Mounier,
pode-se ver que o compromisso que entio foi proposto inobreza
era verdadeiramente o dais vantajoso que podia ser-the oferecido if

que, eM troca das liberdades polfticas formats, confirmava Lada a
estrutura social do Antigo Regime. Ora, esse compromisso, foi a

pr6pria aristocracia que recusou; ponanto Dade esb a "elite"?

Albert Soboul: Nesse processo de radicalizagio da revolu$o
burguesa, houve um tatar negative: a contra-revolugao; e um fatter

positivo: o impeto das massas- Dense ponte de vista, insistirei muito
sabre o paper do campesinato na primeira base da Revolugao; depois

sabre o repouso feith pdas massas populares urbanas a parter de

1792-1793. Talvez se quis6ssemos tomar uma visio global da
revolugao e de seu processo, precisariamos qudificf-la
essencialmente pelo jacobinismo de 1792-1793, definido por

Gramsci come a alianga da burguesia revolucionfria e do
campesmato.

Mas apes a destruigao do feudalismo, a iniciativa foi retomada

pdas massas populates urbanas. Aqua interv6m o fatter nacional,



ligado ao conteddo sociale revolucion4rio da guerra. As guerras da
revolugio foram guerras revolucionfrias: freqtientemente se esquece.

O perino da p4tria mobilizou as massas urbanas tanto coma a crise
de abastecimento e o problema social. O elements motor que

impede a revolugao adiante, nio 6 mats entio as massas campon'sas

para quem a revolugao acabou, mas as massas urbanas.

E na consci8ncia dessas masses urbanas o fatter nacional exerce

um papel essential por seu conteido social. Aquilo pele que o novo
combate 6 a nova nagao com um conte6do anti-feudal, anti-
aristocritico.

Se quisermos rnarcar o fim do processo de radicalizagao, no que
concerne &s masses camponesas, diremos 1793. No que concerne is

massas populares urbanas, eu pensaria antes na p'imavera de 1794. A

alianga entre a burguesia revolucionfria e as massas urbanas foi

entio rompida; o dia 9 do [bermzdor e a derrubada do governs
revolucionfrio tornaram-se entio possiveis.

Claude Mazauric: Jamais qualquer revolugao teve o canter de

um latte pontual. O resultado de um processo revolucionfrio nio
este inscrito nos datos desde seu initio: 6 preciso lembrar a Rl3ssia de

1917, evocar o Chile de hole? E precise marcar ponanto as etapas

Hf uma base ascendente da Revolugao Francesa marcada pda

destruigao cada vez mats sistemftica de judo o que podia favorecer
um retorno ofensivo do Antigo Regime. Houve face ascendente

porque a contra-revolugao, inclufda no proprio processo
revolucion4rio, nio cessou de compelir o movimento
revolucionfrio a it adiante. A16m disso, as masses camponesas
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decepcionadas pda legislagao de aboligio partial da feudalismo em

1789-1790 nio cessaram de lugar por uma aboligao completa de sodas

as sujeig6es de origem feudal ou senhorial. E elsa luca que tornou
possive] um compromisso entry a aristocracia fundiaria, que brava
seu poder econ6mico da exploragao das massa rurais, e a parte da
burguesia que estava decidida a consolidar algumas formal da
economic senhorid coma contrapartida do novo direito piblico
elaborado em 1789

Michel Vovelle: Eu gostaria de insistir na nogao de
movimento ascendente". Ela nio sup6e necessariamente que nos

abriguemos atr4s de album finalismo dogmftico e esclerosante. Para

fazer uma comparagao dimples, quem pensaria em tratar da
Revolugio de 1848 sem admitir que houve um periods durante o
qual as coisas andam, a revolugao progride, depois um periods

durante o qual as coisas recuam? Por comparagao, o que permite
tergiversar quando se grata da Revolugao Francesa 6 que ela nio teve

a brevidade e o carater relativamente samples do enfrentamento de

1848. Em 1789, 6 a troca do posicionamento burgu8s pele impeto

campon6s, depois pda mobilizagio popular urbane que justifica o
prosseguimento e ao mesmo tempo a complexidade real do que se
pode chamar sem nenhum finalismo de "movimento ascendente" da

revolugao.

A burguesia nos deus elementos mats conscientes teve a visio da

import;ncaa do perino contra-revolucionfrio que minimizam, a seu
bel-prager, os historiadores de hole... Que conhecem a seqti&ncia dos
acontecimentos
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A burguesia nio terra podido, face ao perigo contra-

revolucion4rio, se furtar da alianga, sem d6vida conjuntural mas

essencial, com H massas camponesas que Ihe permitiu fazer aprovar

uma parte de saas conquistas mais importantes.

Por mats paradoxal que sega, pode-se dizer que 6 o "grande

meds" com o quala burguesia se apavorou que, pdas conseqU&ncias

cla noyce de 4 de agosto, levou ao volpe mats decisivo no antiga
sistema das relag8es socials; a burguesia constituiu a major

ganhadora da revolts camponesa de 1789. Coligagio de fate que nio

exclui antagonismos bntante reais..

Claude Mazauric: Compreende-se a formula "face ascendente '

em [ermos de alianga de classes contra o Antigo Regime. Quando

este foi destruido, esse conjungio, algumas vezes jf contestada na

pr4tica - pensemos na Vend6e, na resist8ncia camponesa As

requisiS:6es e ao recrutamento de tropas ' nio mats encontrou fazio
de ser, salvo quando o Antigo Regime mostrouse capaz de se
manifestar atrav6s de albums sobressaltos epis6dicos.

Albert Soboul: Poder-se-ia pensar que a importancia dos

movimentos camponeses e sans-m/alta que sublinhamos minimize o

canter burgu8s da revolugio. E precise entretanto sublinhar muita
fortemence de uma vez por today a unidade da revolugio e sua
diversidade. Unidade da revolugao: sodas as categories opostas a

aristocracia constituiram uma frente revolucionfria. Esse alianga foi

dais que conjuntural. Ela emerge das estruturas prohlndas do
Antigo Regime: i Revolugao Francesa foi efetivamente anti-feudal,
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anti-aristocrftica, nacional . e uMtfria.(A Rep6blica una e

indivisivel). Mas no interior dessa unidade revolucionfria devemos

sublinhar a especificidade dos movimentos camponeses e sa7zs

cu,I,otte.

R6gine Robin: Apenas uma palavra sabre os entraves da
desenvolvimento do capitalismo na Franca. Diz-se is vezes que um

desses entraves vida da consolidagao do campesinato na terra. E em

parte verdade, mas o campesinato jf existia antes da revolugao. O
prob[ema a esse prop6sito me parece ma] co]ocado. E coho se a
burguesia tivesse today as escolhas possiveis. A alianga com as massas

Ihe foi imposta pdas pr6prias massas sem as quais ela jamais terra
podido vencer a contra-revolugao. Nio ha um "modelo" da

passagem para o capitalismo vflido para todos os parses: a transigao

coloca problemas decisivos. Lenin distinguiu dias vids de passages

para o capitalismo, a via prussiana(Brandes propriedades mantndo

caraaeristicas linda feudais e a expropriagao maciga da massa
camponesa) e a via "americana"(pequeno e m6dio campesinato em

concorr8ncia no mercado). :No primeiro casa, diz Lenin, via nio
revolucionh'ia, os camponeses sio esmagados; no segundo, o
dom£nio senhoria16 destruido de maneira revolucionfria. A

generalizagao da propriedade camponesa nio basra para explicar a

lentidio do desenvolvimento do modo de produgao capitalista na
Franca.

Serra preciso aprofundar coletivamente o concerto de transigao.

O poder politico que se instaurou revolucionariamente a panic de
1789 6 burgu8s, implants um conjunto legislative favorfvel a
burguesia, uma nova legalidade, mas as faTWas produtivas estio lange
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de corresponder ao navel dessa legalidade e das novak relag6es de

produgao. Donde, coma em todd periods de transigao, o primado
da lula politica e as perip6cias dessas lucas e H repercuss6es das

guerras puderam freiar o progresso das forgas produtivas. E precise
kinda lever em conte a heranga socio-cultural que dirige as classes

proprietfrias para a compra de terras, simbolo de prestfgio social,
maid do que para o investimento industriale para o servigo do
Estado. Today essen raz6es, na minha opiniao, se sobredeterminam.

O que 6 precise teorizar 6 a especificidade da transigao para

capitalismo em sua face ampliada, da formagao social francesa.

Albert Soboul: Ao fim dense debate se afirma a necessidade de

uma reflexio critica sobre nossos m6todos, a necessidade tamb6m de

pesquism novak em nossa linha de pensamento. Todd pesquisa 6 Gul,

sob a condigao de que ela parta de concertos cuidadosa e claramente
elaborados.

Pesquisas novak que poderiam debrugar-se sobre o$ problemas

socials do Antigo Regime, a fim de chegar a um refinamento de

conceitos que nos permitiriam it maid adiante na anflise.

Em ligagio com eases problemas sabre o Estado e a sociedade do

Antigo Regime, pesquisas ainda sabre as Luzes, sobre sua difusio
nas diversas categorias socials em fungal dos pr6prios interesses
socials.

Enfim, pesquisas sabre a revolugao propriamente. Dais temas.
Sobre os movimentos camponeses nos departamentos, tendo coma

objetivo a sintese que nos malta. Sabre o jacobinismo,
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simultaneamente em sua acepgao sociale no plano politico
propriamente dino: a prftica jacobina. Nas atuais condig6es de
dispersal das pesquisas, o Centre d'Eludes et de Recherches

Marxistes8(GERM) poderf constituir um lugar de reuJliao e reflexio
dos pesquisadores que se interessam peta Revolugao Francesa. Ela

permanece sempre viva e sempre atual

8 Centro de Estudos e de Pesquisas Marxistas
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