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Os paradoxos de Clio ambigiiidades da mem6ria

Prof. Dr. Leandro Kamal

Apresentagao

l

Coube-me a boa tarefa de apresentar dubs tradug6es do Dr. Glaydson

Jose da Silva. Apesar de terem fido elaboradas com um prop6sito didatico,
superam um hiato fundamental na nossa area. Analisar este lacuna destaca
um dos grander paradoxos de uma area que se dedica a mem6ria, a Hist6ria,

pris tamb6m Clio vive de ondas sucessivas de amnesia.
Apesar de um brilhante comego na Gr6cia antiga, a Hist6ria coco

campo professional de conhecimento 6 um cato do s6culo XIX. A Revolugao
Francesa no fim do s6culo anterior: a ascens5.o dos nacionalismos e de novak

ondas revoluciong.Firs em 1830 e 1848; o movimento roma,ntico nas antes; o

surgimento de parses novos homo Italia e Alemanha; a lutz de independ6ncia
de nag6es contra governos multinacionais (como poloneses contra russos
ou gregor contra otomanos) e a decifragao de escritas cano a egipcia e a
cuneiforme colaboraram para tornar o XIX o "s6culo da Hist6ria '

Departamento de Hist6ria - ITCH



Lean,dro KarltaE

O entusiasmo pelo campo hist6rico tornou o XIX o s6culo dos
documentos. Na Franca, um decreto de 1821 criava a ZcoZe .ZVatfonaZe des
C;zarfes, que consagraria uma longs tradigao de paleogrania e pesquisa
arquivistica. Claro que a cr:inca documental era anterior, podendo ser
relacionada tanto a atividade do humanista Lorenzo Valle no s6culo XV

homo aos bolandistas, com destaque para o Abbade Mabillon. Por6m, no
s6culo XIX, no leito caudaloso dos nacionalismos, ela foi acompanhada de

uma explosao de '?Wonzzmenfas" com colet6neas de documentos considerados
importantes para explicar coda "Nagao". Coerenfemenfe, o .Esfado, que desde

o irttcio d escrita foi um grande pradutor de documentos, lorna-se a
organ,izador de a,rquiuos e pubLicaQ6es para preseruar documentos hist6Ticos.
Conserpar e organfzar documenfos passe a ser lima /unfdo znzzifo Zigada ao

porter do ]Zstado 2
liomens de Estado homo Francois Guizot (1787-1874) dedicaram-se

a anon de estudo e de pesquisa hist6rica. Algumas agnes do ministry Guizot
dialogam com o historiador: "Comissio dos Monumentos Hist6ricos" e
fundagao da "Escola Francesa de Atenas". Da mesma forma, os textos e
palestras do roma.ntico Jules Michelet (1798-1874) sao, com freqti6ncia,
debatidos com paixao politica nosjornais e nas runs. Historiadores ministros
e pesquisadores do passado em grander debates politicos: o XIX parecia
destinar is luzes do prosc6nio o mesmo local de destaque que o XVlll dera
a. Filosofia.

E preciso lever em conte dais paix6es nacionais e politicos para
entender a novidade de Leopoldo von Ranke (1795-1886). Sempre lembrado

por um slogan, o objetivo do historiador deveria ser mostrar o que "de cato
aconteceu" (wie es efgentZfch gemesen), foi relegado a etta id6ia pelo sense
comum sempre apto a captar fuses feitas e pouco inclinado a leitura

2 KARNAL. Leandro et TATSCH, Flavia Galli. "A Mem6ria Evanescente --
documentos e Hist6ria" in KARNAK, Leandro et FREITAS NETO, Jose Alves A
.Escrifa da .H£st6rfa - fnterprefagdes e an6Zfses doczzmenfafs. Sio Paulo: Instituto
Cultural Banco Santos, 2004. p. 55
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Os pal'adoxos de Clio - ambig8ida,des da, mem6ria

sistemftica de texton. A mem6ria de Ranke foi produzida sobre esta id6ia
isolada e descontextualizada, o que este ao lido de associag6es como "os fins

justincam os memos", de Maquiavel. Ao contr6rio do florentine que jamais
escreveu into, a fuse de cato pertence a Ranke, mas deve ser entendida nio

apenas na constituigao axiomftica da escola met6dica, mas homo uma
inovag5.o, como um desdo (nem sempre cumprido) de constituir um anteparo
is paix6es politicos que dominavam a Hist6ria como campo de conhecimento.
A 6'ase rankeana hqje lida apenas como uma "ingenuidade epistemo16gica'

foi idealizada como um desqjo de uma Hist6ria menos partidfria, menos
conjuntural, menos feel ao gabinete no poder e um pouco acima da epiderme
dos datos

A16m das paix6es politicos citadas, 6 preciso engender a lutz destes

historiadores para que nio ,fossem confundidos com autores literfrios.
Pessoas tio opostas como Fustel de Coulanges ou Jules Michelet ficam
perturbados quando sio elogiados homo literatos. Langlois e Seignobos
chegam a datar, em 1850, o momento em que a Hist6ria deixou de ser um
:g6nero literfrio". Ao mesmo tempo, os autores do famoso manual

recomendavam que "havemos sempre de repetir que o historiador, dada a

extrema complexidade dos fen6menos que deve tratar, nio tem o direito de
escrever mal. Deve sempre escrever bem, sem, contudo, user de linguagem

domingueira"3.
O mesmo desejo de liberdade e iseng5.o aflora no clfssico de Fustel

de Coulanges (1830-1889): A CfdadeAnffga. Foi publicado originalmente em
1864. E mats comum hoje o debate sabre deus crfticos, coma Gustav Glitz,
do que sobre o texto original de Coulanges. Tal como Ranke, foi decidido
que Fustel era um "met6dico" e constituiu-se a 6nica unanimidade entre
todos os historiadores: nio deve ser analisado. Ha marxistas e h6. seguidores

da Nova Hist6ria, h6. os adeptos do m6todo de anflise cultural e os adeptos

3 LANGLOIS, Ch. V. et SEIGNOBOS, Ch. /ntrodziGdo aos .Esfzzdos .H£st6ricos. Sio
Paulo: Editora Renascenga, 1946. p. 220

7



Lectndro Kann,al

de m6todos demogr6.ficos, mas todos parecem constituir um 6nico e
monolitico batalhgo em torno da id6ia: "escola met6dica" n5.o deve ser

analisada. Foi necessfria a obra analitica de Francois Hartog: O SdcuZo XZX
e a .Hist(irda - o cano .Fz&sfeZ de CozzZarzges4 para que pud6ssemos langar um
olhar mats renovado e denso sobre o professor de Estrasburgo.

Em puma, h6. uma certa amnesia sobre o momento fundacional da

historiografla como pro6issao no XIX. A Escola Met6dica e deus pr6ceres
foram desqualincados apenas homo uma onda conservadora, uma pretense.o
cientificista do s6culo das grander racionalizag6es. O esforgo de muitos dos

autores do peHodo em constituir um campo respeitado dentro do rol do que
se acreditava entio um pensamento cientifico, a luta por uma metodologia
clara e apresentada entio sob a roupa isenta de vestal cientinica, o debate
sobre a distingao entre o campo literfrio e o hist6rico parecem ter fido
soterrados por uma critica Unica: os met6dicos acreditavam no documento

politico e que ipso seria capaz de reconstruir o passado tal coho ele tinha
fido. Maldigao de Saturno invedida: ao matar os paid continuamos fazendo
da ref]exgo met6dica do X]X a maid comum critica atual a um livro ou tele:

;a data este errada", "o documento 6 incongruente" ou o "dado este

equivocado". Em puma, absorvemos o Gefsf e rejeitamos a nomenclatura

11

Perfeitamente inserida no esforgo do s6culo XIX, surge, em 1876, a
.Revue .Hfsforfque, dirigida por Gabriel Monad (1844-19 12) e Gustave Charles

Fagniez (1842-1927). O Artigo de Monod que inaugura a Revista traga um
longs recorbe sabre o "progresso" dos estudos hist6ricos na Franca desde o
s6culo XVI. Monad era protestante, republicans e tornou-se feroz defensor
de Dreyfus no fim do XIX. No texts, enumera o quando a pahao politica e
religiosa perturbou a busca da "verdade", que, naturalmente, na sua

Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2003. Original 6'anc6s de 1998
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Os paradoxes de Clio - ambigUtdades dct m,em6ria

concepgao, nio implicava aspas. Afirmava, a guisa de dogma, que a Revista
fora fundada para permanecer independente de todd opiniao polftica e
religiosa. Os autores n5.o professariam nenhum credo dogmftico nem
estariam sob responsabilidade de nenhum partido para conservar a perfeita
:'independ6ncia de espirito e nunca abandonar deus direitos de criticar e
julgar". Reafirmando at6 o 6im que a verdade syria seu objeto de fate, ele
termina com uma afirmagao tio comum no XIX e hde tio estranha: o objetivo
Sinai estava na grandeza da p6.tria e no progresso do g6nero humano.o IE um

sinai curioso que tenhamos hde insistido tanto no recorte nacionalista e na
crenga de progresso e diminuido tanto a pretense.o de Gabriel Monod em
livrar a tarefa do historiador de paixao partidaria e religiosa.

O manual de Charles Langlois(1863-1929) e Charles Seignobos(1854.
1942) surgiu em 1898 (/nfrodzzcffon azzx dfudes hfstorfques9. Durante anon

serra a grande refer6ncia dos estudos hist6ricos na Franca. Sua influ6ncia
enorme explica a cr£tica furiosa de Lucien Febvre e March Bloch. No cano
de Bloch a critica parece ser kinda maid compreens:ives levando-se em conga
que ele trabalhava numa universidade (Estrasburgo) onde o manual tinha
muito influ6ncia e onde outro grande met6dico, Coulanges, era refer6ncia

obrigat6ria.
Langlois era um medievalista com uma profunda preocupag5.o com

a critics documental. Ele enfatizava a necessidade de treinamento dos
estudantes para lerem, no original, os abundantes registros medievais. Desde

1887, quando publicara ainda muito jovem Ze Rag7ze de PhfZfppe .Z17 Ze .liardf ,

tinha inovado no tratamento sabre o s6culo Xlll e a concepgao de um peHodo.

A caracterfstica permaneceu at6 o fim da vida, quando publicou sua Za Vle
en France cbtl woven age, de !a fin duXl!' CLU mit u du XIV' stEeLe, 3 voX

MONOD, G . Revue H'fsforfque. Premiere Annie, Tome Premier, Janvier a Juin
1876 Paris: Librairie Germer Balillidre et Cie 1876. p. 37.
6 MONOD, G . Reuzze .Hfsforfqzze. Premiere Annie, Tome Premier, Janvier a Juin
1876 Paris: Librairie Germer Balillidre et Cie 1876. p. 38

9



Lea,n,dro Kctrn,al

(1925-27), em muitos sentidos uma grande hist6ria do cotidiano e de hfbitos
culturais

Seu amigo Seignobos, formado com distingao na Franca e tendo
pa.ssado longs periodo na Alemanha, insistia no seu Za mdfhode hfsforfque
appt u6e am science socfaZes(1901) sabre a necessidade do historiadortratar
maid sociologicamente seu fate, destacando crengas e vida cotidiana.
Curiosamente, este seria o manifesto de deus detratores, que acusavam
Langlois e Seignobos de constituirem arenas uma crenga ing6nua e descabida

no politico e na objetividade do historiador, sem prestarem o tributo a geragao
que tinha indicado o caminho que resultaria em "Reid Taumaturgos" e na
"Religiao de Rabelais".

111

Ha nos met6dicos do XIX uma ligagao direta com a constituigao da

critics documental, que, diferente de n6s, des entendiam num sentido muito
maid estrito do terms. Dianne da explosao cient{6ica do s6culo XIX,
pesquisadores de humanas tentaram garantir o mesmo estatuto de ci6ncia
clara e precisa que a nascente quimica e outras areas estavam adquirindo.
No seu gesto apaixonado, com freqti6ncia, ignoraram os subjetivismos e as
interfer6ncias do historiador na elaboragao da anglise do documents. Ao
contr6rio de Ranke e de outros, nio acreditamos maid apenas no documento

escrito, politico, de Brandes nomes e acreditamos menos kinda numa
historiografia precisa, absoluta e clara a parter de documentos verdadeiros.
Por6m, continuamos, tal como os homens do XIX, a acreditar na importancia
documental como conte bg.sica da Hist6ria. O documents passou a ser um

fragmento, inevitavelmente limitado. Por6m, toda a critica do materialismo
hist6rico e dos AnnczZes s6 pode ser entendida a partir da clara apreensao
das propostas anteriores. Seria o supremo e indesejgvel paradoxo das
atividades do Filhos de Clio que neggssemos a importancia do conhecimento

do passado exatamente no ponte em que, gragas a pesquisas e atividades do

passado, conseguimos transformar nossa visio do m6todo hist6rico.

10



Os parctdoxos de Clio - ambigUidades da mem6ria

Assim, s6 resta louvar a iniciativa de Glaydson Jose da Silva. Num
periodo em que se usa lantos comentfrios de segunda mgo sobre uma escola
e tio pouco textos originais, traduzir fontes 6 tornar acess:ivel a este geragao
mais ang16fona que franc6fona uma possibilidade de constituir um
pensamento original e bem embasado. Sabemos que muitas das anrmag6es
do XIX ng.o se sustentam: entender como das perderam etta sustentagao 6
extender coma funciona a constituigao da mem6ria. Amnesia 6 o primeiro
defeito estrutural para um historiador. Pensar por sZogazzs e sem texton
formativos 6 o segundo. Nests tradugao ha chance de se evitar os doin.





Introdugao

Glaydson Jose da Silvat

Muito citados e pouco conhecidos. Assim pode-se dizer dos texton
ora apresentados. Um grande n6mero de historiadores e estudiosos das
teorias e m6todos hist6ricos, que se insurgiram contra a .EscoZa ]Wez}6dfca,

em seu contexto ou naqueles dos AnzzaZes e de sua posteridade, certamente
tomou contato com estes texton paradigmaticos da hist6ria da discipline.
Contudo, o 'lugar ' que ocuparam e ocupam na hist6ria do pensamento
hist6rico conferiu-lhes, paradoxalmente, uma esp6cie de ostracismo, tendo
subsistido, na epistemologia hist6rica, sempre por viag indiretas, nas alus6es,
nas citag6es indiretas e nas citag6es das cita96es. Que aluno, da minha
geragao, que tenha freqaentado boas universidades e tenha tido um
aproveitamento pro$cuo de seus curios de teoria e metodologia da hist6ria,
ng.o associaria as critical de Lucien Febvre e Marc Bloch aos pressupostos

te6rico-metodo16gicos de Langlois e Seignobos? A resposta 6 unfnime --
todosl Contudo, poucos foram aqueles que tiveram acesso direto a textos/
documentos dos historiadores ditos met6dicos, contrariamente ao que
aconteceu com a produgao intelectual da .EscoZa dos AnnaZes, ou da iVooa
.Hist(iz'fa, muito mats recente e muito maid difundida.

Erroneamente confundida com a escola positivista, pda suposta
partilha de algumas concepg6es e procedimentos, a .EscoZa .ZVef6dfca se

P6s-doutorando do Departamento de Hist6ria IFCH. Bolsista FAPESP



Gtaydson, Jose da Sada

constitui de um coJljunto de historiadores fortemente marcados pda derrota

de 1870 e pda pesquisa hist6rica alema, fatores estes que muito influenciaram
o pensamento hist6rico frances no contexto da 111 Repablica. A derrota do
ex6rcito frances para o ex6rcito alemio marfa, a16m de um trauma na
hist6ria do pals, uma ruptura na it)istoriografia 6ancesa do peHodo, conferindo
a nagao nio s6 a necessidade de uma segunda origem, construida em torno
do imagin6rio de her6is nacionais (Vercinget6rix, por exemplo, torna-se,
para os pedagogos da 111 Repablica, a expressao individual m6xima do espirito
coletivoa ), mas, tamb6m, a necessidade de novos imperativos nas formal de

se representar a hist6ria nacional, fundando ou re-fundando identidades.
Ao lado da derrota francesa figura, entre os maid importantes referenciais
constitutivos da .EscoZa Mefddfca, a influ6ncia advinda do pensamento
hist6rico alem5.o; muitos dos principais historiadores 6'anceses da segunda
metade do s6culo XIX realizaram deus estudos na Alemanha, dentre des,
Gabriel Monod, Charles Seignobos e Ernest Lavisse. A influ6ncia destes
historiadores, formados em meio a grander eruditos, como Theodor Momsen,

manifestar-se-ia na formagao das futuras geragdes de historiadores #anceses,
explicitada em sua produgao acad6mica e de vulgarizagao

O 'nascimento' da .EscoZa .ZUe£6dfca 6 comumente datado da pubhcagao

do primeiro n6mero da .Revue nfsforfque, em 1876, sendo considerado seu
Apart-propos, assinado por Gabriel Monod e Gustave Charles Faganiez, um
texts fundador de deus pressupostos. Vinte e doin anon depois (1898), Charles-

Victor Langlois e Charles Seignobos publicariam sua /nfrodzzcffon attic dfudes

hfsztorfques, texto c16,ssico e representativo dos met6dicos e grande tributgrio
dos ideais de Monod e Fagniez, constituindo-se no manual formador de

Ele aparece homo "a forge tranqiiila" da hist6ria da Franca: eZe se rennie dfanfe de
Cesar, m,as n.do foihumil,dado; ele perdeu uma batathcl trauada contra o maier capital
de seu tempo, perdeu a guerra, mesww, nllfcLS preseruou, aos ol,h,os dos pedagogos
republican,os, t7au,matizcLdos peta, "rupture" de 1870, o essential: CL hon,ra, da, Flan,Qa
oencfda; da .Franca, .pols em si mesma a GdZfa de Vercfngef6r& ndo exisZe mats que em
reZafao d /'range eferna (AMALV] 1984: 285). ]! no contexto p6s 1870, tamb6m, que
a imagem de Vercinget6rix homo resistente a conquista romana tomb forma,
marcando, na hist6ria nacional francesa, o seu 'nascimento ' como her6i.

14



In£roduQao

gerag6es sucessivas de historiadores. O adjetivo met6dica nio 6, de nenhum
modo, destituido de significagao, mas, pele contra.rio, muitissimo sintomftico
-- resume as preocupag6es de uma escola intelectual que atribu:i ao rigor do
m6todo a 6nica maneira de se chegar ao conhecimento hist6rico. .A escoZa

mef6dica guar fmpor zzma fnuesffgagdo cienffPca a/osfando qzzaZquer

especuZafdo/iZos6Pca e ulsando a obleffuidade absoZuta no domfnio da
/{fsf(ida,' pensa affngfr os setzs/ins apZfcando fdc/zfcas rlgorosas respeftanfes
ao inuenfdrfo das 6onfes, d crffica dos doczzmerzfos, d organizafdo das lareHns

na pro/issdo(BOURDE & bIARTIN 1983: 97). homo toda escola intelectual
que se pretende paradigmatica, os met6dicos buscam, na critica e no
rompimento com aqueles de seu mdffer que os precederam, a fundamentaga.o
de seu modus /acfendi, pleiteando a constituigao de uma hist6ria Elia
esvaziada de significado. Uma hist6ria onde a exist6ncia dos documentos,
sobretudo dos documentos escritos, a abs6ncia da parcialidade e o rigor do

m6todo s6.o os requisitos imprescindiveis da empresa e dos procedimentos
cientificos. Se, por um lado, eases requisitos foram estabelecidos pecos
idealizadores da .Revue .Hisforfqae, sua divulgag5.o e posteridade 6 devida,
em grande parte, ao impulse historiogr3.nico da "Introduction aux dfzzdes

hfstorfques" e a relevi.ncia que confere a formagao dos historiadores, na
busch de uma distingao constante, pelo m6todo, de historiadores como
Michelet e outros romfnticos.

Para a16m da pesquisa acad6mica, a influ6ncia dos historiadores
met6dicos se raz sentir fortemente na educagao, em todos os niveis de ensino,

espago de expressao mgxima de seus pressupostos e de suas contradig6es
Dentre estas, talvez a maid relevante deja aquela que apregoa o
distanciamento do objeto e das influ6ncias contemporaneas em sua analise,
em 6'ance contraposigao aos desdobramentos da escola met6dica e, talvez,
ja em seu g6rmen. Sintomaticamente, Alonod e Fagniez concluem seuApanf

propos assumindo ser a tarefa da hist6ria dar ao pals "a unfdade e a 6orGa
morals aces quits ele tem necessidade, em the fazeTtdo (...) conhecer sucks

fradifdes hist(5rfcas e compreender as transHormagdes que eras acarretaram

Ligada ao trauma da derrota de 1870, elsa proposigao 6 bem representativa
de uma certs concepgao de Hist6ria que perdurou na historiografia francesa

15



GtaydSOn. JQS6 dQ SILDCL

e a caracterizou por muito tempo - em deus embates de mem6ria e de hist6ria
aquela que tem uma ligagao umbilical com a identidade da naga.o. A escola

6, nesse ponte, o Zoczzs privilegiado de difusio dos valores nacionais, em
parte pda grande importancia que a hist6ria e a mem6ria nacionais,
principalmente a mem6ria hist6rica, ocupam no pensamento e na
historiografla franceses, na constituigao da identidade nacional e/ou na
constituigao da id6ia de Estado-nagao. homo observa Daniel blilo(1997: 2114),

n,a FranQCL a escota este n,o corctQdo dos debates ideot6gicos (. ..) e 6 em, lorna

reza que se consfffuf a eZffe fnfeZecfzzaZ e .poZ11ffca do.pdfs". Do ensino primgrio

aquele das universidades, a educagao 6 reformada durante a 111 Rep6blica,
sob os inf]uxos da .EscoZa ]Wef6dfca. Manuais coma o simb61ico .bzfroducffon

czuic dtudes /zfsforfques ou o refit Zaufsse, este voltado para o ensino de
hist6ria no primario, marcum as reformat educacionais e pretens6es da
disciplina hist6rica no perfodo. Objeto de programas educacionais e
legislag6es especiHicas, 6 necessgrio considerar que eases manuals visam a
instauragao de uma certs olde/n, sugerindo interpretag6es hist6ricas do
memento em que forum produzidoss. Deposit6rios de um conteddo educativo,
os manuais constituem o meir pele qual sio propostas leituras o/Eciafs da
hist6ria, guardando esse cargter comum, apesar de saas inimeras variag6es

para escolas prima.das, secundg.das, laicas, confessionais, etc.
A escola e o ensino de hist6ria devem nutrir o sentimento nacional

bem descrito na clg.ssica obra Hfstofre de .France ', publicada entre 1900 e
1912 por Ernest Lavisse. Para Lavisse, "cape d h£sf6rfa o gZorfoso feuer de
fazed Gmat e compreender Q pdtrict dos antepassados gauleses e das gl6rtcts

lsso n,da n,egct, contudo, as diferen,tes apropriarQ6es inerentes ao ato de ter e atribuir
sfgniHcados a Zeffura. O Zfuro escobar uefcuZa, de madeira mczis ou memos szztfZ, mats ou
n,en,os implicita, um sistema, de oatores norah, retigiosos, pol,fticos, uma, ideal.ogh que

con.duz ao grupo social de que ete 6 a emctn,aWaD, participando, ansi,m., estreitamente do
processo de socializagdo, de construga,o cutturaie atf Fade se dizeT de doutrinamen,ta
das crfanGas ejouens (GAETA 2004:227-228).

:0 proprio titulo - a .Hisf6ria da .Franca - atesta que o estudo privilegia coma objeto
um Estado-nagao que se sup6e que existe desde o tempo de C16vis at6 a 6poca de
Luis XVI -- a jorfforf at6 aos governor de Gambetta, Ferry ou Clemenceau" (BOURDE
& MARTIN 1983: 106).
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nacionais" (NORA 1962: 102-103). Esse perspectiva republicana se assenta
na crenga de que a educagao ocupa um paper significativo no prod eto nacional

Coho observa Suzane Citron(1984: 27), os repubZicanos tin;zam a conulcfdo

si,n,cerct de que a, educa,qdo do poop era um,a n,ecessidade, unYlr feuer, uma
uocaQao impehosct da democracy. PosUinistas, (Uscilputos de Auguste Conte,
idealistas ka,n,tia.n,os, Jules Ferry, Littr€, Gambetta, retain,and Buisson, Pa,ut

Bert, Leon Bourgeois, Emile Durkheim, Ernest Lauisse e tantos outros, todos
cr6em, na, educaQdo. Albans criaram, escotcLS do Dodo, ao lada dos liceus
particulates e burgueses, mas 6 de se suspeitar de saas in,tenQ6es e da,
si,n,ceridade de sucks conuicQ6es. Pa,rct os tenentes do posUI.ui,smo o ensino ercl

insepctrduet da, educaQao e seH,ct a, base da regeneraQdo da hum,ctnidade.
Presented em todo universo intelectual frances, particularmente

entre 1886 e 1929 (mas, tamb6m, at6 a rupture de 1940 e deus
desdobramentos historiogrgficos), os Ihstoriadores met6dicos dirigem Brandes
coleg6es de Hist6ria (.Hfstofre de .France -- E. Lavisse; Hfstofre GdndraZe -- A.
Rambaud; .PeupZes ef cfufZfsaffons -- L.Halphen e Ph. Sagnac, etc.), participam
das reformat do ensino, formulando propostas e programas, atuam, enfim,

de modo expressivo, na obra escolar da 111 Repablica. Ocupando cftedras
em importantes universidades e alton cargos junto ao poder p6blico, os
met6dicos muito contribuem para a difusio de deus axiomas, nem sempre
inc61umes de critical em seu proprio contexto, homo o exemplinca a critica

erigida pele economista, soci61ogo e historiador Francois Simiand -- o
denunciante dos tr6s 'fdolos da tribe dos historiadores"(politico, crono16gico

e individua[) a Larig]ois e Seignobos.]i sob a injungao delta an61ise que se
estabelecer6, posteriormente, a critics da .EscoZa dos AnnaZes a EscoZa
]Uefddfca, fundando, ambas -- a cdtica e os AnnaZes -, paradigmas rupturais

5 Em SIMIAND, Francois. M6thode historique et science sociale. Revue de Sgnth&se
.Hfstorfque, 06, 1903 pp. 129-157. Este.artigo corresponde a segunda parte do texto
M6thode historique et science sociale. ftude critique d'apr&s les ouvrages r6cents de
M. Lacombe et M. Seignobos, publicado no mesmo n6mero da revista, is paginas
Of-22. Este trabalho foi replicado na integra na revista AnnaZes, no n6mero de
janeiro-fevereiro de 1960.
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na hist6ria da disciplina. Critico da hist6ria historicizante, discipulo de
Durkheim, Simiand aportara aos historiadores de sua geragao a importancia
da hist6ria e da economia para a compreensao dos fen6menos sociais.

Para finalizar, fica aos leitores a tradug5.o dos textos referidos, com
a expectativa de que possam contribuir para a formagao de profissionais
informados e criticos, e nio reprodutores de opini6es e conceitos de segundas
e terceiras mios. E que este iniciativa deja, pretensiosamente, tomada
tamb6m como uma 'necessidade de conhecimento ' face is metamorfoses da

hist6ria coma disciplina; e que coadune com a consci6ncia de que o historiador

produz, com seu oficio, espagos, tempos, individuos e praticas, ao pasco em

que ele pr6prio se encontra inserido em contextos e conjunturas especfficas.
Este consci6ncia tem aportado, desde algumas d6cadas, signi6lcativas
mudangas para a epistemologia da Hlist6ria. A convicgao por parte de muitos
historiadores da cultura, mas nio s6, de que os objetos sio criados,
constituidos, e de que o historiador 6 tamb6m uma esp6cie de narrador tem
conferido um deslocamento da acentuagg.o de grander paradigmas
explicativos para uma Hist6ria que se quer maid plural, maid diversa. Esse
rompimento com modelos normativos e homogeneizadores traz, em seu
bojo, uma visio maid ampla da complexidade dos processor sociais, propondo
novak relag6es da ci6ncia hist6rica com o tempo, com os datos, com a
realidade, com as tradig6es. Atentar para a representatividade dos texton
ora apresentados conduz nio somente a um maior conhecimento do momento
que os gerou, mas, tamb6m, dos desdobramentos das metamorfoses da
disciplina e suas implicag6es para com o conhecimento hist6rico atualc

Os originais utilizados para as tradug6es apresentadas dos fragmentos do primeiro
nOmero da .Revue Hfstorfque foram extrajdos de vers6o original da revista,
digitalizada e apresentada para consults pda Bibliothique Nationale de France;
os texton de Langlois e Seignobos e de Francois Simiand forum extraidos da biblioteca
digital .Les cZassfques des sciences socfaZes, da University du Quebec, em Chicoutimi
Adotou-se, para todos os texton, um modelo de tradugao ments livre, com o intuito
de propiciar ao leitor uma aproximagao maior do pensamento dos autores traduzidos.
A materialidade textual (opg6es que podem atribuir significados valorados ao texts
letras mai6sculas, minasculas, italico, negrito, etc.) foi preservada
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Gabriel, Mon,od e Gustave Charles Fagniez

Os estudos hist6ricos assumem, em nossa 6poca, uma imports.ncia
sempre crescente, e torna-se coda vez dais diHcil, mesmo para os sfbios da
profissao, manterem-se a par de todas as descobertas, de todas as pesquisas

novak que se produzem dada dia neste vasto dominic. A este respeito, cremos
responder aos desejos de uma grande parte do p6blico letrado, em criando,
sob o titulo de .Ret;ue hfsforfque, uma coletfnea peri6dica destinada a
favorecer a publicagao de trabalhos originais sobre as diversas panes da
Hist6ria, e a fornecer ensinamentos exatos e completos sobre o movimento
dos estudos hist6ricos nos parses estrangeiros assim homo na Franca.

Ao lido de revistas especiais que, coma a .Ret;ue ArchdoZogfqzze ou a
.BfbZfofh&que de Z'Ecole des Charles, procuram elucidar pontos particulates
da hist6ria da Antigtiidade ou da Idade h16dia, tends a intengao de friar
uma Revista de hist6ria gerd, enderegada a um p6blico major, mas aplicando
a quest6es as maid variadas a mesma imparcialidade de espirito. Temos a
intengao de oferecer um campo de trabalho comum a todos aqueles que,
quaisquer que sejam suas tend6ncias particulares, amem a hist6ria por ela
mesma, e dela nio razem uma arma de combate para a defesa de suas id6ias
religiosas ou politicos. Neste ponto, deixamos inteiramente a nossos

colaboradores a liberdade e a responsabilidade de suas opini6es pessoais,
pedir-lhes-emos evitar as controv6rsias contemporaneas, tratar os assuntos
dos quaid des se ocupam com o rigor do m6todo e a abs6ncia de parcialidade
que exige a ci6ncia e de, neste ponte, nio procurar argumentos para ou
contra doutrinas que nio estejam diretamente em questao.



Gabriel Monad e Gustave Cha,ries ragu,iez

N6s ng.o faremos entio nem obra de po16mica nem obra de
vulgarizagao, sem que, portanto, nossa revista deja uma Goleta.nea de pura
erudigao. Ela nio admitirf mais que trabalhos originais e de primeira mao,
que enriquegam a ci6ncia, seja pdas pesquisas que sera.o a base, sda pelos

resultados, que servo a conclusg.o; mas sempre ai reclamando de nossos
colaboradores procedimentos de exposigao estritamente cientificos, onde
coda aflrmagao sega acompanhada de proves, de reportagao is nantes e de
citag6es; dai excluindo, inteira e severamente, as generalidades vagus e os
desdobramentos orat6rios, conservaremos a .Revue hfszforfqzze o car6ter
literario, ao qual os sgbios, assim como os leitores franceses atribuem, com
razio, tanto valor.

Nosso quadro nio excluir6 nenhuma prov:incia dos estudos hist6ricos;
nio obstante, nossa revista sera principalmente consagrada a. hist6ria
europ6ia desde a norte de Teod6sio (395) at6 a queda de Napoleg.o 1 (1815).
E para este periods, na verdade, que nossos arquivos e nossas bibliotecas
conservam o major dos tesouros inexplorados; e queremos nos abster, tanto

quanto possivel, a. parte de today as po16micas contempora.ness.
Os primeiros fasciculos de nossa colet6nea e os nomes de nossos

colaboradores dino melhor que today as palavras o objetivo desinteressado
e cientifico que perseguimos e o espirito de imparcialidade que amma nossa

empresa. Podemos, a paTtiE de hole, cigar entre os sfbios que gentilmente
nos prometeram seu apoio e sua colaboragao os

Senhores

C. DE LA BARGE, ligado ao departamento dos antigos, na Biblioteca
Nacional;

H. BORDIER, antigo arquivista nos Arquivos Nacionais, bibliotecgrio
honorfrio na Biblioteca Nacional;

E. BOUCHl!-LECLERC, professor na Faculdade de letras de Montpellier;
E. BOUTARIC, chafe de segal nos Arquivos Nacionais, professor na Escola

das Cartas;

H. BRISSAUD, professor de Hist6ria no Liceu Carlos Mlagno;
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A. CASTAN, bibliotecfrio da cidade de Besangon;
A. CHERUB:L, inspetor gerRI;
R. DARESTE, advogado na Corte de cassagao e no Conselho de Estado;
E. DELISLE, da Academia de Inscrig6es, professor na Escola Normal e na

Escola de Alton Estudos;
E. DESJARDINS, da Academia de Inscrig6es, professor na Escola Normal e

na Escola de Autos Estudos;
E. DESPOIS, bibliotecfrio na Sorbonne;
A. DUMONT, diretor da Escola arqueo16gica de Atenas;
V. DURUY, da Academia de Inscrig6es;
FUSTEL DE COLULANGES, da Academia de Ci6ncias morais, professor

na Escola Normal;
P. GAFFAIREL, professor na Faculdade de letras de Dijon;
A. GEFFOY, da Academia de Cli6ncias morris, professor na Faculdade de

letras de Paris:

A. GIRD, arquivista nos Arquivos Nacionais;
J.J. GUIFFREY, id;

S. GUYARD. bibliotecg.rio da Sociedade Asiatica;
A. HIMLY, professor na Faculdade de letras de Paris;

C. JOURDAIN, da Academia de Inscrig6es;
L. LALANNE. bibliotec6.rio no Instituto;
R. DE LASTEYRIE, arquivista nos Arquivos Nacionais;
E. LAVISSE, professor de hist6ria no Liceu Henrique IV;
L. LE GER, professor na Escola de Lingual orientais;
E. LITTRE, da Academia de Inscrig6es e da Academia francesa;

A. LONGNON, arquivista nos Arquivos Nacionais;
H. LOT, id;
S. LUCE id;
A. MASPERO, professor no Co16gio da Franca e na Escola de Altos Estudos;
A. hIAURY, da Academia de Inscrig6es, professor no Co16gio da Franca,

diretor dos Arquivos Nacionais ;
P. brEYER, professor na E scala das cartas;
L. AIOLINIER, arquivista-pale6grafo;
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A. MORAL-FATIO. id;

A. OUVRiG, professor na Faculdade de letras de Aix;

G. PARIS, professor no Co16gio da Franca e na Escola de Altos Estudos;
J.T. PERRENS, inspetor da Academia;

G. PERROT, da Academia de Inscrig6es, professor na Escola de Alton Estudos
e na Escola Normal;

J. QulcnERAT, diretor da Escola das cartas;
A. RAMBAUD, professor na Faculdade de letras de Coen;

H. RAYNALD, professor na Faculdade de Letras de Aix;
E. RENAN, da Academia de Inscrig6es, professor no Co16gio da Franca;
L. RENIER, da Academia de Inscrig6es, professor no Co16gio da Franca,

presidente da segao de hist6ria e de filogogia da Escola de Autos Estudos;

R. REUSE, conservador da Biblioteca municipal de Estrasburgo;
J. ROY, professor na Escola de Alton Estudos;
E. DE ROZIERE, da Academia de Inscrig6es, professor no Co16gio da Franca,

inspetor gerd dos Arquivos;

A. SOREL, professor na Escola livre de Ci6ncias political;
H. TAINT, professor na Escola de Belay Antes;
PH. TAlllZEY DE LARROQUE;
M. THEVENIN, professor na Escola de Alton Estudos;
C. THUROT, da Academia de Inscrig6es, professor na Escola de Autos Estudos

e na Escola Normal

P. VIDAL-LABLACHE, professor na Faculdade de letras de Nancy;

P. VIOLLET, arquivista nos Arquivos Nacionais

A Revue hfsforfqzze encontrar6, n6s o esperamos, uma acolhida
simpftica, nio somente entre aqueles que razem da hist6ria um estudo
especial, mas, ainda, entre todos aqueles que se interessam pdas coisas do
espirito. A Franca sempre teve em grande consideragao as pesquisas
hist6ricas; se ela nio tem mats hqje, neste campo do saber humano, a
superioridade incontestada que Ihe pertencia outrora, parece, tanto maid
necessario, ravorecer uma empresa destinada a ajudar e a encorajar os
trabalhadores s6rios. O estudo do passado da Franca, que serf a principal
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parte de nossa tarefa tem, a16m do mais, hoje, uma importancia nacional. f
por ela que podemos dar a nosso pris a unidade e a forge morris das quaid
ele tem necessidade, em Ihe fazendo, por sua vez, conhecer suas tradifaes
hist6ricas e compreender as transformag6es que das acarretaram.





Introdugao. Do progx'esso dos estudos hist6ricos
na Franca desde o s6culo XVI. Revue /7fsfoHque

Tome 1, 1876.

Gabri,d, Mon,od

No moments de empreender uma publicagao que contribuira, por
sua parte, n6s o esperamos, para o progresso dos estudos hist6ricos em
nosso pals, importa determinar bem qual objetivo perseguimos, qual sera o
carfter de nossos trabalhos e qual espirito inspirarg. nossas pesquisas.

Para precisar eases diversos pontos, pareceu-nos que nio seria sem
utilidade nem sem interesse langer um rapids olhar sobre o caminho
percorrido durante os 61timos s6culos pdas ci6ncias hist6ricas, a fm de
melhor apreciar o grau de desenvolvimento que atingiram h(8e, a tarefa
que shes Testa a cumprir e a via que devem seguiri.

A Hist6ria, quer a consideremos como um campo da literatura ou
como uma ci6ncia data, para n6s, da Renascenga. Sem divide a idade media
tivera entre deus cronistas escritores notaveis, tais homo Joinville, Villani
ou Froissart, mas des nio sao, propriamente falando, historiadores; des
t6m em vista muito mais o presente que o passado. Ries querem conservar
para a posteridade a lembranga de acontecimentos que viram e dos quaid
tomaram parte, muito maid que retragar a sous contemporaneos uma
imagem feel dos tempos anteriores. Seu m6rito liter6rio consiste, sobretudo,
na vida, no movimento, na paixao que animam subs narrativas, nio na arte
com a qual a obra 6 composta, najusta proporgao de suns panes, na eqtiidade

impartial dosjulgamentos.

asta exposigao do progresso dos estudos hist6ricos na Franca 6, ao mesmo tempo
a introdugao e o programa de nossa Revista.
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No conjunto daquelas obras em que nio sio testemunhas oculares,
mas onde contam datos que Ihe sgo conhecidos por escritores anteriores, os
cronistas da idade media sio incapazes de representar os eventos e de contf-
los de uma maneira original e pessoal; des nio sabem fazer outra coisa que
copier suas fontes, ou compor de deus extratos um mosaico, sem se
incomodar, freqtientemente, de £az6-1os concordar entre si. Tamb6m nio
hg, propriamente falando, na idade media, ci6ncia hist6rica. H6, sim, muitos
laboriosos compiladores, homo Sigbert de Gembloux, Vincent de Beauvais,
Pto16m6e de Lucques, mas des ngo fazem maid que acumular materiais
reunidos um pouco ao acaso e sem discernimento. Muito felizes de possuir
documentos no meta da penaria das bibliotecas, des n5.o sonham em discutir
seu valor, em critics.-1os uns pelos outros. Neste porto, nio era nada a16m
de uma curiosidade cientifica que os guiava. A maioria dentre des, mesmo
alguns dos maid eminentes, 6 impulsionada por m6veis religiosos; busch
fixer, pda cronologia universal, as datas da redengao do mundo e dos
principais fates da hist6ria da lgreja2; encontra nos vicios e nos crimes dos
homens os temps de exortag6es piedosas e de several advert6nciasa; compara
os destinados do mundo aqueles da lgrda, a cidade terrestre a Jerusa16m
celeste4. Em contrapartida, tem um ponto de vista maid I)ist6rico, mas, muito
mats ainda politico que hist6rico; sio os grander cronistas imperiais que,
abarcando em seu conjunto a hist6ria do mundo, ai mostram a continuidade
do Imp6rio desde Augusto at6 os principes francos ou souabess, ou melhor,
aqueles que na Franca, na Inglaterra, na Italia, escrevem a hist6ria de um
pals, de uma raga, de uma cidade de um bispado6, impelidos por interesses
nacionais ou ding,sticos ou por um patriotismo local. Hg., enfim, os autores
de compila96es ou de manuais, cujas obras sg.o destinadas a resumir os

2 lsidoro de Sevilla, Bide, Adon.
3 Greg6rio de Tours, R6ginon
Otto de Freising.
Hermann de Reichenau, Ekkehard, Lambert d'AschafFenbourg, Sigbert de

Gembeloux.

Hugues de Fleury, Guillaume de Jumi6ges, Guillaume de Nangis, Henri de
Huntingdon, Villani, etc.
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conhecimentos da 6poca e a substituir, nas bibliotecas dos monast6rios, os
livros mats ramos e maid caros7, ou melhor, a fornecer aos predicadores, aos
te61ogos e, maid tarde, aos estudantes de dodo g6nero, noticias hist6ricas

breves e precisas8. O que nomeamos pesquisas hist6ricas, a critica hist6rica,
ng.o podia existir na idade media. N5.o podia ocorrer, ao pensamento de um
homem dente tempo, a id6ia de procurar, nas diversas obras antigas,
ensinamentos esparsos sobre tal ou tal personagem, sabre tal ou tal faso,
sobre tal ou tal instituigao, para a{ crier um conjunto novo, um quadro
original. A curiosidade hist6rica, quando a reencontramos, nio 6 mats que a
reuni5.o infantil de anedotas tomadas de today as laos, reunidas maid em

vista do divertimento que da instrugao,' homo os Offs .r7nperfaZfa de Gervaise
de Tilbury ou .ZVugae CurfaZfuzn, de Gautier Map. H6, na idade media,
compiladores e cronistas, nio hf historiadores

Nio 6 maid que na Renascenga9 que comega, propriamente falando,
os estudos hist6ricos. A descoberta da imprensa, em facilitando a reunig.o

de um grande nllmero de livros, seu emprego simultAneo e sua comparagao,
em estabelecendo uma demarcagg.o sensfvel entre as 6pocas kinda bfrbaras

onde nio se possuia mais que pesados e grander volumes escritos sobre
pergaminhos e a era nova onde o pensamento se espargia agil por todd
parte, is vezes sob uma forma mane6vel e ligeira, mudava today as condig6es
do trabalho intelectual. Ao mesmo tempo em que mudavam as condig6es de

trabalho, uma revolugao lentamente preparada desde o s6culo XI se
completava no espirito dos homens do XV e do XVI. A antiguidade, por
muito tempo ignorada ou desdenhada, era redescoberta, conhecida, admirada
em deus monumentos, em subs instituig6es, em sua hist6ria, em subs obras
liters.das, sobretudo, que a imprensa colocava rapidamente em today as

Vicent de Beauvais.
Marianus Scotus. Martinus Polonus.

Eu tome aquio termo de Renascenga no sentido que Ihe 6 dado o maid
ordinariamente. Aplico ao periods hist6rico que iomega no meio do s6culo XV e se
estende at6 o fim do XVI. No XIV, Boccace e Petrarca sao, verdadeiramente, homens
da Renascenga, bem mais similares aos humanistas do XVI que a nossos escritores
da idade media
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mg.os. A cultura inteiramente eclesifstica da idade media da lugar, mesmo
entre as pessoas da igreja, a uma culture profana e laica. O estudo do passado,
reservado durante muito tempo a uma minoria privilegiada, torna-se uma
paixao universal, a principal preocupagao de quake toda sociedade.

O .Humanfsmo teve uma influ6ncia decisiva sobre o desenvolvimento

da historiografia. Este influ6ncia se exerce em doin sentidos inteiramente

opostos. Enquanto os letrados e os ret6ricos imitam os historiadores da
antigtiidade, substituindo as compilag6es sem arte da idade media por
composig6es literfrias, onde a arte se desenvolve, freqtientemente, is
expensas mesmas da verdade, os £l161ogos, os arque61ogos e os juristas se
aplicam ao estudo das instituig6es, dos costumes e dos monumentos, com
este curiosidade ardente sem a qual nio ha verdadeira erudigao. E para a
antigaidade que este curiosidade erudite desperta inteiramente; da
antiguidade ela se estende a idade media, que, a medida que a Renascenga
se desenvolvia tornava-se, freqtientemente, para os homens do s6culo XVI,
uma segundo antiguidade. Era necessario, na verdade, para que o sentido
hist6rico pudesse se desenvolver, que o passado aparecesse bem claramente
distinto do presence, que pud6ssemos estudf-lo de um panto de vista objetivo
e a. distfncia.

Os homens da idade media nio podiam faze-1o; nio tinham
consci6ncia das modificag6es sucessivas que o tempo traz consigo nas coisas
humanas. Quando a Renascenga modi6cara as id6ias, os costumes, as pr6prias
instituig6es; quando a realeza moderns substituira a feudal; quando a
ordenanga de Moulins inaugurara uma era nova dejurisprud6ncia e que os
velhos costumes forum redigidos e impressos, a diferenga entre a idade
media e o tempo presente sara aos olhos de todos, e confere-se um interesse
novo ao estudo do passado.

Na lt6.lia, s5.o doin humanistas, Flgvio Biondo e Aeneas Sylvius
Piccolomini, quem sio os precursores da erudigao hist6rica:o. Depois deles,

Paul Jove e Bembo comp6em obras onde a ret6rica 6 maid privilegiada que

FZdufo .Blonde, sobretudo, foi quem indicou o avango de todas as viag nas quaid
devia caminhar depots dele a ci6ncia hist6rica, e ipso, antes da descoberta da
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a hist6ria, mas que passam, contudo, por modelos aos olhos de deus
contempora.neon, enquanto eruditos, this coma Albertini, Strata, Onofrio
Panvini, Signoius, inauguram os estudos de arqueologta, de epigra$1a, de
numism6.tica, pelo exame atento dos monumentos figurados

Enquanto que na Italia a atengao dos sgbios permanecia concentrada

sobre a antiguidade, que oferecia um campo infinito is descobertas, na
Alemanha, onde os reston da antiguidade eram pouco numerosos e once as
tradig6es e as instituig6es da idade media subsistiam mais vivas que em
outros lugares, o estudo da idade media caminha a par e pasco com aquele
da antiguidade. Acontece na ci6ncia hist6rica o que acontecia nas bells artes.
Da mesma maneira que Albert Duper, Holbein, Pierre Fischer, Lucas
Cranach conservam fortemente a impress5.o da idade media, ainda que
tivessem experimentado a impulsao vivificante da Renascenga italiana, de
igual modo C. Peutinger, Tritheim, Aventin, C. Ceres, Cuspinian, assam
homo des, seriam humanistas e ardentes amantes da antiguidade,
conferindo. contudo, i.s coisas da idade media um interesse que, a este 6poca,

ngo existia em nenhuma parte no mesmo grau. Desde 1474, publica-se uma
parte da cr6nica de Ursperg, que foi impressa completamente em 1515 por
C. Peutinger. Este editava, ao mesmo tempo, Jordanis e Paul Diacre,
enquanto que seu amigo Belted compunha sua Germanfa fZZustrafa e
reencontrava as obras de Hroswitha e o poems conhecido sob o nome de

Ligurinus. A Reforma vem, apes o Humanismo, dar um novo 61an is
pesquisas hist6ricas. Os cent6nviros de Magdebourg, em aplicando a hist6ria
da lgrQja uma cdtica 6'eqtientemente temergria e apaixonada, mas vigorosa

imprensa, vista que morre em 1463, e que nenhuma de subs obras nio foi publicada
em vida. Sua .Roma fnsfaurata contem a descrigao de todos os monumentos de
Roma, sua Roma frfurnphans uma anflise das instituig6es da Roma antiga. Em
sua /fazio fZZusfrata ele estende essay pesquisas a toda Italia
Enfim, ele empreende, tr6s s6culos antes de Gibbon, a realizagao de.um plano.tao
grandioso como aquele do historiador ing16s nas suas .Hisforfae ab :ncZfnatfone
Romana finperif ?za annzzm 1440. O papa Pio ll(Aeneas Sylvius Piccolomini), que foi
seu protetore seu amigo, nio foi um inovador como Flgvio Biondi, mas foi um dos
pnmeiros a aplicar a narrativa dos eventos contemporaneos uma.arte de narragao
e de composlgao tomada de empr6stimo aos historiadores da antiguidade
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e apoiada sobre uma vasta erudigao, ngo somente criaram uma obra que
marco 6poca na ci6ncia hist6rica, mas, ainda, provocaram a composigao do
mats belo movimento de erudigao cat61ica no s6culo XVI, os anais de
Baronius. Pode-se considerar a critics teo16gica come o porto de partida e a

origem da critica hist6rica. Etta influ6ncia da teologia sobre a hist6ria,
sensivel no s6culo XVI, foi-o maid Kinda no desenvolvimento da erudigao
alemg, no s6culo XVlll

A Franca, cujo desenvolvimento foi, no s6culo XVI, tio intimamente

ligado aquele da Italia, foi renta em se interessar pelts estudos hist6ricos.
Enquanto que, para os eruditos alemaes, a idade media era a 6poca da pot6ncia
imperial, herdeira direta do Imp6rio romano, para os sfbios franceses, a
idade media nio era maid que a 6poca da feudalidade e da barbarie, e via-se
ja nascer o desprezo por nosso passado nacional que devia se desenvolver
entre os letrados durante os s6culos XVll e XVlll contribuir por sua parte,
para as 'do16ncias revolucion6rias e prdudicar, por sua vez, a ci6ncia hist6rica

e o desenvolvimento poll.tico do pals. Os historiadores de fins do s6culo XV,

Gaguinii e Guillen:2, ngo sio mats que compiladores a maneira dos escritores
da idade media; sua llnica originalidade consiste nos anacronismos de estilo

que cometem, fazendo do latim das cr6nicas a lingua de seu tempo. Foi um
humanista e um italiano, Paulo Emilio, de Verona, quem ensina aos 6anceses
a arte de escrever a hist6ria, quando comp6e, em latin, a pedido de Lui.s
Xll, seu .De rebut gesffs .Z ancorumn, onde encontramos todd a artilharia
de ret6rica a moda de Tito Livio, que fez a reputagg.o de Paul Jove e de

Ca/npendfum super /'ancorum gestfs, in-to. Nenhum exemplar da edigao de 1495
subsistiu. A obra foi redigida em 1497, em Lion e Paris (Voy. Brunet, .i/anzzeZ du
.Lfbralre, 11, 14, 38.)
- Les tr&s etegantes, tr&s 6ridiques etcopieuses an,rules des traspreuac, trig n,oates, kris

chrestlens ef fr&s eicceZZens moddrafeurs des beZZfqueuses Gauges. Paris, 1525, 2 tomos
em I vol. in-to

A maid antiga edigao nio contem maid que quatro livros, e foi publicada em Paris,
por Badius, em 1517. Os livros V a X foram anexados sucessivamente. -- A data de
1500 dada por Augustin Thierry.Dfx ans c!'gfudes hlsforfques, 9' ed., p.346), provem
de um erro. -- Voy Brunet, 1, 64-65
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Bembo. asta hist6ria pareceu tio maravilhosa aos contemporaneos que,
durante bongos argos, ningu6m ousou rivalizar com ela, e quando em 1576,
do Haillant4, comp6em-se uma nova Hist6ria da Franca, nio foi maid que
necessgrio traduzir Paulo Emilio, ai intercalando extratos de cr6nicas e de

considerag6es politicos, geralmente erradas. Entretanto, nio 6 sem raz8o
que Agustin Thierry destacou se coma o primeiro escritor frances vindo do

Haillan que quid substituir a hist(irda a. cr6nica; tanto 6 verdade que 6
necess6.rio fazed remontar aos humanistas a honra dente progresso literfrio .

Se a literatura hist6rica foi lenta para se desenvolver na Franca, a

erudiga.o nio fez progressos maid rapidos, sobretudo no que concerne a
hist6ria nacional.

Os humanistas franceses se ocuparam durante muito tempo, de
maneira quake exclusive, da 6ilologia antiga, e nio chegaram a pontos de
concordfncia na idade media em re]agao a atengao que ]he dariam os eruditos

alemies. No comego do s6culo XVI imprime-se, 6 verdade, alguns autores
da idade media: os cronistas de Saint-Denis, em 1476, Froissart, por volta
de 1495, as cr6nicas Martinianas, por volta de 1503:', Monstrelet:', Adon de
Vienne, Greg6rio de Tours, em 1512, Aimoin em 1514n. Na seqti6ncia,
mesmo que mats de sessenta anos separem Paulo Emilio de seu imitador do
Haillan, um periodo nio menos longo separa as publicag6es dessas cr6nicas

das edig6es dadas por Pierre Pithou, de Otton de Freising, de Paul Diacre,
do ltinerfrio de Antonino, do cosm6grafo Ethicus, de Salvein, das leis
visig6ticas, dos Capitulgrios de Carlos Magno e das dual primeiras coletgneas
de historiadores da idade media, publicadas por um erudite franc6si8. Ainda

.ZI/fstofre gdndraZe des /'ois de France, por Bernard de Cirard, senhor do Haillan

Paris, Pierre L::ljjjiie: iSVg, in .p por S6bastien Mamerot, acrescida de djversas
cr6nicas maid recentes, e publicada 8h Paris, por V6rard, em dais volumes, in.-fu. a
nartir de 1503
peX'lrd#e loUD. nstrelet, de 1512, 6 aquela de Jean Petit: ha, nela, dais outros
dados, por V6rard, sem datal.que sao: privavelmente, anteriorels=
7 Este edigao, ofertada por Jean Petit, graz por titulo: Annonff libri quinque, por

Ammon!. etc
8 .Annaifum ef hfstorfae Hrancorzzm ab arno 708 ad annum 990 scribtores coetanf XII.

Paris. 1588, in.-f'.
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6 necess6rio observar que a maioria deltas edig6es n5.o 6 feita na Franca,
mas. na Basi16ia e em Frankfurti9.

]i, na verdade, na segundo metade do s6culo XVI, somente, que a
curiosidade hist6rica se revela verdadeiramente na Franca. As causal desta

revelagao s&o maltiplas. O movimento da Reforma era acompanhado de
uma redobrada atividade intelectual, de um espirito quake universal de livre
pensamento e de investigagao dent:ifica; as lutas political levavam todos
aqueles que nelas se envolviam a procurar armas na hist6ria e na erudigao;
os grander trabalhos de jurisprud6ncia, o desenvolvimento dos estudos
juridicos aos quaid presidium homers por vezes imbu(dos de antiguidade e
versados no conhecimento das leis herdadas da idade media, incitavam ao

exame das instituig6es nacionais da Franca. Tamb6m vemos que os sfbios
que estavam em primeiro lugar no ranque por deus trabalhos hist6ricos no
fim do s6culo XVI, s5.o ou protestantes ou homens pertencentes a partidos
politicos, e professadores, senio do ceticismo 6ilos6fico, ao menos das id6ias
galicanas, e hostis is tend6ncias ultramontanas; en6lm, quake todos eram
jurisconsultos. Os doin irma.os, Pierre e Francois Pithou, tinham passado

pele calvinismo, e seu retorno ao catolicismo causava incomodag6es aos
galicanos, maid crentes, mas 6'eqtientemente menos envolvidos. Podemos
dizer, do mesmo modo, de Claude Vignier, que, em sua .BfbZfofh2que

.HfsforfaZe20, exp6e principios de critica e de ceticismo hist6rico assustadores
para a 6poca em que escrevia, parecendo pressentir as id6ias de Beaufort

E na .Alemanha, igualmente, em Hanover e em Frankfurt, que Bongars publicara
subs colet6neas de historiadores das cruzadas e de historiadores da Hungria
20 Paris, Langelier, 1588, 3 vol. in.-f'. --Vignier 6, igualmente, o autor de um Sommczfre
cZe Z{H'fstofne des Frangafs, seguido de um Trafcfd de Z'esfat e oreinze des ancient Francois,
Paris, 1579, de uma .Hfsfofre de Za .It/anson de Zu)cembourg, Paris, 1617, etc. Sua
Biblioteca hist6rica 6 uma hist6ria universal, disposta em quadros sin6pticos a
maneira da cr6nica de Eus6bio ou daquela de Sigebert de Gembloux. -- O primeiro
volume 6 precedido de um prefacio not6vel, onde Vignier exp6e seu plano e seu
m6todo.
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um s6culo antes deleei. Bongars, o editor dos historiadores de
cruzadas22 ; J.J. Scaliger, o fundador da ci6ncia crono16gicaa3 ; Jean de Serresm

apoiador de id6ias protestantes. F. Hotman2s e Jean Bodin20, que voltam
amboy uma vasta erudigao hist6rica ao servigo de suns paix6es political
ap6iam, um, a um calvinista, e outro, ainda que tenha por um instante
pendido pda Liga, a um espirito forte de uma singularidade audaciosa. La
Popeliniire combatia, por sua vez, pdas armas e pda pluma, pda causa
calvinista. Pasquier, Fauchet, De Thou ap6iam ardentemente os galicanos
Enfim, quake todos os historiadores que vimos nominal, os Phitou, Vignier,
Hotman, Bodin, Pasquier, gauche, de Thou27, assim como muitos outros,

zi "E miraculoso que des possam (os historiadores) de tal forma ensinar suns
afeig6es ou re6'eu ' sua cupidez de provocar sua eloqii6ncia se ng.o ajuntaram mais

'o que desejaram sem o camuflar e carregar, amplificar ou extenuar por
interveng6es e artifTcios de ret6rica, por arranjos foijados, para dar cr6dito ou por
discursos, sentengas e dedug6es de conselhos, que des atribuem freqtientemente
aqueles que nio os pensaram jamais, ou por outras listagens narrativas extrafdas
de sua pr6pria crenga; assim coma penso dizer ter sido feith por aqueles que
escreveram a hist6ria romana antes do ano 400 ou 500 da fundagao de Roma.Os
neg6cios romanos foram arruinados na tomada de Roma pelts gauleses e today
suas hist6rias e anais confundidos, e 6 por isso que des muito freqtientemente
razem do visio virtude ou ao contrario, e da mosca um elefante, e fazem parecer negro
o que 6 bianco ." - Prefacio
22 fiesta .De! per .Z;yancos. Hanover, 1611, 2 tomes em I vol. in.-f
23 Opus de emendatfone femporum, obra publicada, primeiramente, em Paris, em
1583, depots em Frankfurt, em 1593, em Leyde, em 1598 e, enfim, ap6s a morte do
autos. em Genebra, em 1629
m Inoenfafmbad/zdruZ de ZHh£ofre (& Z H&fofm cZe France at6 1422. Pails:1597, 2 vol in-16
25 .Franco-GaZZia, give tractus isagogicus de regimine regum Galliae et de jure
successionis. Genebra, 1573, in-8'.
zc .La .RdpubZfque. Paris, 1576, in-to.

A Hist6ria universal de J. Auguste de Thou, escrita em latim, publicada em 1604,
1607 e 1609, em 4 vol. In-to , se bem que sqja uma hist6ria contemporanea (1546-
1607), merece ser cicada nesta revista do progresso da ci6ncia hist6rica. De Thou, na
verdade, imitador dos antigos, ao menos procura a beleza litergria coma exatidg.o, e
fez esforgos de critica e de imparcialidade que Ihe assinalaram um lugar a parte
entre os humanistas historiadores
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Loiselz8, J. du Tillet20, Catelao, Papire Masson3i, Argentr632, ap6iam homens
da alta magistratura, advogados, conselheiros,juizes nos parlamentos.

As obras desses diversos sfbios testemunham uma prodigiosa
atividade intelectual. Todos os assuntos abordados sgo empress de uma
singular audfcia. Enquanto Scaliger estabelecia as bases de uma cronologia
met6dica, Et. Pasquier esbogava a hist6ria das instituig6es33, Fauchet
submetia o primeiro a uma critics impartial Zes .Azzffquftds GauZofses ef
.F'rczn€ofsesw, Bodin3s e La Popelinidrea6 procuravam estabelecer os principios
do m6todo e da critica hist6rica

Estes esforgos, que sio testemunhos de uma tg.o inteligente
curiosidade, de um tio vivo ardor de erudigao, eram prematuros. As paix6es
contemporaneas exerciam um muito forte imp6rio sobre os homens do s6culo
XVI para que pudessemjulgar com imparciahdade as instituig6es do passado;

R M6moires des pays, Dill,es, comt6s, €u€ches et 6u6ques de Beauuais et du Bectuooisis,

zs Mfmoires et reetwrctws touchant plusieurs choses mfmorables pour t'in,tettigence de
['efaf ef des a#bfres de France. Rouen, 1577, in to . -- Este obra assumiu, maid tarde
o titulo de .ReccuefZ des rays de France, Zeus couronne et maison

.114dmofres de J'hlstofre du .Languedoc. Tolouse, 1663, In-to .
3i AnnaZfum Zfbrf /\C quibus resgestae Francorum explfcanfur. Paris, 1578, In-4o
3a .L'hlsfofre de .Brefafgne, des lois, dues, con7zfe setprfnces d'fceZZe. Renner, 1582, In-to ,
edigao confiscada e destrufda (Brunet 1, 420), reimpressa em Paris, em 1588
33 .Les Recherches de /a .ZDance. A 61tima edigao oferecida pele proprio Pasquier em
1611 contem 7 livros. Tr6s outros livros, formados de fragmentos por ele deixados
em manuscrito, foram anexados na edina.o de 1621

A primeira edigao 6 de 1579, In-4o . A segunda, de 1599, cont6m tr6s livros a maid
Dois outros foram anexados em 1601 e 1602
3s ]Wefhodus ad 6acfZem hfsfor£arum cognfffonem. Paris, 1566, In-8a.
3c .Hfstofre des .Hfstofres, com a id6ia de hist6ria acabada, mats o desenho da hist6ria
nova dos Francois. Paris, 1599, In-8o. -- A primeira parte delta obra memorgvel 6
um aperceber do desenvolvimento da ci6ncia hist6rica desde a origem das sociedades
at6 o s6culo XVI. Na segunda parte, La Popelinidre procura definir deveres do
historiador e a caracteristica da verdadeira hist6ria, e o faz com uma grande retidio
de julgamento. Enfim, na terceira parte, ele recusa com muito bom senso as fhbulas
sabre a origem dos francos, e nio tendo ponto de vista a propor como substituigao,
termina por este judiciosa reflexgo: "E mats desculpavel a malta de ignorar que
falsificar a origem do povo, a vida da qual somos representantes:

1617. in-4
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des nio amavam a idade media para bem compreend6-la, buscavam sim,
nell, procurar muito Haig a justi6lcagao e a conformagao de suas id6ias
politicos contemporaneas. Por outdo lada, os documentos publicados eram,
ainda, muito pouco numerosos; as ci6ncias auxiliares da hist6ria, muito
menos desenvolvidas; a critica, muito vacilante para que fosse possfvel
resolver sodas as quest6es que abordavam com uma juvenil confianga.
Queriam construir o ediHcio antes de estabelecerem suas bases. Pasquier,
Bodin e Hotman eram muito apaixonados. Fauche e La Popelinidre tinham,
entre as maos, materiais muito insu$icientes para poder criar obras de
durabilidade. Ries langaram sementes 6teis, abriram a via aos historiadores
futuros, nio deixaram nada de definitive. Aqueles que se contentavam, como
Loisel, de escrever comentfrios de jurisprud6ncia, ou como Pithou, de
publicar texton, prestaram, talvez, servigos mais dur6veis. Os alemg.es, bem
inferiores nesta 6poca aos franceses no ponto de vista da intelig6ncia, da
originalidade e da proftmdeza de sua$ percepg6es, preparavam maid utilmente
o terreno is pesquisas hist6ricas, em publicando, de 1566 a 1610, oito
coleti.neal de historiadores da idade m6dia37, enquanto que a Franca ng.o
tinha, ainda, produzido maid que as dubs coletg.neal de Pithou e aquelas de

Bongars. Tamb6m 6 um erudito dinamarqu6s quem publicou, em 1616, na
Holanda, a primeira obra syria sobre as origens da hist6ria da Franca, as
Ortgfnes/Fancfcae, de Isaac Pontanus.

A Franca nio tardy a dar sua revanche. Ao pasco que na Alemanha
a guerra de Trinta Anon nio somente agitava o Estado, mas, ainda, trazia a
ruina ao pals inteiro e parava quake inteiramente o trabalho intelectual, a
Franca, paci6lcada por lienrique IV e Richilieu, entrava em um periodo de
atividade regular e fecunda. Nio era maid o ardor impetuoso, um pouco
desordenado do s6culo XVI, sua intr6pida audacia, sua curiosidade em todos
os sentidos, sua originalidade impulsiva. Somos tentados, 6'eqtientemente,
de resgatar todas essay qualidades da juventude, mal equilibradas ainda,
mas maid amgveis que as qualidades talvez quito unidas, muito bem pautadas

do s6culo XVII. Era, portanto, necessfrio que um labor maid met6dico dense

a7 Schard, Pistorius, Reuber, Urstisius, Goldast (2 coletaneas), Lindenbrog e Freher
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a. erudiga.o hist6rica essay bases s61idas, sem as quaid todo trabalho de
generalizagg.o serif prematuro. Necessitava, antes de tudo, publicar texton,
esclarecer, por uma cr:inca minuciosa, os pormenores, aprender aos
historiadores a se servirem de documentos. lsso foi feito pda obra dos
eruditos do s6culo XVll, continuada durante o s6culo XVlll; obra que,

malgrado os progressos consumados desde entg.o, nio este ainda terminada
em nossos dias. O apaziguamento das paix6es politicos e das paix6es religiosas

contribuiu, fortemente, a dar este diregao nova aos estudos hist6ricos.
Enquanto Scipion Dupleix;' e, sobretudo b16zaray;9, continuam com

clareza, a tradigao de Paulo Emilio e do Haillan, vemos nasser uma s6rie de
trabalhos que, sem pretens6es literarias, d5.o a hist6ria os maid s6rios
servigos. Belly, que pertence, ainda, 6 verdade, a grande famflia dos
jurisconsultos historiadores do s6culo XVI dg., em sua .Hfsfofre des Comfes
de Poffou, publicada ap6s sua morte, em 1647, o primeiro exemplo de uma
hist6ria provincial solidamente estabelecida sobre documentos diplom6ticos.
Baste comparar com os.AnnaZes dH.quffafne, de Jean Bouchet, para apreciar
o caminho que tinha fido feito desde um s6culo40. Bongars pertence,
igualmente, ao mesmo tempo, ao s6culo XVI e ao XVll; mas, a partir da
publicagao de suas dual coletaneas, em 1600 e 1611, v6-se as coleti.neal de
texton se sucederem quake sem interrupgao

Andre Duchesne tem, a esse respeito, o primeiro lugar no ranque
entre os editores do s6culo XVI, pois, ningu6m tinha, antes dele, concebido

a id6ia de uma colegao met6dica e crono16gica de today as fontes de hist6ria
da Franga4i, Adrien Valois funds a ge6grafia hist6rica por meir de sua .ZVoticfa

as .Hfstofre gdndraZe de .France, depufs Pharamond. Paris, 1621-1643, 5 vol. in-to.
39 .Hfstofre cZe France. 1643-1651. 3 vol. In-to.

.L'Hfsfofre de .Bretagne, de Argentr6, nio pode ser comparada ao livro de Besly. Ela
nio representa um progresso sensivel sobre aquela de Pierre le Baud, o capello de
Anna da Bretanha. A primeira edigao dos Annales de Jean Bouchet 6 de 1525

Hfstorfae .ZVormannorum scrfptores antfqui ab. a . 838 ab a. 1220. Paris, 1619, in-
fo. A obra permaneceu inacabada. Um inico volume apareceu. -- .Ifsforfae Francorum
scrjptores coefanef, ab genus origine usque ad Philippe IV tempora. 1636-1649, 5 vol
in-to. Os doin primeiros volumes forum publicados quando Andre Duchenne kinda
era viva. Seu filho Francois publicou os tr6s outros
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GaZZZarum42 e da um modelo de critics digna de ser ainda estudada hoje em
sua fiesta .F'rczncorum4s. Os irmgos Gaucher Sc6vole e Louis de Sainte-Marthe

concebem e comegam a executar o plano de uma GaZZfa Chrfsffana44; Baluze
mostra, homo colecionador e editor de texton antigos, uma atividade e uma
intelig6ncia que, infelizmente, nio estavam apoiadas, secundadas por uma
consci6ncia muito escrupulosa4s; enfim, Charles Du Fresne, senhor do Cange,

em seu GZossarfz&m a(Z scrfpfores medfae ef frz/Emae Zaflnffaffs, 6 o primeiro
a dar aos historiadores os instrumentos indispensgveis para o conhecimento
dent(6co da idade media, em explicando, com texton em laos, todos os
termos usados pelos documentos antigos e em fazendo, com a ajuda deles,
classificados cronologtcamente, a hist6ria de today as instituig6es40.

Enquanto que no s6culo XVI os historiadores se misturam i.s lutas
dos partidos, se servem da erudig5.o coma de uma alma de combate, e
comungam, na maier parte das opini6es, senio her6ticas, ao menos
audaciosas e revolucion6.das, no s6culo XVlll, ao contrfrio, des trabalham

com a assist6ncia e, por assim dizer, sob a diregao da realeza; sio fi6is
servidores e t6m, quase todos, fung6es e um carfter o$1ciais. Bongars era

]Votfcfa GaZZfarum. Paris. 1675. in-to.
fiesta .Fz"ancorum, seu rerum francicarum tami tree, a primordiis genus ad

Childerici destitutionem. Paris, 1646-1658. 3 vol, in-to.
GdZfa Christiana, qua series omnium archiepiscoporum, episcoporum et abbatum

Franciae vicinarumque ditionum ab origine ecclesiarum ad nostra usque tempora
Paris, 1656, 4. vol. . in-to. asta obra foi editada por Nicolas de Sainte-Martine, filho
dn T ..lfe

' CapffuZarfa regan .Francorum. Paris, 1677, 2 vol. in-to. --MfsceZZaneorum Zfbrf, VII.
Paris, 1678-1715, 7 vol., in-8o. - V:tae paparum Auenfonensfum. Paris, 1693, 2 vol
in-4o. EpfsfoZae .Innocent:f .ZZI. Paris, 1682, 2vol. .in-to. .Hfstorfa TufeZenstfs. 1717, 2

A primeira edigao de Du Cange em 3 vol. in-to. 6 de 1673. Os beneditinos a ela
deram uma nova edigao, mats completa, em 1733, 6 vol. in-to., e D. Carpentier ai
anexou 4 vol. de suplemento, em 1766. Henschel refundou essen diversos trabalhos
e a des anexou numerosas adig6es na edigao oferecida com Firmin Didot, em 7 vol
in-4o de 1840 a 1850. Du lange publica tamb6m, em 1688, um GZossarfum ad
scrfpto/"es medfae ef i/zamae graecftatfs. Suns edig6es e suns obras de erudigao sio
muito conhecidas para que sein necessfrio enumerg-las aqui.

vol. in-4n
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embaixador, Dupleix foi preceptor de um filho de Henrique IV; Duchenne,
os doin irma.os Valois, M6zaray e os irmios Sainte-Marthe foram
histori6grafos regis. Baluze era bibliotecfrio de Colbert, e Du Cange,
tesoureiro da Franca em Amiens, teve heqtientes relag6es com o ministro
de Luis XIV, que queria Ihe confiar a diregao de uma grande colegao de
historiadores da Franca.

Ao lado desta influ6ncia mona,rquica e governamental que se exerce

pelts grander ministros do s6culo XVll, uma outta influ6ncia trata, nio
menos fortemente, a erudig5.o hist6rica, a influ6ncia eclesigstica. Desde que
as guerras de religiao tinham tido fim e que os decretos do Cone:clio de
Trento tinham operado na igrqja uma reforma partial, desde que os perigos
da anarquia democrftica dos partidarios da Santa Liga e da anarquia
aristocrgtica dos protestantes tinham sido descartados, a religiao na Franca
tinha sido pacificada, como todo o resto. Tend6ncias diversas partilhavam,
sem dUvida, o clero, mas sem causal, ao menos at6 o despertar contra o

jansenismo, graves dissid6ncias. Todos os membros do clero secular como
do clero regular se encontravam unidos no exercicio dos deveres de seu
estado, no respeito pda autoridade real e no zelo comum pelo estudo e os
trabalhos intelectuais. Sem d6vida des n5.o podiam a{ aportar esta ousadia
nas pesquisas e nas teorias, esta independ6ncia que torna tio interessante
e simp6ticos os s6.bios do s6culo XVI, mas tinham outras qualidades que
faltavam a deus predecessores. Tinham a paci6ncia, o m6todo, o espirito da

tradigao que permite os vastos e longos empreendimentos, a regularidade e
a prud6ncia no trabalho, enfim, e, sobretudo, o amor e a intelig6ncia da
idade media que 6 a grande 6poca da lgrQja. O s6culo XVI tinha reencontrado
a antiguidade; ng.o 6 mais que no s6culo XVll que se comega, na Franca pelo
ments, a se reencontrar a idade media. A hist6ria da idade media 6, em
grande parte, a hist6ria da lgreja; nio se pode separa-las uma da outta, e
era impossivel de a compreender sem conhecer o direito can6nico, a teologia
e a discipline eclesiastica, em uma palavra, todd a vida da lgreja. Era
necessgrio ser guiado por um verdadeiro amor pelo passado para empreender
os longos e 6.ridos labored que necessitava o exame dos manuscritos e das
cartas legadas pda idade media. Onde se podia encontrar este conhecimento,
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etta intelig6ncia, este amor do passado, se este nio este, no clerk, no clero
regular, sobretudo, cuba regra organizava os trabalhos do espirito entre os
deveres religiosos, cujos conventos conservavam acumulados, desde s6culos,
imensas riquezas manuscritas, e onde a humildade e a obedi6ncia mongsticas
colocavam o devotamento obscuro de todos ao servigo do g6nio de alguns?

De todos os ladas punham-se a obra: jesuitas, oradores, jansenistas,
beneditinos rivalizaram ardor e atividade. Os jesuitas se destacam entre os
primeiros, com Sirmond, que publica Idace (1611), Flodoard (1619), e a
primeira colegg.o dos Concilios da Franca (162947 ). P. Denis Petau e Philippe
Lable nio gozam de menos g16ria sobre a ordem, o primeiro como
cronologista48, o segundo como editor de textos49. P. Daniel, puja hist6ria da
Franca 6 superior, ng.o somente a today aquelas que tinham fido compostas
antes dele, mas, ainda, a maior parte daquelas que forum compostas depots,

erajesuitaso. Ao mesmo tempo, is portal da Franca, em Anvers, os jesuitas
comegavam, sob a diregao de Jean Boland, a imensa coletfnea das .Alta
Sancforum, cujo plano tinha fido pensado por Heribert de Rosweys:, e que
se continua kinda hoje. E muito usual depreciar este colet6nea comparando-

a a.quelas dos beneditinos, e 6 certo que estes aportavam maid cuidado a
escolha de deus texton, homo tamb6m maid discrigao em deus comentgrios.

A empresa colossal de Bolland e de seus colaboradores n&o permanece menos
que um monumento de grande valor, ng.o somente pda massa de materiais
que concentra, mas, tamb6m, pelos trabalhos de critica que acompanham
os texton. A erudigao ai. 6 ordinariamente prolixa e mal ordenada; encontra-

se, entretanto, nos primeiros volumes, nfo somente um maravilhoso

ConcfZfa antfquae GaZZfae. Paris, 1629, 3 vol. in-to. As obras completas de Sirmond
foram publicadas em Paris em 1696, em 5 vol. in-to.

Opus de doctrfna te/zzporum. Paris, 1627, 2 vol. in-to.
A16m de sua .BfbZiotheca napa manuscrfpforum (1657), ele re6ne os materials e

iomega a publicagao da maior coleggo gerd de concilios reunidos at6 entao, e traga
o plano da colegao de Hist6ria bizantina na .De hfsforfae Byanfinae scriptorfbzzs
pz4bZfcandfsprotreptfcon. Paris, 1648, in-to..
bo.HfstoiredeFrance. Paris, 1713, 3vol.in-to. . .. . .. .
5i Surius, o editor da primeira coletinea de Vitae Sanctorzzm, publicada em Colonic,
em 1570-1575, 6 vol. in-f)., era um religioso da ordem de Saint-Bruno
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conhecimento da literature hagiografica, mas um sentido muito acertado e
uma liberdade de julgamento, um sensato ceticismo que nio se encontra
sempre no mesmo grau entre os beneditinos.

A congregagao da Orat6ria fornece, desde sua origem, em 1611,
eruditos de primeira ordem. As obras de Richard Simon, pertencentes maid
a filosonla que a hist6ria, oferecem o primeiro exemplo de uma cr£tica
cienti16ca aplicada a hist6ria sagrada62. Lecointe, em deus .AnnaZes

eccZdsfasffques'3 (417-845), obra essencialmente crono16gica, mostra uma
ousadia freqtientemente nio experimentada e temergria; mas able uma via
fecunda a cHtica pelos doutos que ele eleva contra a autenticidade dos texton
transmitidos pda idade media. Lelong fornece aos historiadores um
repert6rio da maior utilidade, em catalogando, por ordem crono16gica e
met6dica, today as fontes da hist6ria da Franca em sua .BfbZzlofhaque
hZsforfques4. En$im, Thomassin redige sua Ancfenne ef noz&t;eZZe DfscfpZfne
de Z ZgZfse, que permaneceu o tratado maid s61ido e maid completo sobre a
mat6rias5.

Os jansenistas trabalhavam para redigir manuals para a educagao
muito mats que se ocupavam de obras originais de erudigao. E com des:
entretanto, que 6 formado o sfbio que primeiro ensinou homo se chega a
verdade hist6rica pda anflise rigorosa e a comparagao dos texton: Nah de
Tillemont. Pode-se lamentar que, em sua .Hfsfofre (Zes .Ezzzpereurss6, ele nio

52 .Hfstofre critique du Vfeuic Testament. Paris, 1678, in-4o. Maid completa na edigao
de Amsterdi. 1685.
s3 Annals .EccZesfasffci. Paris. 1665-1683. 8 vo. in-to.

B&Zbfhaqmhfsfor (&Za/Dune,cantendoocat5]ogodasobrasimpressasemanuscritos
que tratam da hist6ria desse reino. Paris, 1719, in-to. -- Etta obra foi inteiramente
reformulada e reeditada por Fevret de Fontelle. Paris, 1768-1778, 8 vol. in-to.
55 Etta obra, publicada em 1678 em n'anc6s, 3 vol. in-to., foi traduzida em latim pele
proprio autor em 1688, 3 vol. in-to.
56 .Zlilsfofre des Empereurs et des autres princes qui ont r6gn6 durant les six premiers
sidcles de I'Eglise,justi6lcada por citag6es de escritores originais. Paris, 1690-1738, 6
vo[. in-4o. Esta obra corresponde is ]Mgmofres pour scroll" d J'%fsfofre eccZdsfasfilque des
s&p7'embers sf&cZes. Paris, 1693-1712, 16 vol. in-4'
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tenha se valido da luzes da epigrafia e da numismatica, e que tenha reservado
a Italia e a Austria, a Fabrettie a Eckhel, friar definitivamente essay duas
ci6ncias, e mostrar quaid recursos oferecer ao historiador seu estudo
sistemg.tico; mesmo em sua .Hfstofre de Saint .Lou£ss7, ele pouco utilizou os
documentos diplomaticos: Mabillon nio tinha kinda escrito seu .De .Re
dfpZomcztfca; mas 6 impossivel encontrar um guia mats claro que o s6bio
jansenista para se dirigir ao memo dos testemunhos confusos ou contradit6rios
dos historiadores .

Por importante que tenha fido a obra dosjesuitas, dos oratorianos,

do jansenista Tillemont e de alguns membros do clero secular, dais homo
Pierre de Marcas8 ou Longuerueso, ela empalidece ao lado dos trabalhos de
ordem ilustre, cujo nome s6 desperta a id6ia de uma erudigao impotente e
de infatigaveis labored. Uma ci6ncia de beneditino, um trabalho de beneditino,
essay locug6es tornam-se proverbiais; e, assim homo uma parte da g16ria
intelectual ligada a este nome deve ser reportada aos beneditinos da idade
media, a grande maioria ai vem da congregagao criada em 1627, sob a
invocagao de saint Maui, e que tinha por cede principal a antiga abadia de
Saint-Germain-des-Pres. N6s nio empreenderemos esforgos em enumerar
os inumergveis trabalhos hist6ricos devidos aos beneditinos da congregag5.o
de Saint-Maur desde a metade do s6culo XVll at6 o fim do s6culo XVIII.

Basta lembrar os Homes de D. Ruinart60, de D. blarlotal, de D. Luc d'Acheiy ':

Vfe de saint Louis, pubhcada pda Sociedade de Hist6ria da Franca, ap6s o manuscrito
da Biblioteca Nacional, publicado por J. de Gaulle. Paris, 1847-1851, 6 vol. in-8'
ss Marco hfspanfca, five limes hispanicus, hoc est descriptio Cataloniae, Ruscionis,
etc., ab anno 817 ad annum 1258. Paris, 1688, in-to. Etta obra foi publicada por
Baluze apes a monte de P. De Marco. - . .Hfsfofre de .Bdarn, Paris, 1640, in-to.
59 .Z)escrfpflon hfstorfqzze et gdographfqzze cZe Ja France ancienne et moderns. Paris,
1719, 2 t. en I vol. in-to. AnnaZes .Arsacfdarum, Estrasburgo, 1732, in-4o. Longuerue
6 o autor de numerosas dissertag6es hist6ricas ou crono16gicas, das quaid a maier
parte nio aparece maid que apes sua morte
60 Alfa .prfmorzzm marfyrzzm sincere ef seZecta. Paris, 1689, in-4o. Gregorii opera et
Fredegarii chronicon. Paris, 1695, in-to
ci MetropoZfs .Remesnsfs hfsforfa. Lille, 1656, e Reims, 1679, 2 vol. in-to
62 SI)fcfZ(%glum seu collectio veterum aliquot scriptorum. Paris, 1655-1677, 13 vol. in-4c
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de D. Mabillon, o historiador de sua ordem, o criador da ci6ncia diplomatica03:

de D. Montfaucono', que estabelece os print(plos da epigrafia gregg e mostra

judo que pode tirar a hist6ria dos monumentos flgurados, de D. Martine e
D. Durand6s, de D. F61ibien66, de D. Martin, que ensaia prematuramente
fazed conhecer os costumes, a hist6ria e a religiao dos gauleses6'r. Nio
contented de publican as melhores edig6es dos padres que tinham fido dadas
at6 entg.o, e de refundar o glossy.rio de Du Cange e a diploma.tice de
Mabillon68. os beneditinos empreendem grander coletfneas que sao, ainda

hoje, a base de todos nossos estudos sobre a idade media: a Gallic
Christiana60, a Arte de veri6icar as datas70, a colegg,o dos historiadores da

AnaZecfa. Paris, 1675-1685, 4 vol. in-8o

$
Supp16ment, 1724, 5 vol. in-to. .BfbZfotheca bibZiothecarum manuscrfpforzzm nova
Paris, 1739, 2 vol. PaZeographfa Graced. Paris, 1708, in-to. Z,H.nfiquftd expZfqude
Paris, 1719, 5 tomes en 10 vol. in-to. Supp16ment, 1724, 5 vol. in-to. .
06 Thesaurus Anecdoforum modus. Paris, 1717. 5 vol. PaZeographfa Graeca. Paris,
1708, in-to. .L{Antfquffd explfqude. Paris, 1719, 5 tomes en 10 vol. in-to. Supp16ment,
1724. 5 vol. in-to. -- Veteran scrfptorfzzm et monumentorum hfstorfcorum,
eccZesfastfcorum, etc., arnpZisslma coZZectfo. Paris, 1724-1733, 9 vol. in-to. -- Martene

publimu somente a colegaoDe anZ©zzis eccZesiw dffbuzs. Myers, 1736-1738, 4 vol. in-to.
oo.Hfsfoire de Zbbbaye de Saint-.Denis. Paris, 1706, in-to. --.Hfstofre de Za u£ZZe de Paris,

publicada por D. Lobineau. Paris, 1725, 5 vol. in-to.
s7 Z,a RdZfgion des GauZofs. Paris, 1727, 2 vol. in-4o. .Hfsfofre des Gauges e des conqtz8fes
des GauZofs. Paris, 1752-1754, 3 vol. in-4
u.lqozzueazz truffZc&.DfpZ0/7zatfqza, porDD. Toustain e Tassin. Paris, 1750-1765, 6vol. in-4
'9 A publicagao da GaZZfa Christiana foi iniciada em 1715 por Denis de Sainte-
Marthe. e foi continuada, at6 o tomo Xlll pelos beneditinos. A Revolug5.o a
interrompeu. Os tomos XIV e XV foram publicados pda Academia de Inscrig6es.
;; L:A/# de t;drf/ier Zes dates 6 uma obra de DD. d'Antine, C16mencet, Durand e
C16mencet. Ela forma primeiro um vol. in-4o. (1750), depots um vol. in-to. (1770),
enfim, tr6s vol. in-to. (1783-1787).
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Franca, aHist6rialitergria daFranga7ie a colegg.o das Hist6rias provinciais7a.
Salvo a Axle de veri$1car as datas, nenhuma dessas colet&neas p6de ser

terminada pelos beneditinos, mas des nelas trabalharam com uma atividade
prodigiosa, que deixa a desejar em relagao aquela dos eruditos de nossos
dias. Ries encontraram, 6 verdade, condig6es de trabalho excepcionalmente
favorfveis. No abrigo, no asilo pacifico de deus monast6rios, longe das
distrag6es do mundi, colocavam ao servigo dos mats eminentes dentre des,
o zelo de uma massa de colaboradores d6ceis e an6nimos; des viviam
absorvidos em seu trabalho e nio se deixavam desviar dos deveres religiosos

prescritos por seu hgbito e sua regra. N6s ngo saberilamos ter
suficientemente reconhecimento por aqueles que souberam criar estas obras

majestosas. Nio admiramos somente as qualidades intelectuais que
desenvolveram, sua erudigao e a solidez de seujulgamento, mas, tamb6m,
as paras virtudes necessgrias ao cumprimento de sua tarefa, sua mod6stia,
sua abnegagao, e este mistura de piedade respeitosa e de forme independ6ncia

de espi.Tito, que da a deus trabalhos tanta gravidade e tanta autoridade.
Enquanto a ci6ncia eclesi6stica se ilustrava no s6culo XVlll, a ci6ncia

laica n5.o permanecia inativa. Ela tendia, mesmo sob a diregao da realeza
que a tinha encorajado e sustentado durante o s6culo EVIL, a se organizer e
a associar os esforgos dos sAbios em vista de grander empresas anglogas

aquelas dos beneditinos. A Academia de Inscrig6es e Medalhas, criada por
Colbert e desenvolvida por Luis XIV torna-se, no s6culo XVlll, sob o none
de Academia de Inscrig6es e Belay Letras, uma companhia que se ocupa,
sobretudo, de pesquisas de filologia, de literatura e de hist6ria. Encontramos
entre deus membros a maioria dos eruditos que marcam, no s6culo XVlll, a
ci6ncia hist6rica: D'Anville, que retoma com uma grande superioridade a
obra iniciada por Adrien de Valois e realiza rapidos progressos na geografia

A .ReczzefZ des .Historians des Gauges et de Za .France foi inciada por D. Bouquet, que
publicou 8 vol. in-to. -- Os volumes IX a Xlll sio de DD. Haudiquier, Housseau,
Pr6ciux. Poirier. C16ment e Brial. -- Os vol. XIV a XIX sio de D. Brial, que trabalha
para a Academia de Inscrig6es depois de ter trabalhado para os beneditinos. -- Os
vol. XX a XXll foram publicados pda Academia.
72 LH&tofre dzz la zguedoc, por D. Vaissete, 1730-1748, 4vol. in-to.; I'Zli:storm cleZor/"afnze,

par D. Calmet, 1745-1757, 7 vol. in-to. Uma primeira edigao, em 4 vol., data de 1728
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hist6rica; Jean Lebeuf. cujos trabalhos de hist6ria literfria e de hist6ria
eclesifstica sio modelos de cri.tica7a; Curne Saint Palaye, que esclarece a
hist6ria da cavalaria e cujo Glossfrio Ihist6rico da lingua francesa teria podido
ser, para os s6culos posteriores da idade media, o que o glossario de Du
Cange 6 para os s6culos mais antigos"; Fr6ret, o mats penetrante dos eruditos
de seu tempo, que a intolerAncia dos preconceitos monarquicos obriga a
abandonar suas pesquisas sabre as origens nacionais para nio maid se ocupar
que da cronologia antiga e oriental7s; sem falar de outros menos ilustres,
homo Fevret de Fontette, o continuador de P. Lelong7c, Vertot77, Secousse78,

Lauridre70, Bonamy, etc. AAcademia empreende, tamb6m, grandes coleg6es,
semelhantes aquelas dos beneditinos, mas nio dispunha das mesmas
facilidades nem do conjunto de devotos que sup6em obras semelhantes. Ela
teve, 6 verdade, um homem de uma intelig6ncia e de uma atividade
extraordingrias, digno de ser comparado a Du Cange ou a Mabillon, mas
que nio podia bastar is tarefas maltiplas das quaid era encarregado, trata-
se de Br6quigny.]i sabre ele, quake exclusivamente, que repousa todd o

]14Zmofres concernanf Z'hfstofre eccZdsfastfqzze et ciufZe dIAzzxerre. Paris, 1743, 2 vol
in-4o. -- .Hfsfofre de Za t;faze et de tout Ze dfoc&se de .Puffs. Paris, 1754-1757, 15 vol. in-12
- Recueil de divers 6crits pour seruir d'6ctairci,seem,eats d t'histoi,re de Frctrtce.Pads,
1738, 2 vol. in-12. -- .Dissertations sur J'h:stofre eccZdsfastiqzze et cfufZe de Paris. Paris,
1739-1863, 3 vol. in-12. etc., etc.

.114Zmofres sur Z'ancfenne chet;aZer£e, Paris, 1759-19781, 3 vol. in-12. V6-se ensaiar a
impressao do Glossfrio da antiga lingua francesa, que, iniciado ja no s6culo XVlll,
ppr Mouchet, tinha side interrompido na pagina 735 do tome I

babe-se que Fr6ret foi press na Bastilha em 1714, sobre a acusagao de Vertot, por
seu discurso sobre Z'orfgfne des Frangafs. deus trabalhos de cronologia se encontram
nas mem6rias da Academia de Inscrig6es e Bells Letras. Eles forum reunidos em
suas Oeuures co/npZetes. Paris, 20 vol. in-12.

Voy, op. Cit., p. 19, n. 3.
.Hfstofre des chet;aZfers de Saint-Jean de JgrusaZem. Paris, 1726, 4 vol. in-4o. .Zlilsfofre

des rduoZutfons de Za .RlgpubZfque romaine. Paris, 1752, 3 vol. in-12, etc., etc.
s8Mdnzzofrespour serufrd Z'hfsfofre de Charges JZ, roi de Navarre, surnomm6 le Mauvais.
Paris, 1755-1758, 2 vol. in-4o. -- Seccousse publica, na Reccueil des Ordonnaces, os
t. lll-Vlll.
79 Lauri6re trabalha o primeiro na Reccueil des Ordonnances, mas nio p6de publican
maid que o primeiro volume e preparar o segundo.
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trabalho das cartas e diplomas, da ColetAnea de diplomas, da colegao de
pap6is da Gascogneoo. Os trabalhos dos beneditinos e aqueles da Academia
de Inscrig6es e Bells Letras estgo lange de representar dodo o movimento
hist6rico do s6culo XVIII. Dele sio a parte maid s61ida, mas nio a maid
brilhante. O esp(Tito aventureiro e inovador do s6culo XVI, apaziguado e
comprimido no s6culo EVIL, revels-se no XVIII. O libertino Saint-Evremond
6 o primeiro a fazer da it)ist6ria um assunto politico de considerag6es filos6$icas
e morais sobre a politica, sobre as instituig6es, sobre o g6nio dos diversos

povos, sobre o carfter dos escritores que a narram8i. O protestante Louis de
Beaufort, em suns pesquisas sobre a Repablica romana, misturava hip6teses
ousadas e teorias paradoxais de grande visio, onde os resultados da critica
moderna sustentavam pressentimentos e avangos;2. O movimento fllos6fico
e as preocupag6es political que agitavam todos os espiritos tratavam,
tamb6m. sobre os estudos hist6ricos e sua abertura de novos horizontes.
Procure-se, entao, pda primeira vez, lugar os datos a id6ias gerais; esforga-
se por compreender o desenvolvimento da civilizagg.o e suas leis. A hist6ria
universal, que tinha permanecido, por Bossuet, enclausurada no quadro
estreito da teologia, torna-se, para o espirito penetrante de Voltaire, em
seu .Essczf sur Zes ]t/Dears, o assunto de considerag6es apoiadas sabre uma

ci6ncia, por vezes, frg.gil, mas cuj ajusteza e a profundidade, #eqtientemente

so Tables chranotogiques des dipt6mes, chartes, titles et ctctes imprim6s con,cernant
Z'hfsfofre de .France. Paris, 1769-1783, 3 vol. in-to. A obra foi continuada pda Academia
de Inscrig6es, que publicou os volumes IV-Vll. .DipZomafa, c/zartae, epistoZae ef alfa
monumenfa ad res franciscan spectantfa, 3 vol. in-to., 1791. Os vol. ll e 111 desta
colet&i\ea cont6m as cartas de Inoc6ncio 111, reunidas por La Porte Du Then. O
volume contendo os documentos merovingios foi destruido, tendo escapade somente
um pequeno namero. Na CoZZectfon des Ordonnances, Br6quigny 6 o autor dos tomos
X a XIV (o IX 6 de Secousse, mas foi publicado por Villevaut, que foi colaborador de
Br6quigny). Sio os maid marcantes da colegao. M. Pastoret o continua at6 o volume
XXI, que apareceu em 1849, e se estende at6 o ano de 1514
31 Obseruatfons sur SaZZusie ef Facile; Rd/Zexfans sur Zes Siders gdnie$ dupeupZe roman/z
s2.Z)fssertaffons sari'fnce#ftude des cfnqpremfers s&cZesde Z'hfsfofre romainze. Utrecht,

1738, in-8o. Za .RepubZfque romaine, ou plan g6n6ral de I'ancien gouvernement de
Rome. La kaye, 1766, 2 vol. in-4o.
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profeticas, surpreendem-nos hoje. Ao mesmo tempo, o despertar das
discuss6es politicos da um interesse potente is quest6es relativas a origem
das instituig6es francesas, e transports-se ao passado today as paix6es do

presente. Fr6ret tinha aprendido, a duran penal, em 1714, que nio se podia,
impunemente, pensar com independ6ncia sobre a maneira cujos reid frances
tinham estabelecido seu imp6rio na Gglia, e Boulainvilliers, ele tamb6m,

nio tinha podido colocar no grande dia suas ousadas teorias aristocrgticas
sobre a conquista dos galo-romanos pelos francos83. Mas, rapidamente as
opini6es puderam se exprimir maid livremente. O livro de Boulainvilliers 6

impresso, Dubos Ihe op6e as teorias que conv6m a um membro do clero,
saido do terceiro estado e respeitoso da realeza. Mats tarde, Mably comega

a procurar na hist6ria argumentos a favor das id6ias democrgticas
nascentes84. Montesquieu foi, no s6culo XVlll, o representante Haig eminente
dente espirito novo, por sua vez, 6llos6fico e politico, aplicado ao estudo da
hist6ria e das leis. Ele aporta uma elevagao de pensamento e uma penetragao

superiores, mas suas obras sio pr6prias muito maid a estimular e a fecundar
o espirito que a esclarecer e a guiar com certeza. De todas estes
generalizag6es, de todos estes sistemas hist6ricos, nenhum devin subsistir
em seu conjunto, mas, a partir de today as quest6es que tinham fido postal,
por vezes com dais amplidao e precise.o. Ap6s os trabalhos dos eruditos e
aqueles dos fi16sofos, a hist6ria aparecia homo a base, o centro e o objetivo
de todas as ci6ncias. Todos deviam servi-la, e contribuir para esclarecer o

que faz a ess6ncia e o interesse verdadeiro da hist6ria: o desenvolvimento
da humanidade e da civilizagao.

A Revolug5.o e o Imp6rio, que Ihe sucede fatalmente, suprimiram
quake inteiramente os estudos hist6ricos. A Revoluga.o, em sua grande
cegueira contra today as instituig6es do passado, em destruindo as ordens
religiosas e as Academias, para, subitamente, todos os trabalhos de erudigao
A Goleta.nea dos diplomas de Br6quigny, a Teoria das leis francesas da Mile

BS Boulainvilliers estava motto ja ha cinco anon quando apareceu sua .27slfofre de
Z'ancfen gouoernemenf de Za France. Paris, 1727, 3 vol. in-8o
84 Obseruatfons szzr Z'hfstofre de .F'nance. Paris, 1765, 2 vol. in-12.
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De L6zardidre8s, ng.o puderam nem mesmo ser colocadas a venda. O governo
ixnperial que, coma herdeiro da Revolugao, nio permitia dizer bem do antigo

regime, e homo protetor do principio de autoridade, nio permitia dele dizer
mal. ng.o foi maid favorfvel aos estudos hist6ricos. Por outdo lada, durante
eases anon tragicos de lukas intestines, primeiramente, seguidos de guerras
europ6ias, onde a Franca nio conheceu nem paz nem liberdade, n5.o havia
lugar para os trabalhos paci6lcos e desinteressados de erudigao, n5.o maid
que para as vastas concepg6es da filoso$1a da hist6ria

O desenvolvimento dos estudos hist6ricos a{ nio foi mats rapido e

maid en6rgico que quando a Restauragao deu a Franca, com uma parte de
suns tradig6es passadas, a liberdade e a paz de que tinha fido tio longamente

privada. O abismo cavado pda Revolugao e o Imp6rio entre a antiga e a
nova Franca, permitia julgar o passado com maior dicta.ncia, com maior
imparcialidade, sob um angulo de perspective dais justo; o esforgo para
retornar is tradig6es da monarquia legitima dava, ao mesmo tempo, o desejo
de se reaproximar do passado e de bem compreend6-1o. Por outdo lada, um
movimento anflogo se produzia em todd a Europa e vinha favorecer o
coroamento intelectual que conduzia os espiritos na Franca para os estudos
hist6ricos. No desenvolvimento das ci6ncias positivas, que 6 a caracteHstica
distintiva de nosso s6culo, corresponde, no dominio que chamamos Zftfdrafre ,
o desenvolvimento da hist6ria, que tem por objetivo submeter a um
conhecimento cientifico e mesmo a leis cientiflcas today as manifestag6es

do espirito humano. As criag6es originais do espirito tornam-se coda vez
menos numerosas, a contemplagg.o puramente est6tica das obras intelectuais
foi, de maid a maid, negligenciada para razer frente i.s pesquisas hist6ricas
Hist6ha das Ihguas, hist6ria das literaturas, hist6ria das instituig6es, hist6ria
das filosofias, hist6ria das religi6es, todos os estudos que t6m o homem e os

fen6menos do espirito humana por objeto assumiram um carfter hist6rico
Nosso s6culo 6 o s6culo da hist6ria.

Gragas aos progressos das ci6ncias e dos m6todos cientificos, a hist6ria

possui, hoje, maravilhosos meios de investigagg.o. Pda filologia comparada,

8s .La fhdorfe (Zes Zoos poZitfques de Za Monarchfe /ranfaise s6 foi colocada a. venda em
1844. Paris, 4. vol. in-8'
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pda antropologia, pda pr6pria geologia, ela mergulha deus olhares em 6pocas
para as quaid os monumentos estio ausentes assim homo, tamb6m, os texton
escritos. Ci6ncias assess6rias, a numism6.tica, a epigrana, a paleogrania, a
diplomatica Ihe fomecem documentos de uma autoridade indiscutivel. Enfim,
a cr:inca dos texton, estabelecida sobre principios e classifica96es
verdadeiramente cientil$1cos, permite-the reconstituir, senio em sua pureza
primitive, ao menos sob uma forma o menos alterada possivel, todos os
escritos hist6ricos, juridicos, literfrios que nio nos foram conservados em
manuscritos originais e aut6grafos. Assim, secundada, armada de similares
instrumentos, a hist6ria pode, com um m6todo rigoroso e uma critica
prudence, senio descobrir sempre a verdade completa, ao menos determinar
exatamente sabre cada ponte, o certs, o verossimil, o duvidoso e o falco.

E a Alemanha queen contribuiu maid fortemente para o trabalho
hist6rico de nosso s6culo. De outros parses pode-se sitar nomes de
historiadores t5,o ilustres homo os deus. Mas de nenhum se poderia sitar um
tio grande namero; nenhum poderia se glorificar de ter feito tanto progredir
a ci6ncia. Esta superioridade, a .Nemanha a deve, sem davida, a seu pr6prio
genie, essencialmente proprio aos estudos pacientes da erudigao; ela a deve,

tamb6m, ao pouco desenvolvimento que a vida politica e a vida industrial
tiveram do outdo lado do Reno at6 uma 6poca recente e a alta estima em
que sempre teve os trabalhos do espirito; ela a deve, sobretudo, a forte
organizagao de subs universidades. Ao inv6s de desaparecer lentamente,
coco na Franca, a partir do s6culo XVI, para nio deixar subsistir maid que
co16gios de instrugao secundaria, o ensino superior era, ao contrario,
graduaJmente modificado segundo as necessidades do tempo, tinha despQjado

as tradig6es eclesifsticas e teo16gicas da idade media para se abrir ao esp:into
livre e laico, e tinha conservado a alta diregao intelectual de seu pai.s. Os
hgbitos universitgrios ai foram mantidos e, mesmo, desenvolvidos. Tamb6m,
assim como na Franca, o movimento cientifico e liter6rio 6 quake
absolutamente estranho is universidades e se concentra na magistratura,
no clero e nas academias; ao inv6s de, na Alemanha ele se concentra nas
universidades. A pr6pria teologia, longe de ser um obstfculo aos estudos
s6rios, lorna-se, gragas ao espfrito de livre exame que reina, o domfnio
onde a critics se exerce com maier minQcia e rigor. Gragas a estas grander

50



Introdu.Qao. Do pl'ogresso

corporag6es s6bias e magistrais, puderam se estabelecer cortes tradig6es
cientfficas, hfbitos universais de m6todo e de critica. Pda forma mesma das

coisas e sem conhecimento pr6-estabelecido, a exploragao dos diversos
dominion da hist6ria seguiu uma trajet6ria regular e sistemgtica, e foi
facilitada pelo trabalho em comum, tio natural, para se estabelecer entre
os professores de uma universidade secundada por deus alunos. Pode-se,

sem dUvida, apontar para dais de uma debilidade da ci6ncia demi
contemporanea, sua prolixidade, subs minacias, subs sutilezas, os esforgos
que ela despende freqtientemente para chegar a resultados mesquinhos, o

pouco de incomodagao que ela confere a forma litergria e que proven, parte
de sua arrogancia, parte de sua impot6ncia. O trabalho que ela consumou
neste s6culo ng.o 6 menos not6rio. Publicag6es de texton, criticas de fontes

hist6ricas, elucidagao paciente de today as panes da hist6ria examinadas
uma a uma e sob todos deus aspectos, nada foi negligenciado. Baste-nos
lembrar os nomes de Larsen, de Boeckh, de Niebuhr, de Mommsen, de
Savigny, d'Eichhorn, de Ranke, de Waitz, de Peltz, de Gervinus, lembrar a

colegg.o do Corpzzs /nscr£pffonum, aquela dos Mo?zumenfa Ger/na/zfae, aquela
dos Jahrb&cher des .Deutsche/z .Reaches, aquela das Chronf e/z der .Z)eufschen
StcLedte\ as Ponies reTaIn Austriacctrum,, o Scriptores rerun Prussica,ruin,

etc., etc., e as publicag6es excelentes das inQmeras sociedades hist6ricas
representatives da Alemanha. Pode-se comparar a Alemanha a um vasto
laborat6rio hist6rico onde todos os esforgos sio concentrados e coordenados
e onde nenhum esforgo 6 perdido. Para ai apreciar, em seu justo valor, o
movimento hist6rico, seria necessgrio passat em revista today as outras
ramificag6es de estudos, pois o m6todo hist6rico 6 aplicado em today as
areas. Today as outras ci6ncias, filologia, direito, teologia, filosofia, se servem
da hist6ria e sg.o consideradas por ela para efeitos de contribuigg.o. Seria
muir:issimo injusto imaginar, homo o fizemos algumas vezes, que a ci6ncia

alem5. 6 desprovida de id6ias gerais e se reduz a pesquisas de curiosidade
erudita. As id6ias gerais a{ abundam, ao contrario; somente nio sio fantasias
literfrias. inventadas em um momento no capricho e para o charme da
imaginagao; nio sio sistemas e teorias destinadas a agradar por sua bela
apar6ncia e sua estrutura artistica; sio id6ias gerais de um carfter cientiflco,
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ou selz, generalizag6es de datos lentamente e rigorosamente estabelecidos,

ou hip6teses destinadas a explicar os datos ja conhecidos e a servir de
explorag5.o dos datos ainda obscuros. E gragas a estas id6ias gerais que as
ci6ncias hist6ricas podem merecer realmente o none de ci6ncias. Estabelecer

as bases s61idas e realizar progressos precisos. Nenhum pals contribuiu
maid que a Alemanha para dar aos estudos hist6ricos este carfter de rigor
cientil$ico.

O desenvolvimento dos estudos hist6ricos na Franca este. 1onge de
ter Lido a mesma regularidade. As causal devem, a esse respeito, serum
procuradas, homo na Alemanha, no g6nio da nagao, mats espontaneo, maid
impaciente, maid inclinado is sedug6es da imaginagao e da arte; mas,
tamb6m, na aus6ncia de todo ensino superior e$1caz, de toda disciplina
cientifica gerd, de coda autoridade diretiva, das regras do m6todo, dos hgbitos

do trabalho coletivo, que vem da alta educagao universitgria. A Academia
de Inscrig6es sucede, em 1816, aos beneditinos, para a conclusio dos grandes
trabalhos que tinham empreendido os Historiadores da Franca, a Gallia
Christiana e a Hist6ria literaria; retoma os trabalhos da antiga Academia,
os Quadros e a ColetAnea de diplomas e cartas e a Coletinea das Ordenangas,
empreende, mesmo, uma nova coleg5.o, aquela dos Historiadores das
Cruzadas, e estabelece alton pregos para os trabalhos hist6ricos, sem ter

jamais, contudo, exercido sensivel influ6ncia sabre a diregao dos estudos.
Ganhamos, talvez, em originalidade, ao menos do ponto de vista da forma
literaria; perdemos, contudo, do ponto de vista da utilidade cientifica dos
trabalhos de nossos historiadores. Elem sio quake todos aufodfdafas; des
ng.o tiveram mestres e nfo formaram alunos. Elms imp6em a. hist6ria o
empr6stimo de seu temperamento, de sua personalidade. Ries sao,
ordinariamente, mesmo os maid eruditos, liters.rios antes de serem sfbios.
A prove ditto 6 que nio se os v6 retomar e corrigir suas obras para as
colocarem no progresso da ci6ncia. Ries as reeditam ha vinte anon sem
nada mudar86. Sfnf uf sant azzf zion sfn.f. O que Ices imports em deus escritos

6 menos os pr6prios datos que a forma que des Ices deram.

Veja-se Michelet, Guizot e o proprio Aug. Thierry
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A este aus6ncia de tradig6es cientiflcas e de unidade de diregao, aos
caminhos da imaginagao v6m sejuntar as paix6es politicas e religiosas. Os
maid eminentes entre nossos historiadores se deixam todos fortemente
influenciar subs teorias, em suns apreciag6es e mesmo em sua cHtica dos

fates, pdas paix6es contemporaneas. lsso 6 bem verdade tanto em Thierry

quando em Guizot; tanto em Michelet quanto em Thiers. O exemplo e a
lembranga do s6culo XVlll colocava-os, por outdo lido, race is generalizag6es

precipitadas, e des imaginavam que uma vez a Revolugao consumada, e,
sobretudo, a carta de 1830 uma vez proclamada, era chegado o moments de
escrever de uma maneira de6lnitiva a hist6ria gerd da Franca, ou mesmo,
homo E. Quinet, tragar, em algumas pfginas, a FilosoHla da Hist6ria da
Franca

Quaisquer que tivessem fido, contudo, os defeitos de nossos
historiadores maid ilustres, des prestaram imensos servigos. Este sentimento

artistico e literario, este pot6ncia de imaginagao que shes fazia substituir
muito freqtientemente subs paix6es pessoais a realidade dos datos, Ices
permitiu, ao mesmo tempo, ressuscitar o passado, dar-the suas verdadeiras
cores, fazer compreender, por assim dizer, pelos olhos, em Ihe dando um
relevo, uma vida extraordinfria. Estas paix6es politicos e religiosas, que os

conduziram t5.o freqtientemente a alterar a verdade, tamb6m Ices
permitiram penetrar maid profundamente que outros na alma dos homens
de outrora, de desvendar deus sentimentos :intimos, de compreender o lado

psico16gico e humano da hist6ria. Etta tend6ncia a filosofar que engendrou
tanto teorias precoces e salsas, revelou, freqtientemente, as relag6es intimas
e escondidas dos acontecimentos, e a gravidade dos datos aparentemente
insignificantes. E aos historiadores &'anceses que pertence, sobretudo, a
g16ria de ter colocado a vida na hist6ria, de ter procurado o homed no lugar
dos fatos, e de ter criado uma agitagao intelectual fecunda pda quantidade
de pontos de vista novos, de id6ias gerais, prematuras freqtientemente, mas
quake sempre engenhosas e interessantes, que difundiram deus escritos.
Sua influ6ncia foi imensa, e os alemaes, cujo m6todo foi contraposto ao seu,
sio os primeiros a reconhec6-la. Chateaubriand renovou a concepgao que se
fazia da hist6ria da Franca em suns Consfddratfons, plenas de intuig6es de
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g6nio; Aug. Thierry, cuja vocagao hist6rica despertou a leitura de
Chateaubriand, restituiu aos tempos bfrbaros e a idade media suas
verdadeiras cores; Guizot procurou decompor em deus elementos a civilizagao
da Europa e aquela da Franca, e mostrou, na Revolugao da Inglaterra, o
jogo das paix6es political e religiosas; Michelet melhor que ningu6m soube
razer reviver nio somente a apar6ncia exterior do passado, mas as paix6es,

os sentimentos e as id6ias que agitaram os homens; enfim, Tocqueville, em
seu livro inacabado sobre o .Angie/z. .Rlggfme ef Za .RdooZzzffon, apoiando suns
id6ias gerais sobre um estudo s6rio dos datos, modiHicava completamente as
id6ias recebidas sobre as relag6es que uniam a nova Franca a velha, e via
uma continuagao 16gica 16. onde tinhamos crido ver uma contradigao radical.
Ao lado desses .Z)if mcdores da literature hist6rica na Franca, encontramos
admir6veis narradores, homo Barante, Thiers e Mignet, e um escritor mais
poeta que sabin, no espirito vago e aventureiro, mas que, nas suas Revolug6es
da Italia e em seu livro sobre a Revolugao francesa, fez verdadeiras
adivinhag6es hist6ricas, Edgar Quinet

Estes grander nomes estgo lange de representar, por outdo lada, de
uma maneira completa, o movimento hist6rico da Franca contemporanea.
Houve, ao lada deles, e, em alanna medida sob sua diregao, um movimento
ments representativo, maid pacifico, dais regular, e cujos autos menos
aparentes nio sio menos apreciados. A Franca teve, tamb6m, deus eruditos,
deus criticos, deus pacientes exploradores do passado, menos numerosos
que aqueles da Alemanha, sem davida, mas, sobretudo, menos conhecidos

na Franca, mesmo que os eruditos alemg.es nio o sejam entre des, porque
a ci6ncia, quando este despojada do charme da forma, nio tem entre n6s
um lugar tio importante como entre nossos vizinhos. N6s ja lembramos
que a Academia de Inscrig6es reconstituida tinha recolhido a heranga de
trabalho dos beneditinos e a tinha anexado aquela que Ihe legava a antiga
Academia destruida pda Revolugao, A Escola das cartas, fundada em 1821
para formar arquivistas e bibliotecgrios, toga-se, gragas a inteligente diregao
que recebeu, uma verdadeira escola de hist6ria nacional e de hist6ria da

idade media. Para ela, a Franca teve, desde ha meio s6culo, o primeiro
lugar nos trabalhos de diplomatica e de paleografia. O nome de Benjamin
Gu6rard bastaria para ilustrar. lia $ua iniciativa que devemos numerosas
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publicag6es de cartulgrios que forman, h(8e, uma colegao das mais preciosas
para o estudo das instituig6es avis na idade media. Os pr6prios beneditinos
tentavam renovar, em Solesmes, as tradig6es de Saint-Germain-des-Pres, e
forum bem sucedidos no que concerne aos trabalhos de erudigao puramente
eclesifstica. Sob a influ6ncia de Guizot, a publicagao dos texton hist6ricos

assumia um desenvolvimento s6bito pda criagao da colegao dos Documentos

in6ditos publicados sob os auspicios do Ministro da Instrugao publica, e pda
ftlndagao da Sociedade de Hist6ria da Franca. Ao mesmo tempo, as Sociedades
sfbias se multiplicavam na provincia, e o Comity dos trabalhos hist6ricos
era criado no Minist6rio da Instrugao publica para Ihe servir de centro e,
em alguma medida, de guia. Enfim, a Escola arqueo16gica de Atenas, fundada
em 1846, contribuia para revelar, na Franca, o gosto pele estudo da
Antigtiidade grega, estranhamente negligenciada entre n6s. Podemos
esperar que a criagao recente da Escola arqueo16gica de Roma produza o
mesmo resultado para a filologia latina e a hist6ria romana, visto que a
Franca, herdeira de Roma, nio tem maid que negligenciado a antiguidade

A infelicidade da qual a ci6ncia hist6rica maid sofreu na Franca 6 a
separagao ou, para melhor dizer, a esp6cie de antagonismo que se quis por
longs tempo estabelecer entre a literature e a erudigao. Muitos letrados
foram afetados por uma esp6cie de descon$anga pdas pesquisas da erudigao,
crendo que a imaginagao, o bom denso, uma certa dose de espirito Hilos6$1co

e o estilo tomavam o lugar de tudo; os eruditos por seu lado t6m, por vezes,
mostrado uma desconfianga excessiva para com a forma literaria, uma
aversfo nio razofvel pdas id6ias gerais, onde nio quiseram ver mais que
fantasias ou fuses, e se refugiaram com uma esp6cie de posicionamento de
mindcias de detalhes dos fatos, freqtientemente sem interesse. Os homens
que verdadeiramente ilustraram a ci6ncia hist6rica nio a entendiam assim.
Aug. Thierry nio chia, neste ponto, transgredir seu talento litergrio quando
consagrava deus esforgos para reunir e classificar os documentos relatives a
hist6ria do terceiro estado; Michelet procurava conter sua imaginagao a
esse respeito nio avangando nada que nio pudesse apoiar sobre texton, e
via os arquivos homo o verdadeiro laborat6rio do historiador; ningu6m fez
mats que Guizot para a publicagao dos texton e dos documentos hist6ricos.

greggE
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Mas eases homens eminentes ngo puderam se opor is conseqti6ncias fatais
da malta de um ensino superior bem organizado, espago em que ajuventude

vida, por vezes, procurar uma cultura gerd e hfbitos de m6todo, de critica
e de severa discipline intelectual. Hole, uns, recebem a instrugao quito
especial da Escola das Cartas, outros, a instrugao muito gerd da Escola
normal. e a Escola de altos estudos n5.o tem, kinda, o sucesso que ela teria

desejado em friar um name eficaz entre as dual escolas. Quanto aqueles

que se formam fora dessas Escolas, des se instruem homo podem, fazem
des mesmos seu m6todo e seus principios de critica, e nio chegam, o mais

heqtientemente, depois de muitos esforgos+ maid que a resultados muito
medilocres

Hoje, entretanto, se a Franca tem a infelicidade de ver desaparecer
um apes o outdo, sem que spam substituidos, todos os historiadores que
Hlzeram sua g16ria pelo g6nio de pensadores e escritores t6m ao menos este
console, de ver os s5.os m6todos de trabalho e de critica se disseminarem
dada vez mais 8'eqtientemente, o antagonismo entre a literatura e a erudigao
diminuir, e uma concepgao mats juste da ci6ncia hist6rica se constr6i
gradualmente. As Escolas, por muito tempo rivais, aproximam-se, e
lamentam, talvez, de ng.o poderem se fundar em uma unidade maid large de
grander Universidades nacionais, onde today as ci6ncias, como sodas as id6ias
e todas as tend6ncias encontrariam seu lugar, sendo, seriamente,
representadas. Compreendemos o perino das generalizag6es prematuras,
dos vastos sistemas a .priori que t6m a pretensao de tudo abarcar e de tudo
explicar. Compreendemos, tamb6m, o pouco interesse que oferecem
pesquisas de puja curiosidade, que nio sio guiadas por nenhuma id6ia de
conjunto, por nenhum plano tragado de antemgo. Sentimos que a hist6ria
deve ser o objeto de uma investigagao lenta e met6dica, onde se avanga,
gradualmente, do particular ao gerd, do detalhe ao conjunto; onde esclarece-
se, sucessivamente, todos os pontos obscuros a6im de ter, enfim, quadros
completes e de poder estabelecer, sobre grupos de datos bem constatados,
id6ias gerais susceptiveis de proves e de verificagao. E pouco prov6vel que a
segunda metade do s6culo visse surgir obras hist6ricas tio clarividentes
homo aquelas que ilustraram a primeira, mas podemos afirmar que a
atividade hist6rica ai sera fecunda. Vemos ja os progressos consumados na
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publicagao dos texton, na criltica das fontes, no estudo paciente e detalhado
das 6pocas; 6 j6 af que podemos narr6-1o em seu coiljunto. Todos os s6bios
este.o, ao mesmo tempo, persuadidos de que o estilo e a forma literfria
este.o longe de ser ornamentos sup6rfluos; que des acompanham, quake
sempre, os trabalhos muito bem elaborados, e que somente des shes dio
um valor durfvel. O estilo n5.o consiste em elaborar fuses sonoras, mas em
revestir o pensamento da forma que Ihe conv6m; a critica hist6rica tanto
quanto a hist6ria narrativa comportam, cada uma, formal litergrias especiais,
e o talento de escrever e de compor encontra-se no exercicio, tanto numa
quanto na outra. A critica, por outro lado, n5.o trabalha maid que para
preparar as viag para a hist6ria narrativa e, mesmo, em certa medida, para
a hist6ria 6l[os6fica.]i testes quadros maid vastos que o ta]ento e o genie
podem, naturalmente, maid contribuirem para a carreira.

Apesar de todos os progressos consumados estamos, ainda, em um
periodo de preparagao, de elaboragao dos materiais que servir5.o mais garde
para construir edificios hist6ricos maid vastos. O s6culo XVI foia 6poca das

descobertas e das primeiras explorag6es. Somos abordados, pda primeira
vez, sobre o terreno desconhecido onde dormiam esparsos os a'agmentos do
passado. Somos langados sobre estes reston vener6veis com um entusiasmo

sem regra, n6s os condensamos ao acaso, e quando das disputas explosivas,
os sabios, transformados em combatentes, deles se fazem valet. A grande
erudig5.o do s6culo XVll e do XVlll fez, com uma paci6ncia e um devotamento
admirgveis, um primeiro trabalho de Goleta e de classificagao. Entio vieram
os historiadores £i16sofos, generalizadores, artistas, do s6culo XVlll e do
comego do XIX, que estabeleceram a obra tio avangada para empreender a
construgao do ediflcio. A tentativa era prematura. Elem n6o conheciam tgo
bem o verdadeiro valor e o car6ter exato dos materiais dos quads des se
serviam; des a{ fizeram construg6es disparatadas, onde o verdadeiro se
mistura ao falso87 . Mas des tragaram, ao mesmo tempo, um plano ideal do

87 Um homem de espirito comparava suas obras a estas restaurag6es dos arque61ogos
de quarenta anon, onde cabegas de homens se acoplam a corpos de mulder, olde
fragmentos de arquitetura de sodas as 6pocas serviam para reconstituir o t6mulo
fictfcio de Helofsa e de Abelardo.
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edi$cio, indicando o objetivo que devia ser perseguido: procurar na hist6ria
o proprio homem, sua apar6ncia exterior coma sua vida intima, as leis que
determinaram o desenvolvimento de suas id6ias e de deus sentimentos. A

erudigao do s6cu]o X]X retoma, com procedimentos maid seguros, um m6todo
maid cientifico, o trabalho de exame e de classi6icaga.o feito um pouco
precipitadamente no s6culo XVll e no XVIII. Os esp:iritos generalizadores,
os artistas, vieram a seu turno, mas, animados de reserve e de prud6ncia,
ng.o se serviam maid que de materiais experimentados e aut6nticos, e
deixando voluntariamente inacabadas as panes do edi$cio que a ci6ncia nio

p6de reencontrar e cqa imaginagao s6 pode adivinhar vagamente as farmas
provaveis.

O progresso consumado at6 aqua nio fez, entao, maid que colocar
em evid6ncia as condig6es de uma investigagao verdadeiramente cienti6ica,
e etta investigagao iomega solitariamente. Todos aqueles que a ela se
entregam s6o solidgrios uns aos outros; des trabalham na mesma obra,
executam panes diversas do mesmo plano, tended ao mesmo objetivo. E
6til, mesmo indispensgvel, que des se sintam unidos todos conjuntamente,
e que deus esforgos sejam coordenados para serem maid potentes. Diversos
meios podem para ipso contribuir. IJm ensino superior bem organizado para
ipso contribuiria mats que qualquer outra coisa. As Sociedades sgbias s6rias,
trig homo n6s, possuem muitos, e deles se servem potentemente. A .Revue

.Z?fsforfque parece, hoje, querer trabalhar no mesmo objeto. Ela quer nio
somente favorecer a publicagg.o de trabalhos de detalhes originais e s6rios,
mas, ainda, e, sobretudo, servir de name entre todos aqueles que consagram
deus esforgos para a vasta e miltipla investigagg.o da qual a hist6ria 6 o
objeto, fazed-the sentir sua solidariedade, fomecer-the ensinamentos precisos
e abundantes sobre tudo o que este. consumado na hora atual nos dominion
variados das ci6ncias hist6ricas. N6s queremos contribuir para formal, pelo
exemplo de um bom m6todo, os jovens que querem entrar na carreira
hist6rica, encorajar e manter no bom caminho aqueles que a{ ja marcham,
servir a todos de centro de agrupamento e de informag5.o.

Ha nave anon, uma Revista foi fundada com inteng6es analogas is
nossas, trata-se daReuz&e des Questions hisforfqztes. O sucesso que a acolheu,
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os felizes resultados que produziu, o proveito que n6s pr6prios retiramos de
sua leitura forum, para n6s, um encorajamento para imitg-la. Mas, ao mesmo

tempo, ela se desvencilhou tio sensivelmente do ideal que n6s nos propomos
diferir, para que sua exist6ncia ngo tenha tornado a nossa instil. Ela n5.o foi
fundada simplesmente em vista da pesquisa desinteressada e cientifica, mas
para a defesa de certas id6ias politicos e religiosas. O sentido no qual as
pesquisas hist6ricas devem ser dirigidas 6 indicado antes por certas id6ias
gerais que, expresses ou subentendidas, parecem aceitas de antemio por
todos os colaboradores

E sabre um principio inteiramente oposto que fundamos a .Reozte
.Hfsforfque. Pretendemos permanecer independentes de coda opiniao politico
e religiosa, e a lista de homens eminentes que de bom grado quiseram
acordar seu apoio a .Reozze prova que des cr6em este programa realizgvel.
Elem estgo lange de professar todos as mesmas doutrinas em pol:inca e em

religiao, mas pensam, homo n6s, que a hist6ria pode ser estudada por ela
mesma, e sem se preocupar com as conclus6es que podem dai ser retiradas
por ou contra tal ou tal crenga. Sem d6vida, as opini6es particulares influem

sempre, em certs medida, sobre a maneira com a qual estudamos, com a
qual vemos e com a qual julgamos os datos ou os homens. Mas, devemos nos

esforgar em descartar estes causal de prevengao e de erro para nio julgar
os acontecimentos e as personagens mats que por des mesmos. Nio
admitiremos, por outro Indo, opini6es e apreciag6es divergentes, salvo
condig6es de que sejam apoiadas sobre proves seriamente discutidas e sabre
datos, e que nio sejam simpler afirmag6es. Nossa .Revue sera uma coletfnea
da ci6ncia positiva e de livre discussao, mas ela se enclausurarf no dominio

dos fatos e permanecer6. fechada is teorias poll.ticas ou 6ilos6ficas.
N6s n5.o adotaremos, entao, nenhuma bandeira; nio professaremos

nenhum credo dogmatico; nio nos abrigaremos sob as ordens de nenhum
partido; o que ng.o quer dizer que nossa Revue serf uma babel em que todas
as opini6es vino se manifestar. O ponto de vista estritamente cient{6tco ao
qual n6s nos colocamos bastard para dar a nossa coletfnea a unidade de tom
e de cargter. Todos aqueles que se colocam nesta perspectiva a respeito do
passado experimentam, a este respeito, um mesmo sentimento: uma simpatia
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respeitosa, mas independente. O historiador nio pode, na verdade,
compreender o passado sem uma certs simpatia, sem esquecer deus pr6prios
sentimentos, suas pr6prias id6ias, para se apropriar um instante daquele
dos homens de outrora, sem se colocar no seu lugar, sem julgar os datos no

meio em que des sfo produzidos. Ele aborda, ao mesmo tempo, o passado
com um sentimento de respeito, porque ele dente mellor que ningu6m os

mil names que nos unem aos ancestrais; ele babe que nossa vida 6 formada
da sua. nossas virtudes e nossos vicios de suas boas e de suas mas agnes,

que solos solid6rios uns dos outros. Ha alguma coisa de filial no respeito
com o qual ele procura penetrar em sua alma; ele se considers como o
deposit6rio das tradig6es de seu povo e daquelas da humanidade.

Ao mesmo tempo, o historiador conserva, contudo, a perfeita
independ6ncia de seu espirito e ngo abandona em nada seus direitos de
critica e de juizo. O tesouro das tradig6es antigas se comp6e de elementos
os maid diversos, des sio o 6'uto de uma sucessio de periodos diferentes,
mesmo de revolug6es, que, coda uma a seu tempo e a seu turno tiveram,
today, sua legitimidade e sua utilidade relativas. O historiador ng.o se faz o
defensor de uns contra os outros; ele n5,o pretende eliminar datos relevantes
da mem6ria de alguns homens para dar a outros um lugar imerecido. Ele se
esforga por desembaralhar subs causal, por definir seu cargter, definir deus
resultados no desenvolvimento gerd da hist6ria. Ele nio privilegia a
monarquia em nome do munro feudal, nem a 89 em nome da monarquia.
Ele mostra os names necessgrios que religam a Revolugao ao antigo Regime,
o antigo Regime a. idade media, a idade media a antiguidade, notando, sem
divida, as faltas cometidas e que 6 bom conhecer para se evitar seu retorno,

mas, nio se esquecendo, que seu papel consiste, antes de dais, em
compreender e em explicar, nio em louvar e condenar.

Bem poucos historiadores se elevam, 6 verdade, a este imparcialidade
cientifica. Primeiramente, uns se fazem advogados do passado, maldizendo
cada mudanga que o progresso dos tempos traz e se consumem em lamentos
est6reis sobre o que ele destruiu sem retorno; outros, ao contrario, se fazem
acusadores do passado, apologistas de today as revoltas e de todos as
revolug6es, incapazes de compreender os grander disparates, em sua
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impaci6ncia, de um ideal sempre por vir. O verdadeiro historiador 6 aquele
que, elevando-se acima dos posicionamentos apaixonados e exclusivos:
concilia judo o que h6. de legg.timo no espirito conservador com as exig6ncias
irresistiveis do movimento e do progresso. Ele gabe que a vida e a hist6ria
estgo em perp6tua mudanga; mas que o que mudd 6 sempre uma
transformagao de elementos antigos,jamais uma criagao inteiramente nova
Ele dg is gerag6es presented o vivo sentiments, a consci6ncia profunda da
feliz e necessfria solidariedade que os une em gerag6es anteriores, mas ai
Ices fazendo sentir, ao mesmo tempo, que essay tradig6es, que sio uma
forma hara seguir adiante, tornar-se-iam funestas se quis6ssemos aprisiona-
las, homo em formal imut6veis.

Nossa 6poca, mats que today as outras, 6 pr6pria a este estudo
impartial e simpgtico do passado. As revolug6es que sacudiram e agitaram
o mundo modetno $1zeram desvanecer nas alias o respeito supersticioso e
as venerag6es cegas, mas das t6m feito compreender, ao mesmo tempo,
judo o que o povo perde de forge e de vitalidade quando rompe violentamente

com o passado. No que concerne especialmente a Franca, os acontecimentos
dolorosos que criaram em nossa patna partidos hostis, ligando-se dada um a
uma tradigao hist6rica especial, e aqueles que, mats recentemente.
mutilaram a unidade nacional lentamente criada por s6culos, lembram-nos
o dever de revelar, na alma da nossa nagao, a consci6ncia dela mesma, pele
conhecimento aprofundado de sua hist6ria. ]i por ai, somente, que podemos
compreender o name 16gico que religa todos os perjodos do desenvolvimento
do nosso pals e, mesmo, today as revolug6es: 6 por ai. que todos se sentirio
6llhos do mesmo solo, criangas da mesma raga, ngo desacreditando nenhuma

parte da heranga paternal, todos filhos da velha Franca e, ao mesmo tempo,
todos cidadios da Franca moderns

E assim que a hist6ria, sem $e proper burro o6yefiuo e ozzfro/im qzze
o proueffo que fifa/nos da uerdadee8, trabalha de maneira secrete e segura
para garantir a grandeza da Pgtria ao mesmo tempo em que, tamb6m, para
o progresso do g6nero humano.

so La Popelini6re, Premier Zfure de Zlidde (ie Z{Hlstofre accozzzpZfe, p. 66
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Cha,ries Victor La7\.gtois e Chart,es Seignol,os

O titulo desta obra 6 clara. Entretanto, 6 necessfrio dizer
claramente o que quisemos e o que nio quisemos fazer; pois, sob este mesmo
titulo: "lntrodugao aos estudos hist6ricos", limos muito diferentes ja foram
publicados. . .. .... .. . .:-. u:.',
I''.'-..'"'" Ngo quisemos apresentar, coho W.B. Boycei, um resume da hist6ria
universal pa;a o uso detiniciantef e de pessoas ipressadas

Ng.o quisemos enriquecer de um Romero a literature tgo abundance
daquela a que chamamos, ordinai'iamente, "Filosofia da hist6ria". Pensadores,
que, em sua maioria, nio sio historiadores de profissao, fizeram da hist6ria
o terra de suas meditag6es; procuraram as "similitudes" e as "leis"; alguns
creram descobrir"as leis que presidium o desenvolvimento da humanidade",
e "constituir". assim, "a hist6ria em ci6ncia positiva2". Estas vastas
construg6es abstratas inspiram, nio somente no p6blico, mas, tamb6m, nos
espiritos da elite, uma desconfianga a .prion, que 6 invencfvel

Fustel de Coulanges, diz seu Qltimo bi6grafo, era severo para com a
Filosofia da hist6ria; tinha por eases sistemas a mesma aversio que os
positivistas nutriam pelos conceitos puramente metafisicos. Com ou sem
razio (sem razao, sem d6vida), a Filosofia da hist6ria, n5.o tendo fido
cultivada somente por homens bem informados, prudentes, de intelig6ncia
vigorosa e sa, 6 desconsiderada. Que aqueles que deja duvidam coho

W. B. Boyce, .Introclzzctfon to fhe study o/history, cft;fZ, eccZes£asffcaZ and Zffera/y.

London, 1884, in-8. P..J.-B. B. Buchez, em sua Introduction a la science de I'histoire.
Paris, 1842, 2 vol. in-8.
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aqueles, por outro lada, que dela se interessam -- sejam advertidos: deli nio
trataremos aqui;

N6s nos propomos aqui examinar as condig6es e os procedimentos,
e indicar o cargter e os limited do conhecimento hist(5rico. Cuomo podemos
saber, do passado, o que 6 possivel e o que importa saber? O que 6 um
documento? Como tratar os documentos tends em vista a obra hist6rica? O
que sio os fates hist6ricos? E coma agrupg-los para construir a obra hist6rica?
Quem quer que se ocupe da hist6ria pratica, maid ou memos
inconscientemente, operag6es complicadas de critica e de construgao, de
anflise e de si.ntese. Mas os iniciantes e a maioria das pessoas que jamais
refletiram sobre os principios do m6todo das ci6ncias hist6ricas empregam,
para efetuar estes operag6es, procedimentos instintivos que, nio sendo, em
gerd, procedimentos racionais, nio conduzem, de ordinfrio, a uma verdade
cienti.rica. E, entao, atil conhecer e justinlcar, logicamente, a teoria dos
procedimentos verdadeiramente racionais, assegurada, hde, em algumas
de suas panes, contudo, inacabada em pontos de capital importancia.

Assim, a presente "lntrodugao aos estudos hist6ricos" 6 conhecida
nio homo um resumo dos datos conhecidos, ou como um sistema de id6ias
gerais a respeito da hist6ria universal, mas homo um ensaio sobre o m6todo
das ci6ncias hist6ricas.

Eis porque a cremos oportuna, e eis o espirito no qual resolvemos
escrev6-la

l

Os livros que tratam da metodologia das ci6ncias hist6ricas nio sio
menos numerosos, mas nio gozam de um melhor renome que os livros

A hist6ria das tentativas feitas para compreender e explicar filosoficamente a
hist6ria da humanidade foi empreendida, coma o sabemos, por Robert Flint. R.
Flintj6 deu a lume a hist6ria da Filosfia da hist6ria nos parses de lingua francesa
Historical Philosophy in France and French Belgium and Switzerland
Edinburgh-London, 1893, in-8. -- E o primeiro volume da reedigao desenvolvida em
sua "Histoire de la philosophie de I'histoire en Europe", publicada ha vince e cinco
anon. Compare-se a parte retrospectiva (ou hist6rica) da obra de N. Marselli: la
Scienza della storia, 1. Torino. 1873.
A obra original maid consider6vel que tinha aparecido na Franca desde a publicagao
do repert6rio analitico de R. Flint 6 aquela de P. Lacombe, De I'histoire consid6r6e
comme science. Paris, 1894, in-8. Cf. Revue critique, 1895, 1, p. 132.
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sobre Filosofia da hist6ria. Os especialistas os desconsideram. Resumia uma
opiniao muito difundida o sgbio que, a esse respeito, dizia: "'Voc6 quer escrever
um livro sobre Filologia; raga-nos, entao, uma excelente obra de Filologia
Eu, quando me perguntam: Que 6 a Filologia? responds; 6 ipso o que eu
fago4 ." Ele n5.o cria dizer, e ngo dizia, na verdade, dais que um lugar comum,
o critico que, a respeito de Prdcfs de Za science de Z'hfsfofre, de J. G. Droysen,
assam se exprimia: "Em gerd, os tratados dente g6nero sao, fatalmente, a
um s6 tempo, obscuros e in6teis: obscuros porque nio ha nada de maid vago
que seu objeto; inQteis porque pode-se se tamar historiador sem se preocupar
com os principios da metodologia hist6rica que t6m a pretensao de export. -
Os argumentos destes advers6rios da metodologia parecem bastante cortes
Elem retomam as proposig6es seguintes: na verdade, existem pessoas que
praticam manifestamente os bons m6todos e que sio reconhecidas por todo
mundo homo eruditas ou como historiadores de primeira ordem, sem terem
jamais estudado os principios do m6todo; reciprocamente, nio se v6 maid
que aqueles 16gicos que escreveram sobre a teoria do m6todo adquirirem,
da autoridade que dai adv6m, coco eruditos ou homo historiadores, uma
superioridade na area, ngo importa qual seja. Alguns s5.o, mesmo,
notoriamente eruditos. ou. historiadores completamente impotentes ou
medfocres. At6 aqua, nada de extraordinfrio. Antes de realizarem pesquisas
originais, quimicos, matemfticos e cientistas de outras areas estudam a
peoria dos m6todos em suas respectivas ci6ncias? A critics hist6rical Mas, o
melhor meio de aprend6-la 6 praticg-laos Espremamos, por outro lado, os
escritos que existem sobre o m6todo hist6rico, mesmo os maid recentes,

Z?eoue crfffqzze d'hfsfofre et de Zfttdratzzre, 1892, 1, p. 164.
/bfdem, 1888, 11, p. 295. -- Cf. Ze Moyer .z4ge, X (1897), p. 91 : "Estes livros (os

tratados de m6todo hist6rico) sio pouco lidos por aqueles para os quaid poderiam
ser item s, ou deja, os amadores que ocupam deus lazeres em fazed pesquisas hist6ricas;
e quanto aos eruditos de profissao, 6 com as lig6es dos mestres que aprenderam a
conhecer os instrumentos de trabalho e a maneira pda qual deja se servem, sem
contar que o m6todo hist6rico 6 o mesmo que aquele das outras ci6ncias de observagao,
e pode-se dizer, em algumas palavras, no que ele consists...
; E. sem divide, em virtude do pHncipio de que o m6todo hi$t6rico s6 pode ser
ensinado pele exemplo que L. Maria, ngo sem prazer, intitulou "torso pratfco df
metodoZogfa deZZa sforfa ;, uma dissertaggo sabre um panto particular da hist6ria da
cidade de Fermo. Ver: Archfufo deZZa Socked romana df storfa pdfrfa, Xl11 (1890), p
21 1
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aqueles de J.G. Droysen, de E. A. Freeman, de A. Tardif. de U. Chevalier,
etc. : nio extrairemos, na verdade, id6ias claus, mas t5.o somente verdades
evidentes por das mesmas, verdades de La Palice:

Reconhecemos de bom grade que, neste modo de ver, nem judo 6
falco. - A imensa maioria dos escritos sobre o m6todo de investigagao em
Hist6ria e sobre a arte de escrev6-la -- o que se obama na Alemanha e na
Inglaterra .Hfsforff -- 6 superficial, ins:ipida, ilegivel, a16m de ridicula8. Os
antigos, aqueles que s5.o anteriores ao s6culo XIX, analisados com liberdade

Ver a resenha do op6sculo de E. A. Freeman, The methods o/'hfstorfcaZ sfzzd#, na
Revue critique, 1887, 1, p. 376. Este op6sculo, diz o critics, 6 banal e vazio. V6-se "que
a hist6ria nio 6 um estudo tanto natural quanto vio coma pensa o povo, que ela
tinge sodas as ci6ncias e que o historiador, verdadeiramente digno dente nome:
deveria judo saber; que a certeza hist6rica 6 impossivel de se obter, e que, para deli
se achegar o maid pr6ximo possivel, 6 necess6rio recorrer sem cessar is fontes
originais; que 6 necessgrio conhecer e praticar os melhores dentre os historiadores
modernos, mas sem jamais perder de vista que des escreveram em relagao is
palavras que pregaram. E eis judo". Conclus6o: Freeman "Sem d6vida ensinava
melhor o m6todo hist6rico pda pratica, visto nio ter fido bem sucedido pda teoria
Cf. .Bouuard et Pdcuchef, de G. Flaubert. Trata-se de doin imbecis, que, entre outros
proUetos, desenvolveram aquele de escrever a hist6ria. Para ajuda-los, um de deus
amigos Ihes envia (p.156) "regras de critica tirades do Curse de Danou ", a saber:
;sitar homo prove o testemunho das massas, 6 ter mgs provas ; pois, das nio
existem para afirmar ou negar o que procuramos. -- Rqjeitar as coisas impossiveis
razed ver a Pausfnias a pedra engolida por Saturno. -- E necessfrio levar em conte
a habilidade dos falsgrios, o interesse dos apologistas e dos caluniadores." A obra
de Daunou cont6m uma quantidade de truismos tio patentes e maid c6micos ainda
do que estes
8 R. Flint (o. c., p. 15) se felicity de nio ter para estudar a literatura da .Historic, pois

a very large portion of it is so trivial and super$1cial that it can hardly ever have
been of use even to persons of the humblest capacity, and may certainly now be
safely consigned to kindly oblivion". Contudo, R. Flint deu, em seu livro, uma lista
sumfria dos principais monumentos desta literatura nos parses de lingual francesa
desde a origem. Uma percepgao mais gerd e maid completa (mesmo que muito
sumaria, ainda) delta literatura em todos os parses 6 fornecida pelo .Lehrbuch der
historichen .IWethode, de E. Bemheim (Leipzig, 1894, in-8), p. 143 e seguintes. -- Flint
(que tomou cantata com algumas obras desconhecidas por Bernheim) deteve-se no
ano de 1893. Bernheim. no ano de 1894. Desde 1889 encontra-se nos Jahresberfchfe
der GeschfchfswfssenschaHf uma resenha peri6dica dos escritos recentes sabre o
m6todo hist6rico.
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por P.-C.-Daunou, no tomo Vll de seu Cours d%fzzdes hfstorfques9, sio quake
todos dimples tratados de ret6rica, cuja ret6rica 6 ultrapassada, onde se
discute com gravidade os maid divertidos problemas:'. Daunou ridiculariza-
os jocosamente, mas nio fez demonstrar maid que bom denso em sua obra
monumental, que, hole, nio parece pouco mellor e nio 6, certamente, mats
6til que as produg6es antigas::. Quanto aos modernos, 6 bem verdade que
nem todos souberam evitar os doin perigosos obstgculos dente g6nero: O
Grzzndrfss der .Hfsforff, de J. G. Droysen, traduzido em frances sob o titulo
Prdcfs de Za science de Z'hfsfofre (Paris, 1888, in-8), 6 pesado, pedante e confuso

para a16m do que possamos imaginariz. Freeman, Tardiff e Chevalier nio
dizem nada que ngo sqja elementar e previsto. V6-se, ainda, deus 6mulos
discutirem, a perder de vista, quest6es est6reis. Se a hist6ria 6 uma arte ou
uma ci6ncia, quaid sio os deveres da hist6ria, para que serve a hist6ria, etc

Por outdo lado, 6 uma observagao incontestavelmente exata que quake
todos os eruditos e quase todos os historiadores atuais sejam, do ponto de

O togo Vll foi publicado em 1844. Mas o c61ebre Curio de Daunou foi professado no
Collage de France de 1819 a 1830

Os italianos da Renascenga (Mylaeus, Francesco Patrizi, etc.), e os autores dos
doin 61timos s6culos depois deles $e indagavam sabre quaid elam as relag6es da
hist6ria com a dia16tica e com a ret6rica ; interessando-se em saber a quantas leis
o g6nero hist6rico este assujeitado; se 6 convenience que o historiador relate as
traig6es, os atom de covardia, os crimes, as desordens, se a hist6ria pode acomodar-
se em um outro g6nero que nio o sublime, etc. -- Os 6nicos livros sabre .Historic
publicados antes do s6culo XIX, que acusam um esforgo original em abordar os
verdadeiros problemas sio aqueles de Leglent du Frsnoy (.ZI/dthode pozzr dfudfer
Z'hfstofre. Paris. 1713) e de J. M. Chladenius (AZZgemefne Geschfchtswfssenscha7?,

Leipzig, 1752). O de Chladenius foi citado por E. Bernheim (o. c., p. 166).
Nem sempre se deu prove de bom senso, pois, 16-se no Cozzrs d'gtzzdes hfstorfques

(Vl1, I.. 105), a respeito do tratado .De Z'hfstofre, publicado em 1670 por L. Moyne,
obra muito 6'aca, para ngo dizer mais nada, onde tragos de senilidade sio visiveis
Ng.o pretendo, a este respeito, adotar today as maximal, todos os preceitos que

este tratado graz consign; mas creio que, depois daquele de Luciano, 6 o melhor que
encontramos; e duvido muito que, entre aqueles que nos malta conhecer se encontre
algum no mesmo grau de filosofia e de originalidade". P. H. Ch6rot julgou dais
moderadamente o .De Z'hfsfofre, em seu Efzzde star Za t;ie ef Zes aut;res dzz P. .Le .ll/pyne,
Paris, 1887, in-8, p. 406 e seguintes
2 E. Bernheim declarou, entretanto (o. c. , p. 177), que este op6sculo 6 o 6nico, a seu

ver, que "auf der jetzigen Hehe der Wissenschaft steht'
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vista do m6todo, autodidatas, formados unicamente pda prftica ou pda
imitagao e a freqti6ncia aos mestres anteriores

Mas, por mais que muitos escritos sobre os principios do m6todo
justifiquem a desconfianga geralmente professada pelos escritos delta esp6cie,
e que a maioria das pessoas do keio tenham podido se dispensar, sem
inconvenientes aparentes, de ter uma reflex5.o sabre o m6todo hist6rico, 6
excessive, do nosso ponto de vista, concluir que os eruditos e os historiadores
(sobretudo os futuros eruditos e os futuros historiadores) nio tenham
nenhuma necessidade de dar conta dos procedimentos do trabalho hist6rico.
- Na verdade, a literatura metodo16gica ng.o 6 inteiramente sem valor: ela
formou, lentamente, um tesouro de fnas observag6es e de regras precisas,
sugeridas pda experi6ncia, que nio sio do simpler senso comumn. E, se
existem pessoas que, por um dom da natureza, raciocinam sempre bem,
sem terem aprendido a raciocinar, serf fhcil opor a estas exceg6es os cason
inumer6veis onde a ignorancia da 16gica, o emprego de procedimentos
irracionais, a aus6ncia de reftexgo sobre as condig6es de anglise e de sintese
em hist6ria, t6m viciado os trabalhos dos eruditos e dos historiadores

Na realidade, a hist6ria 6, sem d6vida, a discipline em que 6 maid
necessfrio que os trabalhadores tenham uma consci6ncia clara do m6todo
dos quaid se served. A razio 6 que em hist6ria os procedimentos do trabalho
instintivo ngo sao, nio precisariamos quito o repetir, procedimentos
racionais; 6 necess6.rio, entao, uma preparagao para a des resistir. Por
outro lado, os procedimentos racionais para que se atinja os conhecimentos
hist6ricos diferem t5.o fortemente dos procedimentos de today as outras
ci6ncias, que 6 necess6.rio a{ se aperceber de caracteHsticas excepcionais
para se defender da tentagao de aplicar a hist6ria os m6todos das ci6ncias ja
constituildas. Pode-se explicar, assim, porque os matemfticos e os quimicos
podem prescindir, maid facilmente que os historiadores, de uma "introdug5.o '
aos deus estudos.

N5.o 6 o faso de se insistir, em demasia, sobre a utilidade da
metodologia hist6rica; pois 6 evidente que, a pouch, isso jf foi constatado.
Mas 6 necess6rio explicar os motivos que nos levaram a compor a presente

R. Flint disse muito bem (o. c., p. 15): " The course of Historic has been, on the
whole, one of advance 6om commonplace reflection on history towards a philosophical
comprehension of the conditions and processes on which the formation of historical
science depends.
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obra. -- Desde cinqtienta anon, um grande nQmero de homens inteligentes e
sinceros refletiu sabre o m6todo das ci6ncias hist6ricas; naturalmente, conta-
se entre des muitos historiadores, professores universitarios, quito mats
habilitados que outros para conhecer as necessidades intelectuais dosjovens,
mas, tamb6m, 16gicos de pro6issao e, mesmo, romancistas. Fustel de
Coulanges deixou, na Universidade de Paris, uma tradigao a este respeito:
ele se esforgava, diziam muitosi', em reduzir a f ormulas muito precisas as

regras do m6todo...; a deus olhos n5.o havia nada maid urgente que ensinar
aos estudiosos do keio coma chegar a verdade". Entre estes homens, alguns,
homo Renanis. se contentaram em enunciar, a respeito, breves observag6es
em suns obras gerais, ou em deus manuscritos de circunst6nciai6. Outros,
coma Fustel de Coulanges, Freeman, Droysen, Lorenz, Stubbs, de Smedt,
von P:nugk-Harttung, etc., expuseram, em deus op6sculos especiais, deus
pensamentos a respeito. H6. grande quantidade de hvros, "aulas inaugurais",
"discursos acad6micos" e artigos de revista publicados em todos parses, maid
particularmente na Franca, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos
e na Italia, sobre a metodologia em seu conjunto e sobre suas diversas
panes. Serif, sem dllvida, um trabalho anil coordenar as observag6es dispersas
e perdidas em volumes e brochures. Mas esse trabalho sedutor nio 6 maid
necessfrio Cazer: ele ja foi feito, em grande medida. Ernest Bernheim,
professor na Universidade de Greifswald, debrugou-setcom grande proveito,
sobre quake todos os escritos modernos sobre o m6todo hist6rico; ele agrupou
em quadros c6modos, e, em grande parte, novos, grande.quantidade. de
considerag6es e refer6ncias selecionadas. Seu .Lehrbuch der hfsforischen.

P. Guiraud. na .Reutze des .Deux .IVondes, I ' de margo de 1896, p. 75
i5 E. Renan fez algumas das maid justas e maid cortes considerag6es que tinham
fido feitas sabre as ci6ncias hist6ricas em seu .L{Auenfr de Za science (Paris, 1890,
in-8), cscrito em 1848

Algumas das observag6es maid engenhosas, maid t6picas e de car6ter maid gerd
sabre o m6todo das ci6ncias hist6ricas foram formuladas at6 aqua nio em livros de
metodologia, mas em revistas --
das quaid a .Revue critique d'hlsfofre et de Zfttdrafure 6 sintom6tica -- consagradas a
cHtica de livros novos
de hist6ria e de erudigao. If um exercicio extremamente salutar percorrer a colegao
da .Revue critique,
fundada em Paris, em 1867, "para impor o respeito do m6todo, para acabar com os
maus livros, para reprimir os desvarios e o trabalho instil
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]Wefhode (Leipzig, 1894, in-8):v condensa, a maneira dos fzhrblZcher alemg.es,
a literature especial do assunto que trata. - Nio temos a intengao de
recomegar o que ele tio bem soube fazer. -- Mas pareceu-nos que nem tudo
foi dito, apes laboriosa e sgbia compilagao. Primeiramente, Bernheim trata,
amplamente, de problemas meta6sicos, que cremos desprovidos de interesse.
Em seguida, ha a considerar que, embora racional a doutrina do .Lehrbuch,
feta-the vigor e originalidade. Enfim, o .Lehrbuch nio se volta para o grande
p6blico; permanece inacessivel (deja pda lingua, sda pda forma) a imensa
maioria do pablico 6'anc6s. lsso basta para justificar nossa proposta de
escrever a presente obra ao inv6s de recomendar, simplesmente, a obra de
Bernheim18.

11

Este "lntrodugao aos estudos hist6ricos" ngo tem a pretensao de
ser, como o fehrbuch der hfsforfschezz .ZWefhode, um tratado de metodologia
hist6ricai9. E um esbogo sumfrio. N6s o iniciamos no inicio do ano letivo de
1896-1897, com o objetivo de advertir os novos estudantes da Sorbonne do
que os estudos hist6ricos s5.o e devem ser.

Constatamos, desde ha muito, pda experi6ncia, a urgente necessidade
de esclarecimentos delta esp6cie. A maioria daqueles que se engajam na
carreira da hist6ria, na verdade, fazem-no sem saber por que; sem se
perguntaremjamais se sio aptos aos trabalhos hist6ricos, dos quaid ignoram,
freatientemente. at6 a natureza. Primeiramente, decidem escolher a carreira
de hist6ria pelos motivos dais futeis, ora porque obtiveram bom desempenho
em hist6ria no colegial20, ora porque atribuem is coisas do passado uma
esp6cie de atragao romfntica que, segundo alguns, decidiu a vocagao de

A primeira edigao do .Lehr6zzch 6 de 1859.
'; O que foi publicado de melhor at6 aqua, em frances, sobre o m6todo hist6rico, 6
uma brochura de Ch. V. Monet, a Science de Z'hfsfolre, Paris, 1894, in-8 de 88p.
Extraido do tomo XX da Grande .EnqfcZopddfe.
9 Um de n6s (Seignobos), prop6e-se publican, mats tarde, um Tratado completo de

metodologia hist6rica, desde que baja p6blico para este g6nero de obra.
N5.o saberia afirmar certamente que os estud6s de hist6ria, tal como os praticamos

no liceu, nio sup6em as mesmas aptid6es que os estudos hist6ricos trig homo os
praticamos na Universidade e na vida. -- Julien Havet, que se dedica, mats tarde,
aos estudos hist6ricos (criticos), achava-os fastidiosos no liceu. "B, creio, diz L.
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Augustin Thierry; i.s vezes tamb6m porque t6m a ilusio de que a hist6ria 6
um discipline relativamente facil. Importa, seguramente, que estas vocag6es
impensadas sejam o mats rgpido possivel esclarecidas, e postal a prove.

Tends feith, a jovens, uma s6rie de confer6ncias coma "lntrodugao
aos estudos hist6ricos", pensamos que, com alguma revisao, estas
confer6ncias poderiam ser aproveitadas por outros com a mesma finalidade.
Os eruditos e os historiadores de profissao, sem d6vida, nada aprenderao;
mas se des aqui encontrarem somente um tema para reflex6es pessoais
sobre hgbitos que alguns dentre des praticam de uma maneira mecanica,
ja teri valido a pena. Quanto ao pablico, que 16 as obras dos historiadores,
nio seria pertinente desdar que saiba como estas obras foram feitas, afim
de mellor aproveita-las e melhorjulga-las

N6s nio nos voltamos, pois, somente, homo Bernheim, aos
especialistas presented e futuros, mas, ainda, ao pablico que se interessa
pda hist6ria. lsso obrigou-nos a sermon concisos, claros e, tamb6m, o menos
t6cnicos poss:fvel. Mas, nesses castes, quando se 6 conciso e clara, parece-se,
freqUentemente, superficial, banal ou obscuro, tal 6, homo o vimos acima, a
vergonhosa alternativa da qual somos ameagados. -- Sem dissimularmos a
dificuldade, sem cr6-la insupergvel, ensaiamos dizer, claramente, o que
tinhamos a dizer.

A primeira metade do livro foi redigida por Ch. V. Langlois, a segundo
por Ch. Seignobos; mas os dois colaboradores se ajudaram constantemente,
resolvendo, de comum acordo, os problemas examinadoszi.

Paris, agosto de 1897

Havet, que o ensino de hist6ria (nos liceus) nio 6 organizado para alimentar
suficientemente o espfrito cientifico... De todos os estudos compreendidos no
progra'na dos liceus, o de hist6ria 6 o dnico que ngo chama o aluno ao controle
permanente. Quando ele aprende latim e alemao, dada fuse de uma versio 6 a
ocasigo de verificar uma dezena de regras. Nos diversos ramos da matem6tica, os
resultados nio sio jamais separados de suas demonstrag6es ; os probZemas, por
outro lado, obrigam o aluno a repensar tudo por si mesmo. Onde estgo os problemas:
emllist6ria, e que alunojfexperimentou, porseupr6prio esforgo, procurar ver claramente
o encadeamento dos datos?" (BfbZfoth qzze de Z .Ecole des charles, 1896, p. 84).
z: M. Langlois escreveu o livro 1, o livro ll at6 o capjtulo VI, o ap6ncdice ll e o presente

pref acid.; Seignobos, o fim do livro 11, o livro 111 e o ap6ncie 1. 0 capitulo I do livro ll,

o capftuloV do livro 111 e a conclusio foram redigidos conjuntamente.
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O pequeno livro de Langlois e Seignobos 6 destinado aos estudantes
de hist6riat. Muitos mestres, ou quali$1cados homo this, ganhariam em dele
tirar proveito; assim como, tamb6m, todos aqueles que, sem serem
necessariamente historiadores, empregam o m6todo hist6rico.

O conhecimento hist6rico ngo tem outra caracteristica que nio aquela
de ser um conhecimento indireto; os sentidos do observador atingem ngo o
proprio fen6meno estudado, mas somente tragos deste fen6meno. O
conhecimento hist6rico 6, ent5.o, empregado nas pr6prias ci6ncias da
natureza, today as vezes que o fen6meno acontece e nio pode se reproduzir
(transformag6es geo16gicas) ou nio este ao alcance da observagao do sfbio
(eclipse visivel somente em um outro pals); mas n8o deixa de ser, ai,
exceptional. Ele 6, ao contrario, a regra, e a observagao imediata, a excegao
nas ci6ncias morals, nas ci6ncias sociais, onde se trata, o maid
heqtientemente, de fen6menos que nio sio evocfveis a. vontade (os datos
ng.o se reproduzem maid que uma vez entram nessa categoria): ou nio sao,
praticamente, observgveis pelo individuo. O conhecimento destes fates,
subtraidos a, observagao pelo tempo ou peso espago 6, entao, o resultado de
uma operagao intelectual, de um raciocinio constru:ido sabre os tragos
conhecidos destes fates, chamados documentos. E em virtude dos fates o
maid freqiientemente estudados por este procedimento serem datos passados?
e fb.tos passados da vida da humanidade, que este modo de conhecimento foi

J. Ch V. Langlois e Ch. Seignobos, .Introduction aux dtudes hfstorfques:
Hachette et Cie, 1898, I vol. in 16, XVl11 - 308 P
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especialmente nominado hist6rico, sendo a hist6ria o estudo do passado da
humanidade.

A anglise dos diversos raciocinios necessfrios para conduzir
rigorosamente do documento ao cato pesquisado, e a critica de sua legitimidade
e de seu valor formam a segundo parte da obra de Langlois e Seignobos. A
primeira parte, consagrada a heuristica, ou m6todo de pesquisa dos
documentos, e a questao das ci6ncias auxiliares da hist6ria concerne,
especialmente, ao historiador de profissao, e n&o 6 citada aqui maid que
para lembranga. - O documento 6 muito raramente um trago material do
cato, ligado a ele por leis $sicas conhecidas (carve.o calcinado e togo); 6, em
gerd, de natureza psico16gica, nesse sentido, que um espirito humana, ao
menos, e n'eqtientemente muitos, interv6m entre o cato e n6s para dele
tirar, intencionalmente ou nao, o trago que possuimos; todos os documentos
escritos sio delta esp6cie. - Diante de um documento escrito, 6 necessario,
primeiramente, se indagar se a forma a{ presente 6 correta, exata, completa,
em uma palavra, se ela 6 id6ntica a forma de origem; um trabalho 6,
freqtientemente, necessfrio para restabelecer este dltimo (cr:inca de
restituigao). Na seqti6ncia, qual 6 a origem, a autenticidade, etc? A16m da
s6rie de problemas que constituia critica de proveni6ncia. Com a classificagao
das fontes que as coroam, estes dual critical formam a critica externa ou, a
critica da erudigao. - Mas, com a determinagao do texto e da origem, a
tarefa da critics nio este. inteiramente concluida : uma critica interna, muito
freqtientemente esquecida, ou mesmo negligenciada, faz-se necessfrio. E
necessgrio se indagar o que o autos quid dizer, no sentido literal e no sentido
real (critica de interpretagao), e, na seqti6ncia, se ele acreditava no que
dizia(crftica de sinceridade), enfim, se ele ngo se enganou ou quid nos enganar
(critica de exatidio). -- Todd este trabalho critics 6 complicado e di$cil. As
ci6ncias da natureza nio sgo isentas, mas into nelas 6 maid simpli$1cado:
nenhum s6bio veriHlcou pessoalmente today as proposig6es de sua ci6ncia,
mas, quando se reports is observag6es dos outros, 6 somente is observag6es
de sfbios competentes, feitas segundo um m6todo definido; a possibilidade
de um controle 6, de rests, um estimulante eficaz para a honestidade e para
o valor da observagao. Nas ci6ncias morais e hist6ricas, a regra, pode-se
dizer, 6 que as observag6es recolhidas nos documentos existentes sham
feitas sem m6todo e por homens que nio tenham consci6ncia ou ngo tenham
inquietagao para realizarem o trabalho cienti$ico. -- Uma critica rigorosa 6
indispensgvel, - ela tem, tanto maid, necessidade de ser recomendada,
aprendida e praticada com afinco, vista que a credulidade, ajudada, ainda,
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pda preguiga humana, 6 a 6nica inclinagao espontanea. E muito ruim nlar-
se a uma sorte de instinto: "0 instinto natural de um homem langado a.
aqua 6 de fazer tudo o que 6 necessgrio para se afogar"2.

Coda uma dessas critical reconhecidamente necess6.das, critica de
restituigg.o, critics de proveni6ncia, classificagao critica das fontes, critica
de interpretagao, critica negative da sinceridade e da exatidg.o, 6 objeto de
um capitulo tio substancial de fundo quanto de forma. Serra trair duplamente
os autores dar aqui um resume de sua obra: serra deja. retirar o atrativo que
a envolve, o carfter concreto, pitoresco, freqaentemente picante da
exposigao, e a riqueza dos numerosos exemplos ; e seria, tamb6m, diminuir
sua utilidade e seu valor, pois, o enunciado abstrato dos principios gerais e
n'eqtientemente conhecidos ou pressentidos serif, de bom grado, Lido homo
banal ; mas o detalhe preciso das obrigag6es que carregam, das dOvidas que
suscitam, das operag6es que permitem e daquelas que condenam 6, mats
geralmente, o que muitos historiadores nio tem consci6ncia, ignoram ou
desconhecem: 6justamente este detalhe que, analisado e descrito aqui com
uma precisao e uma sofisticagao notfveis de observagao psico16gica e de
reflexio filos6fica, faz o trabalho originate merit6rio, digno de ser adquirido
O capitulo da metodologia clfssica, intitulado "a critica do testemunho '
(expressao muito inexata, tomada de um infeliz empr6stimo da linguagem
judiciaria, visto desviar os historiadores do caminho desejado) 6 original.
Nio se tinha visto kinda, segundo meus conhecimentos, tio clara e
seguramente evidenciar a natureza psico16gica do conhecimento hist6rico,
a grosseria de deus procedimentos, tio igual quanto a grosseria dos datos
ordinariamente estudados por ela, e a incerteza met6dica de deus resultados,
sobretudo quando se baseiam nio sobre "concepg6es", mas sobre
:a6lrmag6es'

Mas a anflise nio basta para constituir a hist(aria ; uma s6rie de
operag6es sint6ticas sio necessfrias para organizer em um corpo cientifico
os datos isolados, resultantes do estudo dos documentos. O terceiro livro da
presente obra a ipso 6 consagrado. -- Os datos hist6ricos nio parecem, de
nenhum modo, aos datos estudados pdas ci6ncias da natureza: representando
fen6menos naturais muito diversos, sg.o ofertas em graus de generalidade
muito diferentes, s5.o localizados no tempo e no espago, sao, 6eqtientemente,
notados de um coeficiente de probabilidade. Sobretudo, n&o ha, em hist6ria,

2 Cf. lvi, p. 49
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objetos reais submetidos a uma observagao verdadeira. Os datos hist6ricos,
ou bem s3.o ceres viventes ou bem s5.o objetos materiais que, conhecidos

por documentos, nio sao, para n6s, maid que representag6es intelectuais;
ou, maid precisamente, imaginativas; ou, atom humanos que somos obrigados
a representar a nossa imagem e daqueles que conhecemos; ou, motives e
concepg6es destes homens que representamos junto aos autores, juntos a
um terceiro ou junto de n6s mesmos. Os datos hist6ricos s5.o, unicamente,
datos imaginados; a hist6ria 6, essencialmente, subjetiva. Para que ela tenha
alguma realidade, contudo, e algum fundamento, 6 necessfrio que a
humanidade passada tenha fido parecida a. humanidade atual: 6 o postulado
de today as ci6ncias documents,Tins. Os termos por onde se exprimem os
datos da vida humana e social n5.o t6m sentido mais que nesta condigao, e,
portanto, pods-se observar como des s5.o vagos e mal definidos. "datos que
nio vimos, descritos em termos que nio nos permitem represents-1os
exatamente, eis os dados da hist6ria3. Ora, as descrig6es as maid detalhadas
sgo sempre incompletas: homo preencher suas lacunas senio com o presente
que conhecemos? Mas, homo descobrir e respeitar ao mesmo tempo a
diferenga do passado e do presente que 6, justamente, o objeto da hist6ria?
f, assim, um trabalho de corregao progressive da imagem primeiramente
formada que, perseguida metodicamente, torna-se a pr6pria obra do
historiador. iE necessgrio partir dos dados gerais comuns para a humanidade,
e os especializar pouco a pouco para enderegar uma esp6cie de questionario
aplicado ao passado estudado.

A necessidade de limitar uma pesquisa no caos dos datos hist6ricos
obriga a operas uma classificagao em grupos possiveis. Se quisermos
ultrapassar o procedimento grosseiro que fez a classi6lcagao unicamente
baseada em condig6es exteriores de tempo e de local, o problema 6 di6cil e
ainda mal resolvido. Propomos aqui uma classificagao fundada sobre a
natureza das condig6es e das manifestag6es da atividade, da qual aqui estgo
os grander tragos: condig6es materiais: estudo dos corpos, estudo do meio, -
hfbitos intelectuais (nao obrigat6rios): li.ngua, antes, ci6ncias, filosofia e
moral, religiao, costumes materials (nao obrigat6rios): vida material, vida
privada, - costumes econ6micos: produgao, transformagg.o, transported e
ind6strias, com6rcio, repartigao, - instituig6es sociais: fam:ilya, educagao e
instrugao, classes sociais, - instituig6es p6blicas (obrigar6rias): instituig6es

Cf. lvi, p. 190.a' Cf. lvi, pp. 205-206
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political, instituig6es eclesiasticas, instituig6es internacionais. Etta
classificagao se combine com aquela exterior para format seg6es crono16gicas,
geogrfficas ou nacionais; a ordem de organizagao dos datos, que pode ser
crono16gica, geogrffica ou 16gica, ou (um pouco maid forgadamente) mista,
depende do assunto e das circunstfncias. Os datos individuais e particulares
nio podem ser negligenciados em proveito dos fatos gerais, ao passo que
des t6m uma influ6ncia: "Em um quadro reduzido aos datos da vida politica,
nio haveria lugar para a vit6ria de Farsalia, ou para a tomada da Bastilha,
datos acidentais e passageiros, mas sem os quais a hist6ria das instituig6es
de Roma ou da Franca nio serif inteligfvel4". Existem numerosas
preocupag6es a serem tomadas no estudo dos "hfbitos" e das dificuldades
especiais para coda ordem entre des. Nio basta dizer da construgao de um
estado de sociedade, 6 necess6.rio aperceber-se de sua evolugao. Mas uma
hist6ria gerd permanece indispens6vel para recolher os datos Unicom dos
quaid a evolugao nio pode se dispenser para determinar as conjunturas, os
acasos por onde os sentidos encontram diversas ordens de datos estudados;
na verdade, ela permanece confundida com uma hist6ria politica

O lugar dos datos tirados dos documentos nesses quadros revela, em
gerd, imediatamente, consider6veis lacunas. Somente o raciocinio pode
ensaiar combats-las. Pode ser negativo: do si16ncio dos documentos, conclui-
se que tal cato nio existiu; ipso nio 6 maid que verdadeiramente legitimo se
o cato roma-se. na verdade, inconfundivel de ser notado nos documentos
que possuimos. O conhecimento pode ser positivo: de um fate (ou da aus6ncia
de um cato relatado por um documento) conclui-se um outro cato (ou a
aus6ncia de um outro cato); ipso ng.o 6 mais que legitimo se a maioria gerd,
por onde o name 6 estabelecido entre os doin datos, 6 fundamentada, e se a
minoria, a exist6ncia do primeiro rata, 6 exata. Em todo casa, o conhecimento
deve sempre ser consciente, e ser dado ao p6blico pelo que ele 6

Se supus6ssemos classificados e estabelecidos da mellor maneira
todos os datos que podemos conhecer, a obra hist6rica poderia ser dada homo
acabada? E um escrapulo conceb:ivel neste ponto ngo querer fazed uma
escolha, forgosamente subjetiva, entre os grandes datos e os "pequenos datos'
Mas, praticamente, 6 imposs:ivel chegar a ipso. A ci6ncia 6, por ess6ncia,
uma obra de economia, consistindo "em recolher lentamente uma quantidade

C£ la, PP. 205-206
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de datos detalhados e os condenser em formulas fluidas e incontestfveiss". A
hist6ria deve, primeiramente, como today as ci6ncias da vida, exprimir os
datos ricos de detalhe em formulas descritivas. A dificuldade 6 se entregar
ao laconismo sem renunciar a precisao. Estes formulas devem exprimir o
carater, o entendimento, a duragao dos datos, sejam des gerais, ou habitos,
sejam 6nicos, ou acontecimentos. Mas das nio devem ser mats que
qualitativas; para a determinagao da quantidade, recorre-se, com uma certeza
decrescente, a medida, a enumeragao, a. avaliagao, a quantificagao e, ennim,
a uma generalizagao n'eqtientemente mal fundada. -- Mas, as formulas
descritivas obtidas permanecem, ainda, por serem lidas por formulas de
conjunto, com a pr6via precaugao de determinar o valor varig.vel dos
resultados. Este conjunto de instituig6es, de grupos humanos, de
acontecimentos, nio podendo ser fundidos uns aos outros, pode ser objeto
de comparag6es, deja segundo as categorias de datos especiais (lingual,
religi6es, antes comparadas), deja segundo os grupos concretos de indiv:iduos
(aqui, n5,o nos assentamos, ainda, sobre o objeto de estudo). Os datos
simultfneos ligados entre si, o proprio consenso, tem necessidade de ser
explicado. Etta pesquisa das causal 6 muito diflcil quando renunciamos a
explicagao providencial, ou is explicag6es metaffsicas ainda correntes(a
teoria do progresso, por exemplo), que ngo tem muito valor de um ponto de
vista estritamente cientf6ico. Propomos transpor a hist6ria o m6todo das
ci6ncias naturais, o m6todo comparative, mas as tentativas feitas tiveram a
infelicidade de "operas sobre nog6es abstratas, em parte arbitrgrias, por
vezes, mesmo, sobre aproximag6es de palavras sem conhecer o conjunto de
condig6es onde sio produzidos estes fatos6". O conhecimento completo deste
conjunto de condig6es 6 maid ou menos impossivel em hist6ria, e, portanto,
a determinagao de uma causa o exigiria. O melhor e o maid conhecido, em
puma, s5.o, ainda, as causes acidentais, os acontecimentos. Em todo caso, a
pesquisa das causal dos fates gerais procederg., sempre, por analogia com o
presente; ela deve, seriamente, para atingir as causal, tanto da solidariedade
quanto da evolugao, remontar hgbitos sociais at6 os homens, individuos
pensantes e atores sociais, ser capaz de evoluir, o que 6 a Qnica realidade
concreta. E o Him ideal da construgao hist6rica.

Cf. lvi, p. 228
Cf. lvi, p. 252
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Preceitos sobre a exposigao hist6rica sao, ainda, necessgrios: a
hist6ria "literfria". sob suns diversas formas e seus diversos graus, 6
rigorosamente condenada. Os procedimentos da Union exposigao a
recomendar, da exposing.o cientifica, sda monografica, sda maid gerd, sao,
na seaQ6ncia, muito claramente descritos. -- Para concluir, a hist6ria nio 6
um vgo trabalho de esp:into; se ela nio 6, neste ponte, capaz de fornecer
preceitos prgticos, ela tem a utilidade de fazed compreender o presente, e,
ainda, de toniar possivel a constituigao das ci6ncias sociais, mas, sobretudo,
ela 6 um excelente instrumento de culture intelectual.

Este breve resumo da terceira parte do livro de Langlois e Seignobos
(este parte foi, diz-nos uma nota da introdugao, escrita por Seignobos) basta,
penso, para mostrar que o livro 6 uma obra muito interessante para os
soci61ogos. -- O problema, contudo, 6 uma esp6cie de desconfianga para os
termos, as nog6es, os questionamentos usuais na metodologia feith por
fi16sofos ou soci61ogos. -- O que Seignobos champ "habito", este bem pr6ximo
de ser o que muitos entendem por fen6meno social; o epiteto de social Ihe
serve exclusivamente de rubrica para agrupar a familia, a educagao e as
classes sociais. assim como os usos da vida material e da vida privada sio
chamados "comunidades materiais", a lingua, a religiao, etc., agrupados sob
o titulo de "hgbitos intelectuais"; Espanta que o terms lei, sobretudo, aquele
de "lei emp:inca" no sentido feliz que define Mill, nio venha designer nog6es
inteiramente vizinhas. O vocabulfrio pessoal nio desconsidera em nada a
intelig6ncia do livro, visto ser clara e O'ancamente definido. Mas corresponde
a uma atitude de pehsamento maid profunda, da qual as conseqti6ncias sio

E notfvel que, depois de ter tio bem demonstrado que o
conhecimento hist6rico 6, na verdade, somente um modo de conhecimento,
e ng,o caracteriza, de nenhum modo, uma ci6ncia, o autos raga, na seqti6ncia,
a sintese em torno da nogao de hist6ria ci6ncia. Parece-se considerar que as
cle'ncias do homem e morais sio credoras a hist6ria, sendo, por outdo Indo,
tamb6m constitu:pdas por ela; nesse cano, parece que as ci6ncias, sobretudo
as ci6ncias sociais t6m, simplesmente, o carfter comum de ser n5.o
puramente especulativas e construtivas, mas comparativas e hist6ricas, e
que, incapazes de se limitarem ao estudo dos fen6menos presented que Ihes

visiveis
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concernem estudam, cada uma historicamente, estes mesmos fen6menos
no passado. A hist(aria nio 6 nada maid que um procedimento de
conhecimento. As ci6ncias naturais fazem uso, tamb6m, do conhecimento
indireto, deja no tempo, deja no espago. E o agrupamento segundo este
modo de conhecimento 6, antes de tudo, 6til: um viajante da Afhca Central
descreve, por sua vez, a fauna e a flora dos parses que atravessa; um ge61ogo
que descobre um terreno revela os fosseis animais e vegetais ao mesmo
tempo que estuda a rocha. Mas, o agrupamento 6 inteiramente provis6rio
o inico agrupamento cientiflco e definitivo 6 aquele que se funda sobre a
natureza dos fen6menos. As nog6es recolhidas sio classificadas na geologic
propriamente dina, a paleontologia animal, vegetal, na zoologia, na anatomia,
na psicologia, na botanica; deixa se avulgarizagao a hist6ria da terra antes
do dilavio, e as descrig6es da natureza tropical. Por que o processo do
conhecimento seria o principio da uniio das ci6ncias da humanidade muito
maid que nas outras ci6ncias, e nio coma, nestas ci6ncias, a natureza dos
fen6menos? Por que ele se torna o procedimento principal deixa de ser um
simpler procedimento? Por que tradicionalmente os quadros de pesquisa
s5.o assim instituidos este 6 a razio de nisso nio perseverar? Por que o
hgbito desviou nossa curiosidade em todas essay mat6rias e a tornou
aned6tica, conv6m nio reagir, e, neste ponto, esforgar para tornf-la
propriamente dent($1ca? Hg., sem d6vida, etta objeg5.o de que os datos
individuais, os acontecimentos, nio sio de nenhuma forma negligenci6veis
em hist6ria, visto que, sem des, a evolugg.o destes datos abstratos, das
instituig6es, 6, freqtientemente, inexplicgvel. Aqui, kinda, as ci6ncias sociais
nio diferem das ci6ncias naturais maid que pelo grau: o aumento do leito de
um golfo pode, em o transformando em lago, lever a uma evolugao curiosa
dos animais marinhos que permanecem no seu interior; este cato, cientffico
para o ge61ogo, 6 um cato do acaso para o anatomista; o anatomista tem
necessidade de conhecer o que ali se deu, pois ele estuda cientificamente a
evolug5.o das formal animais das quais este "acidente" foia causa
determinante. O n6mero destes acontecimentos contingentes dos quaid
dependeu a produgao de tal ou tal de deus fen6menos 6 maior nas ci6ncias
sociais; mas o papel, do ponto de vista metodo16gico, nio 6 outdo. Uma
discipline especial pode ser aqui necessgria para estabelecer a coletAnea
destes datos individuais, contingentes (ou para serem entendidos coho this
no ponto de vista de dada ci6ncia, bem como possam, des mesmos, serem
determinados), por causa de sua quantidade e da dificuldade de alcanga-los;
mas etta disciplina, teoricamente acess6ria e subordinada, ng.o pode ser
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considerada. ela mesma, homo a ci6ncia principal. Para dizer a verdade, as
palavras podem permanecer as mesmas; pode-se, ai, ter wn interesse prgtico,
administrative ou professional para que alguns grupos continued a portar o
epiteto de hist6ricos. O que imports 6 que o espirito e o ponto de vista ai
spam verdadeiramente cientificos .
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