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Apnpqp\Tear-in

[ZiaP&b 6 a re\vista do Cenuo de Estudos Brasileiros do

IFCH/UNICAMP. Este se constitui num forum de debates e p61o
aglutinador de pesquisadores de diferentes areas de Ci8ncias Humanas

voltado para as grandes temiticas de estudo da realidade brasileira. A

pr6pria denials:ao do CEB, propositalmente ample, aponta para o canter
multie interdisciplinar do centro. O dtulo da revista busch dar conte dessa

caracteristica. A marca simultaneamente desigual e paralela contida na

6lgura geom6trica trap6zio 6lgura aquele teas:o. lsso para nio friar das

aproxunag6es com o lnstrumento trap6zio que possibihta nio s6 inameras,

como por vezes inauditas, evolug6es. Os trabalhos contidos neste primeiro
n6mero apontam claramente para a diversidade de caminhos Uilhados polos
estudos.

As pesquisas desenvolvidas no centro, neste momento, visam a.

compreensio dos processos e resultados da produgao cultural no Brasil;
privilegiando, nesse estudo, a construgilo de correntes de pensamento social
e a perspecliva hist6tica. Enfatizam, assim, o estudo de autores e correntes

de pensamento articulado a investigagao das condos:6es matedais e
institucionais da produg:io da culture.

Parte dos trabalhos concentra-se no s6culo XIX, outta na primeira
metade do s6culo XX. Os primeiros t6m se voltado para a compreensao dos
processos e especi6lcidades da construgao da reahdade brasileira, nas

circunstincias da sociedade agraria e escravista, a16m da condigao periferica
em que operam os intelectuais do periodo. Por isso o desdobramento das

diferentes temfticas: a construgao das instituiS:6es olde se d6 a produS:ao
intelectual e sua relax:ao com o Estado; a insergao dos produtores culturais
brasileiros no plano internacional, o que se desdobra no debate da

'importagio '' e adaptagao das id6ias; a construe:ao das diferentes imagens

7}@a:Bb, n' I -- 2' scmcstre de 2001
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do pals; a insert:ao continental do pals mercado por instituig6es - monarquia
e escravidio - que o tornam diferente de sous parcekos. Os segundos levam

em conte as alterag6es, decorrentes das metamorfoses da economia e da
sociedade no s6culo XX, que modi6icam profundainente as condig6es de

produgao da culture e o papel dos intelectuais nos destinos do pals. Buscam,

assim, estudar a complexidade do processo de construe:ao da nagao e o
modo pelo qual as interpretag6'es elaboradas sobre "idenddade'
nacionalismo '', acabam por tonal-se elemento con6igurador da questao

nacional. Novamente aqueles tomas apontados como importantes para a

construgao do pensamento no s6culo XIX retornam, desta vez com outros

Evidentemente essay temps nio recobrem o conjunto dos trabalhos

em curso. Fornecem, enuetanto, uma ilustragao das linhas de uabalho qbe

v8m sendo persegutdas. Os ardgos aqua apresentados mostram a busch de
eixos tem6ticos que incrementem a organicidade de nossas pesqutsas e
ilustram a diversidade de quest6es que t6m sido abordadas. A escolha

propositada de estudos de alunos de p6s-graduagao - mestrado e doutorado
aponta, kinda, para o cato de que estamos constituindo um grupo de

competentes pesquisadores na aea de estudos sobre o pensamento social
no Brasill.

finals[]

Campinas, outubro de 2001

Exide Rugai Bastos
CEB -- Diretora
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PERDIGAO MALHEIRO E AS CASES DO SISTEMA

ESCRAVOCRATA E DO tMPERtQi

Car£osHendql£e Gik%J

consciancia llumana!

":'lu :: =:,x=;=£Zll:'
1. Perdigao Malheiro e o emancipacionismo

:.:4:=1 : :$ E i
:S=31:1,=eT:;.=m:h '':'
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>etdigPo Maibeim e as Crises de sistema escravocraia e &i?@€tio ]

lt£alheuo(1 788 1860), natural da cidade pormguesa de Vienna do MinhQ
bacharelou-se em direito peta Universidade de Coimbra. Perdigao Mallheiro,
pai, Ocupana virios cargos na magistratura, sends o principal delis o de

membro do Supreme Tribunal de Justiga. O pai de perdigio Malheiro
kinda ingressaria no Jain//r/o Hz /a'nfa f Grq/z#ra BxaJ/Zzim, devido aos seng

trabaUlos de judsprud6ncia, hist6ria e aUologta . Por outdo Indo, sua mae, D.
Urbana Cg.ndida dos Reid Perdigio - natural de Tr8$ Corag6es do Rio
Verde, povoado pr6ximo a provincia de Campania -- era Nha de

pr opnetanos rurais e sobrinha do Marques de ValenS:a, que nos pnmeiros

conss do imper=stodupou as posig6es de magistrado, senador. ministro e

. - - Antes de faimar a primeira [unna do Co16gto Pedro 11, Perdigao
lvaunwo reahzaria estudos de francis, ing16s e latin na companha de

i.rofessores especializados4. Em 1844, Perdigao Malheiro obt6m o gran de

',Sabre esse assunto consultar VEIGA, Jose Pedro Xavier da Veiga. Ephemerfdes Mflzeiras
{ vu+-/a'/'J. euro I'reto: Imprensa Oficia] do Estado de Minas, v. 11, abr. jun. 1897, p. 327-

7}t@lf©b, n' 1. -- outubro de 2001



Carlos Hmtiq@e Giieno
8

Tr@epo, n ' 1 - outubro de 2001



'©'&i8h Ma heim e as cases do sistema esaatlowata e &ll@€6o S

esse discurso possuia, pelo memos imphcitamente, a chancela do imperador

Ap6s o discurso de Perdigio Malheiro, D. Pedro ll solicitaria ao

presidente do Conselho de Ministros, o liberal Zacarias de G6is. as
aprovag6es das propostas aventadas peso discurso do judsta n)ineiro. Esse

com os.jngieses -, teria que refledr sabre o problems da escravidio para nio

:: : x llnHi!

7:-@e8Bb, n ' I -- Outubro de 2001
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conseguh a m2o-de-obra proveniente do a16m-mar
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escrava ida agitar as fazendas, fazendo diminuir tanto o cr6dito como a

escraddioi2 se anunciava nos anos derradeiros do Im ' 'e da

0 alamo volume do livro de Perdigao Malheiro seria impresso um
ano antes da ascensio do minist6rio conservador comandado pele Visconde

ue .ltaDorai a party de julio de 1868''. iE nessa data que a monarquia

7}a@f!#a, n ' I -- outubro de 2001
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Mon6rq ico: do /mpgrfo a RepfbZfca. 4. ed., Sgo Paulo: DIFEL v. 5, togo 11, 1985, P. 7.
Sergio Buarque de. Crime do Regime. hi: llOLANDA, Sergio Buarque de. O Brasil

H st6ria Gerd da Civilizai;ao Brasileira.onclui seu curso de Direito na cidade de Recite

iutubro dc 2001
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===:duo:'. "''18 's" s'W' "..«.U"" ',: :-'"';;.; ..-£b ',::'':

H

Portanto, as reformat do judsta mineiro nio dsavam uma cdtica a

outubro dc 2001
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ll. Intelectuais-juristas:
modernidade brasileira

Estado tutelar e a "construgao" da

Tn@/Va, ti' 1 - outubro de 20al
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Academies de Direito espraiaram os sells conhecimentos para a16m do
umverso rigorosamente juddico, produzindo poesias, criticas ]iterfrias

problemas est6ticos, quest6es socials, dramaturgla, trabahos hist6J:icon e
politicos, estudos 6Hos66cos e antropo16gicos, mem6rias, etc.i7

Portanto, as academies de direito forneceriam nio somente os
"obedientes funcionfdos" que o Imp6rio necessitava, mas tamb6m "seria

'',.,:,.,£;== lgl $1& l:H l:
tanto os funcionfrios p6bhcos como a elite politico a6nada com as letras

"T ' "'')

europeias e norte-americanas

arauto '' da modernidade

emei:gir a "heterogeneidade, a didsao, a discriminagao em todos os dveis.

Ao Estado incumbe buscar a unidade perdida, h,zendo-se dele argo unitfrio
e centrallizador; i.s di'ds6es internas, que se abram imediatamente. deve
corresponded um Estado cuja autoddade deve ser incontrastfvel

7}i#'glob, n' I -- outubro de 2001
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importagao -- tedam que adequar as id6ias bberais dentro de um quadro
hist6dco contradit6rio. A consenagao das seculares estruturas socials.

IHHU'v

politicos e econ6micas, tail coma o escravismo e os sistemasde clientela e
"')

patronagem, tensionavam-se com o desaparecimento do dominio portugu6s

e a conseqtiente quebra do exclusivo metropohtano, que pemlidu a
emergfncia do ''livre colm6rcio" com outras naS:6es. Assam, os liberais

brasileiros, no decorrer do s6culo XIX, caminhavam sabre um terreno
minado por contradig6es, procurando "adequm" as id6ias liberals no

:nterior de uma sociedade marcada pda instituigao escravocrata e pelo
clientehsmo. Com efbito, a exemplo dos intelectuais e

' I''""
estadistas lusitanos

que atuaram na 6poca da case do andgo sistema colonial, os hberais

brasileiros se Mam obrigados a "ajustar" o bberalismo a uma situagao de
atraso -- traduzida pda sua posit:ao pedferica no mercado internacional no

emprego da mio-de-obra escrava e na tonga defasWm da sua ind6stl:ia.. que
tomaria impulso signi6icativo apenas no s6culo XX22. "' '

Exemplo dense hberahsmo que se desenvolve em um terdt6tio

perpassado pele estigma da escravidao, pode ser encontrado nas propostas
ae Jose Bonifacio (1763-1838) . Inuoduzidas coma projetos na Assemb16ia
Constituinte de 1823, as citadas propostas podem oferecer uma amostragem

/ - - w v nw 4 vu \f4d.lb/l\Pla.

dos tomas que estavam sendo discuddos na ftse inicial
u.Gb8.s-J.J.I

da formagao do
Estado brasileiro, e que perdurariam, no minimo, at6 o amal do s6culo XIX

No projeto indtulado Rppmle#/2yaa 2 -&Tem&.4h Ge/d Ca/ZJz:ff Mf? e
l£P3Z2/fpa da ]/nPT'na da B/mi/ ;a#f? a E;napa/#£2(1823), Jose Bonificio de
Andrada e Silva(1766-1838) proporia a daZz€arau.gprs/dos adios do Brasil e

7}zP4ii$o, n' 1 - outubro de 2001
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Acabado o hfame com6rcio da escravatura, Jf que somos
forgados pda fazio poXtica a tolerar a exist6ncia dos atuais

escravos, cumpre em ptimeiro lugar favorecer a sua gradual
emancipaS:ao, e antes que consigamos ver o nosso pals ]ivre
de todo este cancro, o que levarf

+ IF n+u -u y a. E.

tempo, desde ja

abrandemos o Sofrimento dos escravos, favored:amos, e
aumentemos, todos os seus gozos dom6sticos e cids=

mstrualno-los no funds da x-erdadeira religiio de Jesus
Ctisto, e nio em momices e superstig6es: por todos estes
memos n6s Ices daremos toda a civiHzagao de que sio

, g :':===.1;,£=#=:'"''"
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capazes no seu desgragado estado, despolando-os o memos

que pudemlos da digmdade de homers e cidadios. Este 6
nio s6 o nosso dever mas o nosso maier

interessq

potque s6 entio conservando des a esperanga de
vitem a ser um dia nossos iguais em diteito$ e
comegando a gozar desde ja da liberdade e nobreza de
alma, que s6 o visio 6 capaz de toubat-no$ des nos
servirio com fidelidade e amor; de inimigos se
tomato,o nossos amigos e clientes. Sejamos pols )ustos e

cage e pesca, coma a um Deus tutelat

!7 ANDRADA E SILVA, Jose Boniffcio dc., OP cit., P. 63-4, grifos meus.

l:rl@e©o, Qo 1 - outubro de 2001
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Podemos dizer que as propostas de Jose Bonifacio refledam uma

envolvia a insdtuiS:alo escravocrata. ' ' "'''" 'i

21

Quando na he a sociedade que faz a { leis, quando a vonrade

de um s6, he que serve de regras is agnes humanas, todos
os lagos sociaes sio quebrados (...) A obdedlencia nao 6 do

Gilho para o pae, nio he da maher para o marido; he do

escravo para o dono. O trabalho fonts de qualquer riqueza
Coma o seu lugar. E porque trabahar quando de um
momento ao outdo o mats forte apodera-se dos 6ntos das

fadigas do mats fraco? Assim nio sends seguro de poder
ilutrir hume fhlniEa o homem que vive no despotismo he
obligado a renunciar aos lagos do matrimonio, e em quanto
hume esposa caiinhosa, hume numerosa probe sio a

consolagao, e o apoio do homein pobre, mas ]ivre; todos os

woos, a desmoralizagao que fa seguito, sio a mica
companhia que testa ao escravo. Assam, se perde a mats

grande porgao da sociedade, e talvez a mats udl, aquella de
que a exist6ncia das outras depends. Quando o homem
redusido a este deploravel estado nio reconhece no seu

superior sellao a vontade, e nio o direito, cuida que eHe
tambem quando Rode hf de empregar a vontade e a forma
para si. Elle v6 o seu dodo apoderm-se de sous bens, e elle

h4-de assassinar para apoderar-se dos dos outros. v6 o

dodo estrupear, violentar, elle o tara tambem se alguma
vlctima Ihe vem is maos; mas o dino he impunido, e elle

he sujeito is penis mats rigorosas pdas mesmas acq:6es que
aquele que se intitula seu superior comet6o, elle sabers bem

7}i@zl#o, n ' 1-- outubro de 2001



22
CarbsEieR7Qwe GikKO

destruir a diferenga, e tornar dais cato o intenalo que os

separarao. A astucia, e traigao pam .fugu o casago
succederio 6. boa fe e a simpbcidade. Cobarde 6. frente do

seu inimigo, por necessidade da impunidade ha de esperar a

occasiio propicia para a vinganga, procura-la com
langue

fno e acostumu-se-hi testa madeira a ser mio po: calculo.

Que he do moral de este homed? Este perdldo xqueue
sendmento de satisfagao, em considerar o proprio ser

==1;:=':'==:1E:'='=:::::: i.=';=:i
da Luz Brasileira, 16-se alum ardgo todo de fogo icerca do

methodo de castigar os escravos nas piblicas mas, e pragas
do Rio de Janeiro, amarradas nas, ou quasi nas, aos
moir6es ah existentes, para ser barbaramente agoitado em

ar de espetfculo para se divertir a populaga, rinds e
galhofando, ao ver despedagar as nadegas dos homens
escra~'os, (as vezes pa""tes) s'It'r -s canes, e coffee a

sangue, entre lagrimas, gemidos maviosos, e horriveis
btamidos. Seri. civilizagao louvar a chibata do carrasco, que

ora passe o bacalhau pda areia do chao, para o
enxugar, e
I :. . ..].

aspereJar, ora por baixo dos p6s, dandy um assobio a coda
agoite, e dizendo suns gragolas? Nio sera isso puma escoUa
de fetocidade para o povo?( .) 't'erdade he que ence nOs,
o casa nio se passe tio horrorosamente, cano la no Rio de

janeiro; mas 'aqua tambem temps surras indecentes e
barbaras. Esperamos que as autotidades competentes, que
estas considerag6es virem,.. quererao dar aquelas

providancias que o casa edge.

28 Artigo: Moral Publica(sem indicagao de autor).
Segunda-keira, 26 de outubro de 1829, p. 7-8.

In O Obsewadar Coltstitl£ciolta{

Tr@4.'#o, n' 1-- outubro dc 2001
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Com efeito, as medidas propostas por Jose Bonificio - a abohgao
gradual da escravatura afhcana, a integragao dos indios

wnT'HV

a. nagao, a
introdugao do trabalho assalariado e o incentivo a mestigagem

'.' "
- serlain

6mdamentais para a nagao alcanS:ar a modernidade. Enuetanto, o tutor. a

.£:;;==;'L;

tanto da escravidio indigent como da afhcana, a integral:ao devetia ser feita

dePO um a oehrno dlarecida ': con6lando a sorte de negros e indios a. iniciativa

Com efbito, o Estado brasileiro do s6culo XIX nio se constituitia

pda "vontade '' popular, por6m sega um Estado portador da "n)issio de

consdtuu o poco que o deveria sustentar"30. Procurando, para utilizar uma
sentenga Corrente em dodo o imp6rio, o "melhoramento da sorte dos

escral os'L o Estado tutelar deveria implementer reformas graduais na

insutugao escravocrata. Podemos diner que as propostas de Perdigio

23
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3i No JlpZndice do livro A Escraviddo /zo ,Brasil, Perdiggo Malheiro insure um trecho da
citada Representagao a Assemb16ia Gerd Constituinte e Legislativa do Brasil de Jose

1976, Pane 11, p. 248-9

24
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No ano de ]855, o Gabinere Parang, por interm6dio de Augusto
Tekeira de Freiras(1816 1883), consolidou a Direito Civil Brasileiro

34 MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigao.,lop. cit., ll Parte, p. 247.

7r@l8Bb, n' I -- outubro de 2001
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(Capia#daf8a dm Lrzj ClwJ), com a sua codi6icagaa sends discutida,

posteriormente, po ' Nabuco de Araujo, Felicio dos Santos e Coelho

26
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?etcii8ao Maibdro € as cases do sistema escrat;aaata e d© l?l$ d. 27

pe:soniacadoras, esEas com vistas a transformer o escra\-o em sujeito de
aebto(1 .) Tail noimas cram claramente contradit6rias com a de6nigaa -

el/a&eZZa& .DfZu dx?z/a an7 - do escravo coma coisa. Mas esse conuadigia
chegou a se manifestar inclusive no interior do pr6Prio dheito penal '37'y

Romano Antigo, observando a faculdade do senior escravocrata romano de

maltratar ou mater impunemente o escravo, ''do mesmo modo que o
poderia £a2cr com um animal que Ihe pertencesse, ou outta qualquer objeto
de seu dorninio ''. ' ' 'l'"''l '" ''J

Todavia, a referida faculdade fora restringida pda I..ez: Comffzb , que
coibia a monte de um escravo alheio, se realizada intencionalmente, com as
penis do homicidio ''. A ampliagao dessa Lei se deu com Antonino Pio. o

qual determinava que o pr6pdo senior serif punido com as {eBridas penas
se matisse, ''sem gusto motive", um escravo de sua propdedade. Em sumo,
Perdigao Malheiro, escorado nas leis antigas, negava "aos senhores o direito

de dda e monte sobre os escravos; e apenas shes dio a faculdade de os
f zfZ@af mod?nazzl2me#/?, como os pals aos 6ahos, e os mestres aos discipulos.
Se o castigo nio 6 moderado, hf cxcesso que a lei pune, como se o

'' ''r "--.'o '

ofendido nio fora escravo; e com juste fazio". Assam, inventadando as leis

coligidas pelo Direito Romano38, Perdigio Malheiro buscava reaetir, seja
dos angulos das leis Criminal, Processual, Civil, Fiscal, Policial, ercz leis

essas que poderao ser detalhadas com o des&nvolvimento da pesquisa

sobre uma possivel reforms da legislagao brasileira39. Podemos" r que o

" MAES, D6cio., op. cit., p. 1 13

outras o por exemp]o,scr leis .references is penal de agoites, de torturas, e das galas, cntre

7}:@4.'#a, n ' 1-- outubro de 2001
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como no norte dos Estados Unidos'

P. 131-2

Tn@#©a, n ' I -- outubro dc 2001
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americano e a sua do/wel#r / I/z/#/zo# '

30

os e Perdig5o Malheiro sgo defensores da Lose

H)EM, P. I I I

Tr@@o, n ' I itubro de 2001



Perdigao Mailleito
s crises & side za escrauocrata e do \mp6do 31

Em sumo, a retorma na leglslagao brasileira sugerida por Perdigao
Malheiro, apresentax a um dos vilios problemas de um per(odo de /mu#i&a ',
no qud se tensionavam as estruturas herdadas do pedodo colonial e a
incipiente industdalizaS:ao que procurava se concredzar. Entretanto. o

estado monarquico nio conseguida levar adiante as subs refomlas graduais.
.A d6cada dos oitenta do s6culo XIX assinalaria os adventos da abohgao da

escravatura e da Rep6blica Federativa, com o negro integrando-se
marpnalmente nos novos ideals de civilizagao que emerguam com a
Rep6blica e o traba]ho ]ivre. Mats uma vez, a modernizaS:ao brasileira nio se
desvencdharia por completo de uma estrutura econ8mica arcaica.
comprometendo a emerg6ncia da modernidade47 '
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ANDRE REBOUGAS E OS PILARES DO ATRASO:

ESCRAVIDAo, LATlrONo10 E MONOCULTURA I

,'!ZexaKdm Dan as Td aade2

Pretendo fiesta apresentagao faber um breve resumo da Uajet6da de
Andre Rebougas, e deter-me num aspecto fundamental de sua regexio. a

saber, a cenuabdade da quesrao agrina coma elements (e memento)
fi.indamental da superaS:ao do a/xa.fa. E preciso refer inicialmente que para
Rebougas a perspecdva da reforma do campo nio se restringe a uma
modernizaS:ao da agdcultura, mas engloba fundamentalmente a mudanca do

regime de trabalho e o estatuto da propriedade territorial, passando tamb6m
pelo campo da politica. Assim, a monoculture, a escravidio e o latifundio

Cotpotificanam o a4u.fa brasileiro, responsiveis pda perpetuidade da
herons:a colonial no Brasil do 6lnal do s6culo XIX. Mats do que isso,
RebouS:as creditaria a plena resolugao da questao agritia a possibihdade de
desenvolvimento do proprio mundi urbano e industrial

I)e o$icial critico a intelectual empreendedor

If reladvamente recente a "descoberta" da reflexio social de Andre
Rebougas. Apesar de ser um come associado, muitas vezes laudat6damente.

ao esforgo da engenharia nacional, dada sua pardcipaS:ao decisive, mas

'U)

quase sample malograda, em grander obras p6bbcas coma portos, docks e

8=£=£nH;: :::.u;:.Modems", organizado pele
e 06 de outubro de 2000.
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demover-the a opgao escolhida'
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A]6m do mats, Rebougas nio deixou uma obra sistematica. ou uma
interpretagio te6dca e conclusiva sobre a reahdade brasileira. Ao contrfJ:io.

seus escntos estio dispersos em centenas de artigos de jornal, muitos deles
sem mengao a astoria, na sua pasta Correspond6ncia pessoal, no seu dii.l:io
intimo, e em obras de car4ter t6cnico e de engenharia cidl. Um de seus

livros mats importantes, por reunir parte delta reOexio social, &dczdazra
]Vaa'ana/ e .Ebrudos .Econ(lInZ'cas, cola maturagao data da d6cada de 1870

.e pubhcado em 1883, s6 recentemente, em 1988, recebeu uma segundo
edie:io, o que evidencia a di6iculdade em disseininar subs id6iass ''

Todavia, sua tra)et6ria proflssional teda um significado pardcdar em
sua fomlagao intelectual. Engenheiro foanado pell Escola Mibtar na d6cada

=.. IU5U, Rebougas repudiaria a vida da caserna nos argos seguintes,
insenndo-se, e muitas vezes de forma Pioneira, na engenharia civil e na vida

empresarial Boa parte desta escolha pode ser atribdda a pr6pria formagao
recebida, na medida em que a Escola Mihtar, desde

I' - w r- +n++ Avu 4u, .av

sua filndagao, fora
marcada por um debate acerca de seu destino, oscilante ence ser acaden)ia

]'nV) 4vXa
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militar e escola de engenharia. Dente modo, sells curios atraiam jovens
com

perry distintos, a16m de ser uma das poucas alternatwas aos cursos de
direita (Carvalho, 1998; Schulz, 1994; Galvao, 1984). Um contcmpotaneo

de Rebougas, tamb6m engenheiro, Cdsthiano Ottoni, referia-se a sua

passagem pda Escola Nava testes termos: ''Nio era vocagao o que nos
evava para a carreira da Marinha; seguimo-la por ser a mats barata" '.

Assim, seu repadio a vida mditar, se por um lido se devil a

inapetfncia para as arenas e gosto pell matem6.tice e engenharia, soda

teforgada, a parter de seu retorno da Guerra do Paraguai, por uma influ&icia
liberal ancorada na leitui:a de autores de diversos matizes, como

Garnier,

Say,''' Chevalier, Mill, dentre outros, recuperando neles a id6ia, que Ihe serra
cara a partit de anti.o, do Hare cambismo e a cridca ao protectomsmo e
intewencionismo do Estado na economic. Dai sua percepgao de que o

flortdecimento do ex6rcito era a outta face do estadsmo e do

':'"':=1;=: T£ T:#==:ll::=...", . ;.':.-.. ;«,

experiancia professional, ditigem-se para
ati:vidades pr6.ticks como a

. I ' ....nA .-lA ne-\-%+-b+-pnaplc /4P

construgio de portos, estradas de ferro e projetos diversos de empress! de
cantel pibhco, deja pardculares ou hgadas a. burocracia impeaal beta
valor:izacio da iniciativa empresarial coincide, por certo, com a major
afluEncia de capitals que a interrupgao do ui6tco negreiro, em 1850,

possibihtara. Na esfera politico, syria o periodo d
o chamado "renascimento

a . 2) --... .UA+-nn/-b.PnqP+f]

liberal" da d6cada de 1860, que teve na "Liga Progressista" um protagomsta

desti.nado a moderadamente enfraquecer o monop61io do Partido

Consewador, mas que pouch alteraria o legado saquarema de utn Estado

centrahzado, cuba constmgao fora sendo arauitetada desde os anos 40:

atividades coma empreendedor e diretor de estradas de feno
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chegando ao huge logo nos primeiros anos da d6cada de 50. O debate entry

centraJizagao e descentralizagio dos argos 60, portanto, parece-nos

fundamental para extender o contexts e locahzar a especinicidade da
reflex?io de Rebougas

E hesse senddo que poderlamos atribuu cerca singularidade a este

intelectual. Ao tentar nortear subs pr6prias agnes pro6lssionais pelo que
julgava ser a mellor forma de reformat a sodedade, procurou traduzh sua
reflexio critics em Comportamentos exemplares, esculpindo uma auto-
imagem de empreendedor aUTo e incansfvel. Sara a, vista a intensidade com

que se dedica is subs iticiadvas: desde 1866 -- ano de retorno da Guerra do
Paraguay, quando inicia sua dda pro6lssional junto i,s obras hidrfuhcas da

Alandega do Rio de Janeiro --, at6 1875 quando conRzta com os
proprietarios paranaenses da Estrada de Ferro Antonini-Cutitiba, pondo
6m a, sua carreira de empreendedor --, Rebougas esteve envolvido em 13

projetos de grande porte, e dezenas de tentativas frustadas de consdtuigao
de empresas e sociedades an6nimas. Nutria particularmente a expectadva de

que a bvre iniciativa e o espirito de associagao, incluindo suns pr6prias
iniciauvas empresariais, guessem o papel de alavancar o desenvolvimento

econ6mico da nagao e a superaS:ao daquele dOHa, o qual Ihe afigurava tanto
em termos econ6micos, coco socials e politicos.

Mats do que explorer as vantagens da iniciativa individual, Reboucas
langava dumas criticas ao Estado, e particularmente a. morosidade e

desorganizaS:ao da burocracia. Etta reflexio pode ser datada quando de sua
pa'uapagao, cano o6lcial do Compo de Engenheiros, na Guerra do

Paraguay, muito embora la esteja presente alguns anos antes, na 6poca em

que, coco engenheiro-mihtar lotado no Minist6rio da Marinha, e destacado

p'ra inspecionar os portos do Imp6rio, expressava sua 'dsio pessimista ao

longo das cidades que percorda. O gelato que Hlzera entio dos lugares

1.=\'£=:.£T.=.F:=':.£===,UH=g'?98,;..:.-'g., . ";'.-.:-«:.,
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visitados 6 bastante indicadvo de sua 'dsio modernizadora e cosmopolita,

numb narrative que lembra, em muitos aspectos, o Dffzib Inzimo do

fhgenbefra UauzJHe4 exceED, talvez, pda prepot6ncia com que o

engenheiro frances -- que esdvera por 6 argos na prodncia de Pernambuco,
no senriq:o de Obras Piblicas --, se referia aos "homens pouco habituados a
estudos de mat6rias cienti6lcas''8. Nas passagens do .OfyHo Pessoa.4 o relate

de Rebougas 6, por certo, dais amend, mas nem por isso contempodzador.
In6meras vezes indisp6s-se contra o "espirito de partido" que permltla a
funcion6.rios tecnicamente desqualificados exercerem subs pro6tss6es', bem

como a descontinuidade administradva, consequancia da rotatividade dos

presidentes provinciais, culos resultados elam o abandono .l; .. .: .
de projetos

anteriores, mesmo que estivessem quash 6inalizados, ou mesmo a reahzagao

de projetos paralelos:o. Contrapunha a este morosidade
pequenas

expenencias comunit6.das bem sucedidas, coco a que
resultara na

I . .J.;.. I

constmgao de um teatro na cidade de Brejo d'Areia, quando de sua visits a
Paraiba, em 1864:

Assam, pols, a cidade do Brejo d'Areia, a 30 16guas do mar,
com 60 anon de fundada, tem la um teatro, 10 belos

sobrados. e cases abarracadas que competed com as
mehores da Paraiba. No Brejo d'Areia, houve /m/fa//z'a

i dzpidKa4 e este cidade nascente tete teatro; a Paraioa

espera pelos recursos da Provincia e o teatro comegado h6
10 anos, permaneceram as paredes entregues As parasol:as

at6 agora, que vaiser convertido em Tesouro Provincial

KZ# E :l B%gr'','.''""
10 REBOU(;AS, A. DP, 2 de outubro de 1864.

REBOU(IAS, A. DP, 8 de dezembro de 1864. Grifos do actor.
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Nesse momento la 6 posse'el diagnosticar tamb6m subs primeiras
re8ex6es sobre a necessidade de uma relorma que contrarrestasse aqude
estado de coisas. E a solugalo para tal degrades:io vida, fundamentaJmente.

da terra. O primeiro registro sobre o telna serif em 1863. Na ocasiio

incumbido de dstoriar as fortalezas do Imp6rio, conhec6ra algunsnicleos
coloniais existentes na provincia de Santa Catalina, e tal experi6ncia Ihe

permitira tecer allgumas observag6es gerais ac6rca do iinigrantismo e da
colonizagao, numb g6nese de seu programs americarista12, senrindo como

contraponto ao trabalho cativo da grande propdedade agricole

Percorremos o vale do Scharf em que terming o camino; a{

gozamos de uma das mats betas cenas, que temos
encontrado nests excursio; 40 below colonos, disseminados

por toda a extensio da picada, empregavam-se ativamente

em dar-the as proporg6es de um caminho ural. O perfume
do moto cortado de fresco, a beleza delta Horesta sem rival

a fertlidade desse solo virgem, que o Brasil generosamente
dave aos proletaios da Alemanha, tudo comovia de um

modo exceptional, exclama\ a se parodiando Jeffuson: T
don't amble for my country when I remember that God is
Just '. Tem moto a esperal de Deus a Nagao, que procede

assim. Assam nio dvessem os nossos antepassados
manchado a Terra de Santa Cruz com o abominfvel tr£6lco
de Africanos! 13

3 REBOU(IAS, A. .DP, 7 de outubro de 1 863
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Nos argos 70, Rebougas dada mellor acabamento a. sua concepgao de

reforms, incluindo-se aqua as perspectives quanto a imigfagao, e as prtmeiras

reflex6es sobre a escravidao, indissoci6vel de sua posture pragmatlca,

pro6ssiond. e empresarialt4. Sio exemplos disco alguns pro)eton de
emancipagao e de uma "Associagao Gerd Protetora dos Emancipados" que
elaborara e entregara a stab.oraie ao Conde d'Eu, dentre outros, entry abril
de mano de 1870lS, e suns id6ias sobre a ''cdagao de uma grande Fazenda

Normal. de uma Liberia, com emancipados e colonos para a propaganda,
no vale do Puaiba, no centro dos escravagistas, dos bios princiPios do

trabalho byte"ia, as quads terra discuddo com o Visconde do Rio Bianco.

Lig6es de uma derrota

Nio obstante o z61o e o esforgo empreendidos por Rebougas ao
bongo de sua vida pro6issional e empresarial, a maioda de suas

im.ciaUvas
.I ..UA A

fracassou. Para Rezende de Carvalho, uma exphcagao posshel para o

fracasso de Rebougas em se kumar, sega como engenheiro, sega como

empresfdo, tei:ia fido a inconveni6ncia de sua concepgao sobre advidade

6 REBOUQAS, A. DP, 13 de julho dc 1871
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Publica naquele momento, representada pelo "paradigms engenhatia-
empresa", isto 6, pda tentativa de combinar uma "base de conhecimentos

especificos -- aufetidos na Escola Mibtar e, pdncipalmente coco

:=Z;:! ===,,THT3
Uveram quanto is subs tentativas de OrganizaS:ao de empresas particulates
concessionftias, prestadoras de servigo ao Estado. A engenharia Signifcava
para deus pales, principalmente, uma porta de acesso a poslg6es de
'om'ndo .o hn.io-dsmo 'statal, como forma a se mercer ««,

bene6lci6ncia ilustrada'', daf a presets:a das acusag6es de que era dtima, de

queler se ennquecer e galgar posig6es no interior do EsEa io(idem, p. 121).
De certa forma, seu insucesso atestada o grau de dificuldade em se inserir.
naqueie contexto e naquela Sociedade, como um "self-made-man" ou um
Pioneer '.

Por ouUO lado, aquela experi6ncia nio f ora em vio. Ficaria selado,
coco substrato da derrota empresarial, e de forma de6lnitiva. seu

=.=:'=:;=:£=:=:':.=?;:': 1::=:£ :':=='=
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'clause media'', pardcularmente rural, como arab.ce e sustent6.culo da

democracta. teda entendido, segundo Rezende de Canalho, o senttdo

46

le moyers le plus efEcace et le plus 6nergique pour civilised
les barbares- ou semi barbares, de I'Europe, de I'Afrique, de

I'Amerique et de I'Ashe, pour 6manciper les serfs et les

Andre Rebougas para Jose Carlos Rodrigues, 6 de outubro de 1 891
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enclaves, consiste a leur constituer une propti6t6 fonci6re
indiwduellet8 ' '

4

sobretudo dos pi:imeiros argos da d6cada de 1880, a algumas agremiag6es

soclms e politicos, di'ddindo sua atenS:ao com uma cede de amigos e

elaborava pareceres t6cnicos sobre agriculture e
T'nV) 44eLU \ILICI.LD

comercializacio de
produtos para exportagao. Nio foi memos

-----+WT-HV \+\.r

Umportante sua atuaq:ao

tempo pode explicitar suns id6ias refotmistas. A afumagao de que a aboligao
so se tornaria reaLmente e6icaz na medida em que acompanhada de uma
'reforms agrfria", com imigragao espontanea e pequena propriedade rural.

syria, por carlo, sua principal contribuigao intelectual, contribuiS:io este

construida e Solidificada ao bongo do tempo e paralelamente publicizada em
sua intense atividade jornalistica

A forma de concretizagao deste projeto merece igual atengao

Rebougas propunha reformat, muitas vezes bastante pontuais, e Jamais

Y'+--'-

lang:ou mio de uma revoluS:ao de carfter nacional -popular. Muito de sua

reflexio 6 caudatiria de uma leitura revisionista sobre a Revolugao Francesa.
particularmente ao privilegiar o tema da "reforma" como o processo mats

J W -=-n=WVUH)

eficaz de ''formal as almas''. Se este caractedstica marcava a forma de sua

;' Andre Rebougas para Augusto de Castilho, 23 de april de 1 895.
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intervengao, a pre£er6ncia tem6tica em processos societais de transformagao

==G:i,;l£ :i:li i
associando-a a uma discipbna caudilhesca e referida, portanto, a um sempre
reiterado sentimento anti-oligatquico: .. . .

Devo a meu bom Pai jamais ter sofrido os vexames da disciplina dos

=,==:==:.:=.=
F:'''?, .:!r:,£:':

salwar o Brasil dos ra'alucion&ios de 1830 at6 1848; mas hemp'e bvte e

=T==ZKii==.£;: :li
politico

Reboucas, kinda, tomb como sua uma Erase cunllada pelo

pai numb das seg6es da cimara: "em tnateHa de governo s6
tenho uma ambigao: 6 ser bem governado

Ao ilw6s de interveng6es politicos, Rebougas mantinha a expectatixa

de que a libre associagao de individuos em empresas de car4ter pablico; a
defesa de impostos sabre grandes propriedades, de forma a desestimula-las

e ensejar a sua subdivisao; a instalagao de esuadas de ferro; a insdtuigio de

leis que protegessem a pequena propriedade, coco a Lei Torrens, o
Homestead Acct, etc, favorecessem o desenvolvimento natural da
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sociedade. Atdbuia ao Estado a tarefa de incentivar tail transformag6es
esdmulando a produgao independente, racionabzando impostos, realizando

um cadastro territorial e taxando a grande propriedade, garantindo euros a
empresas particulates, etc22. ' '

49

A Centralidade da Questao Agraria

Para Rebougas, a perpetuidade do estatuto da grande propdedade
territorial asseguraria iguahnente a manutenS:ao da

J. - in -nw --+ vv

escravidao, e reformas
parcius nio fariam mats do que aperfeigoar outros mecanismos de
expropnagao ao substituh a escravidio. Apesar de Rebougas ter coho
pressuposto uma heranga feudal no mundi agricole que se projetana
inevitavelmente para o mundo urbane, ]imitando e aUofiando as refomas

progressistas --, ele nio deixa de perceber as transformag6es,
particularmente dram4ticas a luz das perspectivas de esboroamento da

' ""''T w vv)

escraddio e necessidade de lnuodugao do trabalho livre. E nisso que,
acreditamos, radica a profundidade e acuidade da sua visio sobre os pengos
de uma transit:iO consen'adora: escravidao, colonato, ' ''' 6v '

subvencionada, parceria e mesmo assalariamento, sdm
' ' ] -+u6.AHb'a\.r

que houvesse o
direito a pequena propriedade e independ6ncia dos produtores diretos.

-l HV x4\-/ \-+ v upo o\+ \.r

inevitavelmente acarretariam dominaq::io e aus6ncia de ]iberdade S6 com a
pequena propriedade agdcola haveria consequentemente hberdade

econ6mica, social e polftica. Assam poderiamos resunail o sentido de sua
reflexio em torso da "Democrada Rural". C) essencial dessa formulagao
este presente tanto nos escritos da d6cada de 70, como nas

correspond6ncias pessoais escdtas em seu exilio, nos argos 90
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termos amplos:

50

(...) a escravidio nio es:i 'o name mas sim no.fate de
usufluh do trabalho de miserfveis sem pagan sal&io ou

pagando apenas o estrito necesshio pua nio morrer de
fame. Adltar e minh)izm o salhio 6 re-esctavizu. Mesmo

nos parses que se sup6em altamente chibzados a
plutocracia faz togo o posshel para reduzir o salfrio ao
minimo absoluto; a landocracia principalmente,

reescravizadora por atavismo, nio compreende

agdcultura sein escra\-o ou sem servo de gleba

Assemb16ia gerd poderao p8r em discussio

23 Andre Rebougas para Augusto de Castilho, 31 de Agosto de 1895.
24 REBOU(;AS, A. Progra/zza de Evolafao derek de .23 de Halo,
Confederagao Abolicionista.

elaborado para a
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Mas todas as medidas seriam in6cuas sem que houvesse liberdade de
com6rcio. Este, alias, dex,elia ser o principio orientador de todas as

reformat, fdtas atrav6s da "iniciadva individuals do espirito de associagao"

(Rebougas, 1988, P 12), entendendo as em concorrdncia com a aWaD do
Governo e o ''perigo real de governismo, de favoritismo de
regulamentarismo e de todos os males, que acompanham indefecdvelmente

a aWaD governarnenral"(iden, ibidem). A perspective gerri de sua "reforms

agricole" syria a "apbcaS:ao a. agricultua do grande prindpio econ6mico da
divisio do Erabalho"(iden, ibidem). '

A "aboligao do monop6]io da terra '' e da monocultura, se madam a

pardo de medidas prfdcas, coco a elaboraS:io de um cadastro de terras.

expropriaS:ao de terrenos ao longs de ferrovias, incentivo a pequena

propriedade tenitorial e sobretudo atrav6s da adoS:io de um imposto sobre
superficie possdda

Antes de tudo, conv6m diner que a id6ia de um Imposto Rural la
estava presente no debate politico contemporaneo, embora com outdo
senddo. Ja em 1850, quando das discuss6es parlamentares em torso da Lei
de Terras, o Imposto Tenitodal, aprovado na Camera, sofrera o veto do

Senado com o argumento da inexist8ncia de uma plants cadastral, que o
Imp6rio nunca chegaria a ter, e da insufici6ncia de ren(la da pmdugao
agricole. A Lei de Terras era acompanhada de uma lei de colonizacio. com

o prop6sito de preparer o ]l)ais para o fim eventual do regime escravo
Todada, o imposto proPosto em 1850, baseado no sistema de WakenEeld
IAusuHa), visava encarecer ardficialmente as terras, forgando sua venda. O

dinheiro arrecadado serif usado para financiara kinda de itnigrantes, na
quanddade suficiente para fornecer mio-de-obra barata, re-alimentando o
sistema em conseqti6ncia do alongamento do periodo de trabalho e da

dificuldade, unposEos ao colons, para adquiti! a pequena pronriedade
(Carvalho, 1996; Os6tio Silva, 1996) "
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O prop6sito de Rebougas era em ess8ncia radicalmente . J. ].

diferente: o

imposto sobre a superficie possuida e nio sobre a produgao ou renda da
terra dsava enadicar a propriedade inexploradazs; era direcionado a

reequilibrar as .financial pr ovinciais e gerd, indushe duplicando sua
6iscalizagao; visava ''facihtar a todos os nacionais e imigrantes, a

aqutsigao
n26 /-\

de um lote de terra com propdedade garantida pelo sistema Torrent"". O

imposto syria um dos instrumentos a serum manelados pelo governo com o

proposito arima. Ao lido dele, impunha-se tamb6m a hipoteca das hzendas
ros bancos, bem coco expropriagao das terras

situadas is margins das
1 . .27 n. ..I..=,..

ferrawas e subsequente distribuiga.o destas em pequenos lotes27. Em relagao
i.s ferrovias, das cumprMam tamb6m outros dois pap6is fundamentais: o

primeiro consisdria na operagao cadastral das terras, pernuundo um
prunetro levantamento das propriedades a sofrerem a ag

io do 6tsco", e o
1 . A .=n . nAnA Jpl A

segundo advida da pr6pda condigao da ferrovia: "todd empress de
Caminho de Ferro devs comegar por ser empress territorial'', pennidndo,

a16m das expropdag6es, o culdvo das terras divididas e loteadas
concomitantemente a consuugio das vids ffrreas:9 e o escoamenco da

produgio agdcola pecos pequenos p'oprietftias fixados(Rebougas 1988,

r89). Outras medidas correlates acampanhavam estes, coma a adogio do
,6ameJ/ead, into 6, da itiviolabiEdade da cabana construida e da terra culdvada

Confederag5o Abolicionista nto elaborado quando da fundagao da Sociedadc Central de

lln gragao ] 883) in- Juc£ 1988. P XL TA de. gasp ' 3e 1894. in. Verissimo. }938. p- 414
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pelo imigrante ou nacional em propriedade anteriormente abandonada.
inculta e mesmo em terras devolutas, evitando sua eviccio 30

Como forma de superar a agdcultura monocultora, e complementar a.
abohgao do latifilndio, RebouS:as propunha o ptincipio de centralizagao
agticola, ou principio de centralizagao, aphcado is indl3strias agdcola,

pastoJU e exuativa, definindo-os como a "aphcaS:ao a agriculture do gf aide

pnnciplo. econ6mico da diHsio do Uabalho" (Rebougas, 1988, p. 12 e ss.)
Consisdria este reforms na dissociagao entre cultivo - into 6,

' ' '/ '

"ladas as

operagoes em contacts imediato com o solo ou com a terra" - e preparo da
produS:ao agricole, dsando a exportagao ou consumo

4 It Bn w-v -ww

imediato. Este

esquema syria vilido para "todos os artigos de exportagao do Brasil"(idem,
P' 5) A primeira puree syria auibuto das pequenas propriedades resultantes

do loteamento das grandes fazendas monocultoras entre emancipados e
unigrantes, terrenos estes vendidos ou arrendados; if o preparo dos
produtos cultivados setia feito pdas "fazendas centrais" ou "engenhos
centrais", dependendo do produto, sendo estes edgidos a pardo do esforS:o

de assodagalo dos produtores independentes entfe sie destes com o antigo
propnetatio das terras, agora proprietfdo da fazenda ou engenho cenual,

que reuniria todo o maquinfrio necessftio para a tarefa de preparer a
produgao para o consumo. Paulatinamente, a "centrabzaS:ao agricole" setia

I I ' "-"- '

transformada em "centrabzagao industrial '', onde de coda engenho e
fazenda centrais nasceria uma Hbrica central: "A Hbrica

w==z> w+uAILV UF

central brasileira

enwari para a Europa e para os Estados Unidos o produto agricola pronpto
p"' ser imediatamente consunudo"(iden, p. 6), superando portanto a
exportagao para as indGstrias processadoras locals dos g6neros em estado

natural. Para Rebougas, a cenualizaS:ao agdcola superaria o sistema de

colomzagao por parceria e cong6neres quanto aos seguntes pontos: pda
subdivisio nacional da extensio territorial; pda refomla do sistema de

30 REBOUgAS, A. Documents ... Sociedade Central de Imigragao (1883) in. Juca, 1988, P.

71-@lleb, n' I -- outubro de 2001



Alexandra nantes'rriBdade

possulr um pena.ol de terra!"i( de A uxUo a Agdcultura Nacional, publicada

emancipados, colonos e demais funcionfdos (iden, p- 273)

54

Monarquia Popular e Democratica

3i REBOU(;AS, A. DP. 15 de novembro de 1889
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golpe revanchista diante da abohgao do trabalho escravo sem indenizagao;

instda-se is ptessas, com a familia imperial, no paquete ,4zl%goal, e parte pam

a Europa. Peregnnada entio por Portugal, Franca e mais Erode pda AfHca
do Sd e llha da Madeira(Funchal), onde morreria em 1898.

Sua reflexao, de agora em dianne, seri contra os grandes pi:oprietarios,
particularmente os cafeicdtores paulistas, e os repubhcanos, vendo-os
frequentemente como um 6nico grupo social comprometido com a
manutenS:ao dos pilates que ouUora tanto combatera. Esse canada
plutocratica '', todavia, vinha sendo o arvo preferencial de suns cdticas

particularmente ao lingo dos anon 1880, numb mudanS:a sunil de tom em

-sua plataforma reforinista. A partir de 1889, contra o governo que
considerava oligfrquico, Rebougas nio relutaria em defender

' =-'
um Estado

forte e centrahzado, que estabelecesse um equiHbrio em favor do poco
contra a anstocracia. Tal 6 sua concept:ilo de uma ''monarquia popular e
democr6,tice"32. A conversio de RebouS:as, na d6cada

" 'l 'w I ' ''l'' ''AaJ. \-

de 1880. a este

perspecava, cujo apogee se df na de6esa de um Estado forte e na agro da
Cor6a, foi se consohdando aos poucos. Peso signi6lcativo rivera sua derrota

no plano professional e empresarial de meados de 1870. If preciso sabentar

..contudo, que a rendigao a este contexto que outrora tanto ctiticara, qud
sqa, o quadro politico e institucional do Imp6do, nio sigm6cou, em

prnneuo lugar, sua participagao na cent politico-partidada, e, segundo, na
substituigao dos temps anteriormente Pdvilegiados, coco a ' ema'b''agro, a
UmgraS:alo, a modernizagao das relax:6es do campo, em suma, nio alterou o

n6cleo de seu argumento americanista. A aproximagao com Joaquim
Nabuco representava, Hesse sentido, o privilegamento da emancipagao dos

escmvos atrav6s do Estado monfrquico. A abdicaS:io de uma revoluS:ao
democMdca, agrfria e popular if estava inscrita

J ' ' 'w Ab \P V vXb411Fa.\.I

antes, de modo que a
mudanga mais Substantiva estava na substituiS:ao da forma "sodetd '' pda

32 REBOU(IAS, A. "Republiquistas", in. C&Zade da .Rfo, 20 de junho de 1888 e edig6es
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pr6pria escraHdao.
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Nas Monmqwas ha ties forges em equilibrio

A. forma monarquica, dinastica, real ou imperial;
A forma aristocratica, oligarquica e plutocrauca;
A force democrfdca; a reagao natural dos elementos de

produgao peso c6rebro e pelos.masculos
O equiliblio exige a convergancia das ties forgas

em um
. .. £ ..: . .

mesmo porto, e que coda forge sega igual e contrArta a
resultante de todas as outras. .

Quem rompe o equiHbtio 6, quake sump'e, a forge
aastocr4tica; oligatquaca e plutocratica pda . sua
insubordinagao, contra os ptindpios gerais de Moral, de

Justign e de Equidade; peta seu parasidsmo; pda sua
ganancia; pda sua Eula insacifvel de plazetes brutais.

8' restauragao do equilibdo exige que a Monarqwa incline-

se para a Democracia; nos momentos c
riticos 6 necessaria a

superposigao das dubs forgas, para produzirem uma
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resultante maxima, que infbhvelmente vence todos

esforgos aristocrfdcos, oJigarquicos e plutocraticos
Foia que aconteceu a 13 de mano de 1888. A Salvadora da

Monarquia super:pe'-se ao Abohcionismo Democr6tico; por

esse movimento heroico, produziu um tal prodigio de
foes:a, que assombrou a n6s mesmos, combatentes de nave
tastes e dolorosissimos anos..

A resist6ncia dos grandes proptietftios, a sombre de uma

"Republics egoisdca, plutocratica e ohgarquica '', tio
distaste das "repubhcas 6nantropicas de Turgot, de Voltaire

e de Condorcet; tio diverse da republics intemacional e

cosmopolita de Benjamin Franklin, de Whashington e de
Abrahan lincoln..."33 representaria a condnuidade da

escravidio em outras bases, como evidencia sua critica a
emigragao subvencionada reivindicida pelos cafdcultores.

o estrangeuo, para o landlord, deveria ser conservado em

estado semi-sends, cano servo de gleba, colno meeiro

rendeiro, foreiro, agregado, assalariado com redugao ao
menor salirio possivel. O landlord nativista e
monopolisador odeia o imigrante propdetirio de um late
de terra, o qual certamente 6 elemenEo pnn)ordeal, a c61ula
gen6sica da Democracia RuralS4

Ao associar tats interesses ao movimento repubhcano, Rebougas nio

apenas. reiterava a aS:ao emancipadora da Cocoa, como apontava que apenas

ela rena a capacidade de dissolved o foci de resist&ncia abgirquico sem
fepresentar o pedgo de uma revoluS:ao de carfter nacional-popular. E tal
aS:ao consistia fundamentalmente na mudanga do estatuto territorial

'3 REBOUCAS, A. "Republiquistas", in. C&Zade do Rio, Ano 11, n. 135, 19 de junho de

" Andre Rebougas para Alfredo Taunay, 12 de junho de 1 896.
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H6, uma reforms democratica, tio urgente, ti.o oportuna, tio
momentosa coco a Aboligao: 6 a reconsdtuigao da propriedade territorial

Se vossa Rep6bhca 6 de Liberdade, de I. .
pele cadastro e pele imoosto. dade e de Fraternidade, 6

indispensavel que ela pnncipie extingumdo o monopolio territorial; Q
p /nan dp.Pxda4' aPo&mia f/fme ia &Prapnf&& mf 4 coma diz o Sr. Pauline.

Se, porem, a tal republics de ambiciosos vdgares e de
escravocratas

despeitados admits o Sr. Paulino com o seu landlordismo,
anti.o 6
T . . ...;.

tnfinitamente mellor a monarqwa popular e democradca de Joaquim

Nabuco; opulenta de aspirag6es nobles e altruistas; bem dente
e motto
35

consciente de que nio dove hover klandas no condnente Ameacano
As linhas acima sinahzaram a centrahdade da questao agrana no

pensamento de Rebougas. Lodge de ser conclusive, nossa an61ise procurou
estabelecer os nexos entry o diagn6stico e as possibihdades de reforms

elaboradas pelo tutor. Mats do que isso, procwou apontar que a mudanga
de sua percepgio sobre a politico institucional do Imp6rio, ..! +A.

lodge de

representar uma rupture com suns seminais reflex6es . ,.£ -. -- 'n A

sabre o cara,ter

atrasado do mundo rural brasileiro, consistiram, ao contrano, no
desenvolvimento levado is 61dmas consequ€ncias daquela pr6pria crittca

15 REBOUQAS, A. "Republiquistas'
1888.

CHaSe do Rio, Ano 11, n. 135: 19 de junho de
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CONSTRUGAO OA NAGAO CIVn.IZADA: A TRANSIT.40
I'AJ:A Q TRABALHO LIBRE NOS DEBATES DOS

CONGRtSSos AGMCOI.AS 0E 1 878i

Ando SimiJ

Introdugao

Em julio de 1878 foi organizado na cidade do Rio de Janeiro um
Congresso Agdcola reunindo agricultores das principais reg6es produtoras
de cafe: Sio Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Esplnto Santo. Tal
evento foi organizado, segundo representantes do governo, para encontrar

formal de auxHiar a lavoura "do pals" e impulsionar seu desenvolvimento

lsto serif feito atrav6s de um question4rio entregue aos orgatlizadores do

evento e a ser respondido peso con)unto dos participantes; tal resposta

deveria procurar canter a totalidade das solug6es desejadas pecos
fazendeiros "brasileiros'' como forma de auxllio a lavoura "nacional"

Em protesto a reuniio organizada peso Estado, da qual estava

excluida a pardcipagao das demais provincial do pals, fazendeiros
nordestinos resolveram, por iniciadva particular, convocar evento

semelhante a ser reabzado em outubro do mesmo ano na cidade do Recite

do qual pardcipariam representantes da lavoura local. A convocacio da

reuniio pernambucana revela a fomla reativa dos participantes em relagao

ao governo imperial que somente convocara ao evento similar organizado

gU£=Hn::==: £gn=.1=?.£:;U;:; ggU::.=U:% -.:'
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pda carte as provincias do Sudeste. A principal fazio
invocada para a

. . . = 4. A

[ ,agro do Congresso Agdcola do Recite, 6, po;tanto, justamente o de
uma suposta margtnahzagio do Nordeste; a6tnal, begun - ----d = n .] A r'B in

do os nordestinos,

,o conUaHO das prodncias cafeekas, a regiao enhentava grave elise de sua

agriculture e necessitava urgentemente do auxOio do g
overno.

1 - - --...;. rl.

' As dubs reunites, devido is condig6es sob as quais foray

organizadas e realm.zadas, si.o quito pecuhares para finalise do pensamento
social do 6tnal do s6culo XIX, principalmente frente is id6ias geralmente

governo 6 natwd a forge politico resultante das id6ias propagadas nas
mesmas. Como o momento era de crisp para quash todd a lavoura, pots a

uansigao para o uabalho livre mostrava se p'6xima e inevit6vel, as tormas

de apropnagaa terdtodale a situagao da prapriedade das terras estavam
sends quesdonadas, etc., os fazendeiros presented aas eventos, matos aeies
homers letrados, apresentaram sugest6es extremamente praucas para o

governo, pj:incipalmente no senddo de manutengio da ordem social e

politico
O teor pragmatico das id6ias dos fazendehos 6 muito interessante, pots vai
contra a tend6ncia gerd do discurso ideo16gico no pals Como nos mostra
Roberto Schwa.rz3, na dda pl3blica da elite brasileira durante o s6culo XIX

era de bom tom ostentar id6ias liberais, estes serviriam para dar lustre is

pessoas e is palavras4, embora viessem a forger solug
6es conservadoms.

la.. ..A= A UA q'Jbl/%+.Ff>tq.\

testa forma, a necessidade da ocasiio forgatia os agricultores a revelarem
suns ''verdadeiras'' concepg6es acerca da realidade btasileira e dos rumor
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que desejavam dar a ela, servindo de excelente contrapondo is id6ias liberals
e fornecendo bom quadra do pensamento refornista do anal do s6culo

Ao expos-se as diferentes opini6es expresses nos Congressos
Agticolas sobre a transit:ao para o trabalho litre, as formal de oi:ganizf-la,
os elementos a serum utdizados para a mesma, a viabilidade das propostas,
etc., pretende-se atentar para as diferengas regionals e para os limited

I ' r ' ' ''')

lmpostos por coda situaS:ao local is possibdidades de utilizagao do
trabahador favre. lsto seri. feito com o prop6sito de mostrar coho por trfs
das diversas propostas para tal transigao encontra-se tamb6m percepgao
sobre o futuro do pak -- e nio apenas da lavoura --, ptincipalmente quanto
ao lipo de homem favre mats apto a formal o povo brasileir o e hzer

progredir o pals rump a civihzagao, coco tamb6m quanto 6.s formas pdas
quads deve-se predispor este homem a trabalhar na lavoura, isto 6. como ]he

incutu o ''amor ao trabalho". Com efeito, a modernizaS:ao e o progresso da
lavoura -- e, portanto, da nagao -- se enconuam a16m do

IP v6. vvo\.r s..lcl

aperfeigoamento

das t6cnicas agricolas; a escolha acertada do elemento a ser utili2ado para o

trabalho favre e as formas de oqanizaq:ao deste trabalho sio essenciais para
o progresso moral e material da naS:ao. '

A questao da transigio do trabalho, contudo, nio se limits a escolha

do uabalhador adequado(nacional ]ivre, colons eulopeu ou colons asiatico)
quanto is suns qualidades 6sicas e morais, envolve tamb6m formal de
compelir qualquer um destes homers ao serdgo agncola; dente modo. sio
discutidas diversas maneiras de repriinir a "ociosidade" como tamb6m de

VV) 'J CL \-f

educat, atrav6s do ensino agricola, os indidduos hvres para o trabalho. O
combate a Ociosidade e a valorizagao da educagao sio tidos como basilares

para o progresso do pals romo a construe:alo de uma naS:ao civdizada e
fazem parte dos projetos de reforms da agticultura.

Como mencionou-se, as diversas reg6es do pals organizaram o
trabalho livre conforme as possibUidades locais, devido is circunstincias

65
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O reformismo do s6culo XIX

via de pro movimento de moderns.zaga.o e de consUugao da civihzagao
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sio quito freqtientes, embora geralmente acompanhadas por algum
dispositivo de controle pohcial sobre os imigrantes. Temia-se, a16m da

p:op'dada imorabdade e incivUdade dos chineses(r#/ni) e indianos(raa4);)

mongoHzaS:ao da popular:ao nacional; pedgo, por6m, descartado por
virios individuos da 6poca, para os quais os asia.dcos voltariam a sua pftda
quando acumulassem algum capital. A vantagem destes imigrantes era sua
dda sujeiS:ao a condos:6es adversas, trabalho duro e baixos salarios, a16m de

sua pouca propensao a rebeldia. Contudo, para os que dam no estrangeiro a
vahosa missio de construir a civilizaS:ao brasileira a imigraS:ao asifdca era
inaceit4vel

Mesmo com a grande preocupagao com a imigragao os reformistas
entretanto, nio derxaram de englobar em deus proletos a viabilidade e
mesmo imposigao -- de utilizes:ao do elemento local: nacional livre. libertos

e (com o advenco da Lei do Ventre Livre) ing6nuos. Por6m, para se tornar

possivel o aproveitamento destes homens via-se coco indispens6vel formas
de obtiga-los ao trabalho na lavoura atrav6s de leis e medidas coercitivag e

pohciais. Para a elite agrada era cato consumado a indisposigao do homem

nacional livre ao trabalho, assim como o era a juga de hbertos e ing6nuos
do servigo nas fazendas

Tara que se completasse, por6m, a formagio do povo
base da nagao, a poHcia, embora necess4tia. nio setia

suGlciente. A16m de uma dura legislagio contra a vadiagem,
haveria que se promover a educagao e a instrugao das
masses, principalmente o eiasino agdcola nas escolas

primarias. A panac6ia da educaq:ao, como forma de
erradicar os males da sociedade, teri nos reformistas seus

porta-voles constantes. Da germs:ao da independ8ncia at6
os posltlvlstas e repubhcanos, a inculcagio dos z,ajax?.r

moamoi, atrav6s da educagao e instrugao, sera defendida
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coma a 6nica forma capaz de acelerm a marcia do
desenvolvimento nacional em diregao a posigao ocupada

pecos parses centrais. Ence esses valores, o aue merece

especial reforgo e vulgar:izagao 6 o amor ao /na&afZa. Num
pals escravista, ou de passado escravista, a

difusio da

valorizagao do uabalho nio se fazia sem dificddades e
contorciontsmo '

Percebe-se pele que foi duo, e sage-se pda forma coho fol(ou nio)

iii$ilRB$$$1B$11
educagao, dente modo, nio tinha o intuito de converter as pessoas do povo
em cidadaos, mas em trabalhadores.

Mais cad.dosos, mais republicanos sio os amelicanos que,
nio obstante o orgulho da raga que shes veda o cantata

com o preto, mesmo assim nio Ices recusam instmgao. Ha
la para os pretos nio s6 escolas pro6issionais, coco ate

niversidades. Fagamos o mesmo, senio com espUto
democr6.tice e filantr6pico, pelo memos com o espitito de
interesse egoistico, para termos uaballaadores capazes de

nos dared maiores lucros(.--) Sega pore'n p'eciso moto

cuidado para que estes moleques collaidos pdas mas nio
dessem com o tempo a se transformer em doutores de

5 Lourengo, Femando A. Agrfczzlllfra iZusrrada. fdZfas para o mello/'a/zzenro moral e malarial
da lavoura brasilefra pzo sZc lo XIX. Tele de doutoramento. Unicamp, Campinas, 1998t, P
10
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nova esp6cie. Nests caso poor serif a emenda. D6-shes
s6]ida instrugao elemental e famiharizem-nos coin o

manejo de melhores instrumentos agricolas. If o que baste
>oK;o ilWona quc :aMjiqKem a gramdtica, qHe ignored a sinonimia

a Bolsa idioms, o qxe a Labrador rseH JntKro patraa} quit iqHB
:onbega aPmjissaa ag-i;oLd'' igF ias men )

A policia, entretanto, deveria ester sempre atenta para coUgH
possiveis elementos dissonantes que nio se enquadrassem na ideologia do

trabalho tide coma ideal pecos grander agdcultores e clause didgente em

gerd; ttabalho honesto, para estes homens, nio era o culdvo para
Subsist6ncia e pequenas trocas, mas sim o uabalho nas

' I'"''
grander fazendas.

Como serf dsto adiante, uma das Pdncipais reinvidicaS:6es dos partidpantes
de amboy os Congressos Agdcolas era por lei obdgando os homers ]ivres
ao trabalho. .Alguns, entretanto, em none da ]iberdade do individuo.
mostraram-se contrfrios a tal proposta, por6m, mesmos estes homens de

maneiras mats ou menos subs acabavam, muitas vezes, propondo modes de
.compelir a popular:ao livre ao trabalho. Exemplo deste dpo de atitude nos
d4 o Sr Henrique A. Milet:

Admits que o EKado obrigHeme ajHstiFcar d! m:ios dc vida

Z'a#eJ£O4 mas nio posso conceded-the o direito de

determinar e impor-me a natureza de trabalho a que hei de
recorder, logo que vivendo a meu jeito nio ofendo os
direitos dos mats

Se tenho poucos desejos e posso satisfazer as mhhas

necessidades, trabalhando alugado um ou dots dias da

='=':U?::l;:RZT::=g:,£==.Wg liulg. ". ":, «' ';, -' '.
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semana. ou uma semana no mas, e passat o pesto do tempo

em Santo (1)cio, ou mesmo n:io trabalhar a pessoa alguma e

sustentar-me da cage que mata, ou dos caranguelos e

matiscos que apanho, nada tem com isso o coder Social."7

(gird; meu:)

O trabalho livre ao final do s6culo XIX

rr@i$o , d outubro dc 2001
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consenso que os nacionais Cram ociosos, vagabundos e instfveis
traba[ho; os ]ibertos nio se adaptariam ao traba]ho ]ivre e i.s relag6es

conUatums, a nio ser que recebessem educagao pr6via para o mesmo; os
chineses, apesar de tidos como boas trabalhadores, submissos e adaptfveis

a condig6es adversas, elam vistos como degenerados e como portadores do
perigo de mongolizaS:ao do pals

Portanto, se as 'quahdades intrinsecas' a cada lipo de
trabalhador sio consensuais, a po18mica gila em torso de

qual dos problemas colocados por estes distintos
trabalhadores vale a pena ser enfrentado no sentido de

constitxlir um mercado de uaba]]ao ]ivre. Ou deja, as
discuss8eslacerca do caininho a ser adotado] revelmn as
necessidades de adaptagao e mudangas na sodedade

brasileira que caminha, inevitavelmente, para o mundo do

Uabalho favre. O que se discute 6 qual a forma de transigao,
qualo caminho a sef tdlhado(...) Aarav6s das diferentes

propostas de organizagio do trabalho e da utihzagao de tall

ou qual trabalhador, percebe-se a exist6ncia de projetos
conflitantes que estio diretamente associados is
caracterisdcas regionais, a sua capacidade de transigao ao

mundo do trabalho favre e a dinii:nina da transigao
capitalists em curso '' *.

As ptimeiras tentativas mais persistentes com o trabalho do
estrangeuo comegam a ocorrer na d6cada de 40, principalmente no estado

de Sio Paulo. Naquele momento tanto fazendeir os quanto colonos optaram
pda parceria como melhor sistema para o trabalhado livre

B Lanna, Ana L. A /ra/zl$or/nafdo do //'aba//zo. Campinas, Editora da Unicamp, 1988, p 64.
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Ao contra,rio do que se poderia imaginar, em principio tamb6m o

imigrante optou pda parceria esperando grander lucros a serum obtidos
com os 50% da produgi.o de cafe, de sua responsabihdade, que he
cabedam. A alta cotagi.o do produto no mercado internacional certamente

influenciou sua decisio. Na pradca, entretanto, os ganhos com a parcena

representaram bem menos que os 50% de lucio imaginado, o problems nio
estava nos contratos, mas na forma coco Cram cumpridos. A16m dos

abusos na manipulagao das costas do cafe, existia a taxa de cimbio
desfavorivel usada para conversio da divide do colono para moeda local, as

quandas exorbitantes cobradas pele transporte de Santos at6 as fazendas, as

p6ssimas condit:6es de exist6ncia oferecidas, etc
A revolts poi: parte dos colonos frente a tal situagao nio se deu de

forma direta; na maioda dos cason os imigrantes reagan de forma sucinta,
contudo, muito prejudicial aos agn.cultores, restringindo sistematicamente

seu trabalho no culdvo do cali. Com efeito, os umgrantes passaram

crescentemente a desviar seu trabalho para a culture de alimentos e outras

atividades nas quaid obdnham algum lucio, desinteressando-se do
pagamento das divides a ser feito, em gerd, com o lucio obtido com o caB
e iludindo sous empregadores. Em conseqti6ncia deste cato a produtividade
dos cafezais nas co16nias comegou a dechnar trazendo prejuizo para os

propriety:ios. O grande bator positivo obsewado pelos empregadores no
sistema de parceda, o incentivo do parceiro em intensi6tcar seu esforgo para
desta forma aumentar sous lucros, viu-se minado pda divide, a qual apenas

afastava o colono de sua obrigagao original.
Dentro deste quadro, a parceria foi aos poucos sendo subsdtuida por

um contrato de locagao de servigos. Por este contrato, o colons receberia

uma some axa preestabelecida por coda quando determinada de cafe

produzido; esperava-se que delta vez os trabalhadores se senQssem

incendvados a aumentar a produgao de cafe coma forma de aumentar sous

ganhos. Este nova formula encontrada para o uso do traba]ho ]ivre como
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forma de aumentar a produtividade, no entanto, nio deu os resultados

esperados por dubs raz6es prmcipais: a) o problems initial da divide do
colons nio haha fido fesolvido; e b) coma recebiam pdas quantias de cafe

colhido e nada mais, os itnigrantes esforgavam-se apenas nas 6pocas de
colheita, uma vez este terminada negligenciavam completamente os cafezms

deixando de Indo a manutenS:io dos arbustos e acarretando diversos gastos
e perdas futures aos proprietfrios.

Com a possibiHdade(e ptopensao) de uso do trabdho livre coda vez

mais afastada, la ao 6.nal da d6cada de 50 os fazendeiros comegaram a

reutihzar exclusivamente o trabalho escravo, mesmo sabendo que se tratava
de solugao temporiria. No entanto, com o prego coda vez maior dos
escravos e com in(fcios coda vez maiores de possfvel aboliS:ao da
escravatura, la no inicio da d6cada de 80 fazendeiros paulistas novamente
apostavam na utihzag:io do estrangeiro, desta vez acreditando em um novo

sistema de organizagio do trabalho, o colonato, sistema misto de

remuneragao por tarefas e por peq:as que perduraria at6 meados da segundo
d6cada do s6culo XX. Por este m6todo pagava-se ao colono um sa16,rio

anual para a manutengao do cafezal e pagava-se a colheita por medida de
cali colhido

Pagando-se um prego estipulado e separado pda caJpa --

uma esp6cie de salfrio minimo 6uo -- o que garantiria ao
trabalhador uma ronda estivel e independente do ca&
produzido, podia-se esperar que des nio descuidassem dos

cafezais fora da 6poca de colheita. A16m disso, neste novo

contrato, parte da remuneragao dos trabalhadores dependia
diretamente do n6mero de cafeeiros cuidados e nio maid

da sua produgio e, por isso, acreditava-se que des se
sentiriam esdmulados a cultivar um major nimero de

arbustos(.) e, por 61timo, os custos de trabalho por
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unidade poderiam ser reduzidos mediante a intensigicagao
das atividades pda familia dos imigrantes nos momentos de

maior demands por brazos:

A grande vantagem observada neste sistema- 6 o cato de que a
produdvidade da plarltagio depends diretamcnte da manutengao correta do
cafezal; portanto, cuidando corretamente dos arbustos, os colonos

poderiam esperar maiores receitas da colheita
Mesmo com as vantagens do colonato, este kinda conservava a

esse'ncia do problems enfrentado pelos outros sistemas: a di'dda inicial dos

imigrantes. Some-se outta problems enfrentado com o uabalho livre, o
baixo n6mero de brazos -- nacionais, libertos c colonos -- para um grande
nlSmero de vegas encarecendo etn demasia os salirios. A tlnica solugao para

diminuir os sa16,rios serra aumentar a oferta de mio-de-obra e 6 nests
contexto que o governo decide, ap6s 1884, ao inv6s de procurar coagr
diretamente os trabalhadores e disciphna-los auav6s de leis, inundar o
mercado com trabalhadores promovendo a imigragao subvencionada. Dente

modo, com o governo de Sio Paulo cuidando de todas as necessidades dos
imigrantes at6 que os mesmos estivessem efetivamente empregados, sio
introduzidos, at6 maio de 1887, entre 60.000 e 70.000 imigrantes na

provhcia. N6mero signi6.cativo se obsewarmos que se utili.zavam, em 1885,
em torso de 50.000 escravos nas fazendas pauhstas

Com a Lei Eus6bio e o flim da estrada de novos escravos o pre';o dos

existentes no pals aumentara muito, inviabilizando seu uso em regi6es

pouco pr6speras' A pardo deste momento as pro''incias produtoras de cafe
passam a comprar escravos do Nordeste -- da decadente

economla

agucareira -- agravando kinda maid o problems da mio-de-obra nests regtao

9 Hall, Michael& Stolcke, Verona. "A introdugao do trabalho livre nas fazendas de carl de
Sgo Paulo", in: Revisla Brasilefra de El£s£6ria. S5o Paulo, Marco Zero, n' 6, pp. 80-120,
setembro dc 1983, P 100.
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Nests area do pals, ao contf£rio da regialo mats pr6spera do caa, a
imigragao estrangeua praticamente n:io ocorreu durante o s6culo XIX: o

climb nio era adequado, nio havia terras de quahdade disponiveis e as
quanUas a serum gastas com a imigrag:io elam muito altai. Contudo, bator

realmente de peso contra a importagao de estrangeiros era a malta de
empenho dos senhores de engenho, ao conu4tio dos produtores de ca&, no

Incenuvo a imigragao; ipso se explicaria peso excesso de mio-de-obra que
existia no Nordeste. A diininuigao no nlimero de escravos nio resultou.

entretanto, em queda da produS:ao de cdna, que dobrou entre 1840 e 1880.

lsto deddo nio s6 aos avangos t6cnicos como tamb6m ao emprego da
mio-de-obra ]ivre. Ao contririo do que ocorreu no Sudeste, nas regimes

agucareiras o aumento da procure por trabalhadores livres nio provocou a
Mnda de imigrantes, forum contratados hbertos e ouuos elementos da

popular:ao rural favre local. Muitos hbertos permaneceram em suns antigas
fazendas por nio terem opg:ao alternadva de emprego, pois o aS:tlcar kinda
era a prindpal produS:ao da regiao.

Os trabalhadores livres empregavam-se nas fazendas como

moradores parceiros ou assalariados. A situagao enquanto morador nio era
nada agradfvel, a dda era extremamente instivel -se de favor em

terras alheias -- e a "subtnissio '' ao dono da terra devin ser total. Entretanto.

o morador parceiro, apesar de quito lucrativo aos fazendeiros, foi posco
utilizado na regiio, e assam poucos nacionais e libertos elam contratados

para trabalharem por este sistemalo; temia-se a pouch quahficagao dos
mesmos para exercer tal tarefa. Por outdo lada, os assalariados aproveitavam

a oder ta de empregos que ocorda sempre em alguns pedodos do ano nas

' O uso do trabalhador sazonal em proporgao muito major frente ao trabalhador pixo
(molador parceiro) foi possfvel nas regimes agucaleiras porque a plantagao de agacar, ao
contrgrio dos cafezais, ngo exige manutengao continua. Saba-se que a principal raz5o para os
fazendeiros de cafe manterem trabalhadores flxos eram as carpal constantes que exigiam os
cafezais
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fazendas agucareiras em diversas alividades, mas principalmente durante a

Para os h,zendehos o trabalho livre signi6lcou a oportunidade de

transfelir as perdas que estavam sofrendo com a produgio de ag6car para a
force de trabalho, isto foi feito atrav6s de sa16.dos reduzidos e p6ssimas

cordis:6es de dda e de txabalho. Os trabalhadores nio dveram cordis:6es de

resisdr a este exploragao, pols, apesar de possuirem agora major controle

sobre sua pr6pria fora:a de trabalho, em algum momento elam obrigados a
cede-la li. que a mio-de-obra abundante deixava-lines poucas opg6es de

emprego; sendo assim, tats homens, hora ou outta, sujeltavam-se as pio:es

exig6ncias. Tomando-se apenas as condig6es de dda, pouco diferenga
existia entry a situagao do escravo e a do trabdhador ]ivre. O escravo ao

memos tinha abrigo, roupa e comida garantidos -- embora sempre
insu6tcientes --, pois desfrutava de relative seguranga material na condigi.o

de propriedade. A passagem para o trabalho livre, neste casa, beneficiou
quito dais aos fazendeiros que aos hbertos.

safra

Com empregados ]ivres os fazetadeiros puderam, entao,
racionalizar deus custos, eliininando despesas de
manutenq:ao com trabalhadores sup6rfluos, podium
remunerar muitos trabalhadores atrav6s do arrendamento

de subs terras que elam fatores de baixo custo, e outros,
com salad.os carla vez menores. A natureza gradual do

processo de abohgao garantiu uma transigio sem multos
obst6,culos. e os modes de emprego permltuam
fazendeiro jeter seu controls tradicional sobre

proletariado rural'
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Em grande medida, excetuando-se as regimes cafeeiras mats pr6speras
(oeste paulista), a transigio para o uabalho foi feita utilizando se o
trabalhador natural do pals: nacionais hvres, hbertos e ing6nuos. Em
algumas regimes utilizou-se quash exclusivamente o escravo at6 a abohS:ao,

casa de lvlinas Gerais, em outras o escravo deixara de ser utilizado hf album
tempo, nas demais condveram trabalhadores livres e cativos. Tamb6m os

tipos de relax:io de trabalho -- parceda, locagao de servigos, etc.
confonne a regiao e o dpo de culture

A questao do trabalho nos debates dos Congresses Agricolas

Para se compreender as diversas discuss6es sobre a questao do
trabalho 6 preciso, portanto, levando-se em conte as diferentes situaS:6es de
utihzagao da mio-de-obra descritas acima, atentar para as necessidades

distintas de coda regiao quanto ao fema. If necessfrio tamb6m notar a
grande diversidade de interesses presentes na reuniio carioca. Ao convocar

fazendeiros e representantes das provhcias do Rio de Janeiro, blinds
Gerais, Sio Paulo e Espirito Santo, o governo imperial colocou lido a lido
dois dpos de interesses, os quaid, quando nio conflitantes, Cram

descompassados.

Em outras palavras, as aspirag6es dos participantes da reuniio
representavam, muitas vezes; momentos distintos da economic brasileira

Deste modo, as demandas da cafbicultura paulista, representando o centro

mats dinfmico da economic do pals, em muitos instantes divergiram
daquelas das demais regimes do Brasil, pols representavam momento
posterior de desenvolvimento econ6mico. Os debates da reuniio carioca.

portanto, forum marcados pell presenga de dois dpos de agticultura. Por
um Indo, uma lavoura em case de capitals, principalmente, e a'dstando

Eisenberg, Peter. J7o/zzen.s esg iecidas. Campinas, Editora da Unicamp, 1989, p 47
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posshel crise de mi.o-de-obra devido a ine'dtabihdade da aboligao:

preocupada primeiramente em obter benegcios gmanceiros do governo e
garantir, de todos os modos possiveis, seu poder politico e social sobre os
trabalhadores rurais. Por outdo, uma lavoura em pleno desenvolvimento

econ6mico, para a qual os capitals existiam em reladx,a abund6.ncia, mas que
kinda assam se via ameagada pda crisp 6manceira do Estado; lavoura cuba

major preocupagao era garandr trabalhadores em n6mero suHiciente para
suprir sua crescente demands de mio-de-obra, a qual nio podeda ser
atendida pdas solug6es nacionais tio convenientes is demais regimes do

pals rica data a semelhanga entre este primeiro typo de lavoura e a situaS:ao

da regiao Nordeste. Em vfrios mementos, portanto, havefia
correspond6ncia major cntre os interesses de parte dos pardcipantes do
evento oHicial com os da agriculture nordestina do que em relax:ao ao seton
dais din6mico da lavoura paulista

Congresso Agricola do Rio de Janeiro

Pda pr6pria diversidade de interesses presented na reuniio carioca,
devido is condig6es locais distintas para coda regiio presente, 6 dificil

precisar pontos comuns entry todos os sous pardcipantes Em torso de
coda temp, relacionado itransigao do trabalho, pode-se encontrar posts:6es

conHitantcs. C) debate em porno da imigragio/colontzagao estrangeka 6 dos

maid representadvos quanto is diverg8ncias presented no evento. Ha os que
defendem a imigragao europ6ia e os que a atacam, o mesmo acontecendo

com a imigragao asia.tice. Ha os que condenam qualquer tipo de imigragio

estrangeira, como tamb6m existed aqueles que defendem a in)igraS:ao

africans e de outros povos ''rQsticos e atrasados

Em gerd, o maior n6mero de inteweng6es dos pi:esentes -- quanto a

questao do trabalho -- 6 em favor da imigragio europ6ia. Mesmo assun,
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existem muitas cdticas ao modo coco dnha sendo organizada. Boa parte
dos participantes acredita que a mesma de'da ser espontanea; outros
colocam a necessidade de regulanzar a situagio das [erras para facihti-la
como tamb6m a urg6ncia em se acabar com o problema das dividas dos
colonos. Algins acreditam que o europeu nio vila para Erabalhar coma
jornaleiro, os baixos salirios sendo citados como um dos modvos. Para

tornar o pals mais atrativo aos imigrantes muitos sio os pedidos por lei
concedendo naturahzagao aos estrangeiros ressaltando sample a
necessidade de conceded-lines pleno goto dos direitos avis e politicos; nests
sentido, kinda, virios clamam pda hberdade de cults e peso casamento civil

facultativo como medida indispensivel a imigraS:ao, sends preciso adapter
as leis a today as rages e reJigi6es.

:Esta questao de colonos Gteis europeus depende de
preparer-se o pals, coco parecem ester todos de acordo.
modi6icando a legislaS:ao, de modo a colocar o colono de

qualquer religiao inteiramente ]ivre, tends todos igual
faculdade de hndar gamma legttima f2{oozgdaiJ, tendo dada

um a Uberdade de adorar a Deus como extender r# m mlar

aPaz &J, m#z/P #em0; facibtando-se a natuajizagao e tends os

natutalizados igualdade de direltos politicos (Z\4#iro,
aPoiaMs)?"'

homo ocorria com quake todos os pontos debatidos durante o
encontro, nio elam todos favoriveis a concessio de direitos

HfS ? HHf$F'r,:=ni.m
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estrangeiros. Muitos nio viam na medida incentivo a ilnigragio necessfria a
lavoura, isto 6, a de trabalhadores rurais.

:Nio votaria tamb6m pda id6ia da grande naturalizagao.

Nio compreende a vantagem de acenar a um estrangeHO

mde. labrador, com a vantagem de porter vir a ser

deputado, senador e minisUO de Estado. O que esse
homem quer 6 que se he garanta que no Brasil ha de
ganhar dinheiro e assegurar a exist6ncia e o futuro de sua
f,«aa (H@'f'd,')

(...) O orador entende que, a16m do mats, porte ser esse
medida muito boa sob o panto de vista politico ou social,

mas nio quanto is necessidades da lavoura. Precisamos de

trabalhadores para a toga; homens de leia superabundam

-. B-anil (...)""

As diversas propostas de imigragao esUangeira nio se limitavam aos

europeus, a colonizagio asia.dca 6 um dos pontos maid polamicos prescnte
nas discuss6es do Congresso, sendo rebadda ou defendida pfadcamente

pele mesmo nlSmero de pessoas. Entretanto, mesmo en . .+=1: .,. .-X A p/--ita') /--\

tre os defensores de

"cgmp" e ''doo#e.f ' v6,tins restrig6es si.o lmpostas a sua udhzagao como

trabalhador. Em momento de crisp, aparentemente, a questao das rages foi

deixada de Indo, por6m, house 6nfase molto grande na imigragao aslAttca

apenas coma ' mei.o de transigao para o uaba]ho ]ivre,
como tamb6m na

- - - . .nn A n#\l d.b dn #-\P

uMzagao dos asiaticos ape''s c'mo jornalekos e jamais. como colonos.
.A]6m disco, os asifdcos seriam memo viivel de trabalho livre somente se

bem policiados. Os criticos de tal imigf agate geralmente
se apegaram a

. ' -nn A Un 4 A /-l fnn

questao das raq:as, into 6, =ostravam os povos asi6ticos coco imorms, raq:a

13 Gonzaga, Jogs M. de S. lbidem, pp 172-3
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inferior e corrompida; com das trazia-se o cisco de unit um povo indolente
com outro, o brasileiro, que tamb6m o 6. Para tail criticos os chineses e
indianos nio elam adinissiveis nem mesmo como meio de transit:ao14.

81

'Nem como inaquinas de trabalho e esgotados que sejam

todos os recursos que ainda nos restain nos naturais do
pals e na colonizaS:ao europ6ia, podemos admitir a
aquisigao do homed asi6tico conhecido com o noms de

raoZze. Fracos e indolentes por natureza, alquebrados pda
depravagao dos costumes e hibitos que desde o bergo

adquirem, narcodzados fisica e moralmente pelo 6pio, nio

poderao nunca no Brasil suportar o frduo e penoso
trabalho da culture do cafe. '

(.--) Nio serei eu, corns pro6lssiona] e homem pritico na

ci6ncia do velho de C6s, que vi com o meu voto procurar
abastardar dais do que este a nossa populagao Jornaleha e

laboriosa, hoculando em subs veils um sangue pobre e
degenerado, t6xico e nocivo is grandes leis do druzamento

de sagas. Basra as agnes climat6ricas do nosso pals, a

educagao, a alimentagao, o langue impuro do africano, e a

pouch ou acanhada civilizaS:ao que nos foi imposta pelos
p'uneuos possuidores dente Imp61io(...)"::

kinda quando a itnigragao estran@eila, deve-se assinalar as diversas
denQncias -- a exemplo do que aconteceria na reuniio nordesdna -- de

gastos excessivos e in6teis por parte do governs na tentativa de promoter a

Bn:gE;;g£E$=1:1=: ::;:
pessoas Crain os meios e
populag5o, residente em

' Abieu, Eduardo A. Pereira de. Clongresso A8rho/a. Op cit, p 39

7:'@z!#o, n' I -- outubro de 2001



.Atldf£Simao

maximo, ni.o colocar barreiras a vinda dos estrangeuos. .
As diversas oozes a favor da utihzagio do elemento uvre nacionu sao

82

Havendo uma lei do trabalho, a papeleta, sendo

severamente punido o vadio, sendo recolhido a prisao o
vagabundo, e obngado a uabalhar pda policia correciona],
comegareinos a moralizar o nosso bom povo que este
habituado a desrespeitar a lei, menoscabar todos

principios de direito natmale rellgioso 64pazadaJJ."

16 Resende, Luiz R. de S. lbidem, p 197
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Como se pode perceber, assam como assam coco ocorreria com os

fazendeiros nordesdnos, a maior preocupagao dos pardcipantes do evento

can.oca -- quanto a questao da mio-de-obra -- revels-se ser quanto aos
meios de sujeitar os homens hvres e inganuos ao trabalho nas lavour,s. Lei

obtigando vadios ao trabalho e coibindo a ociosidade, este 6 o grande
desejo de todos. -Alguns utilizavam-se de sutihzas propondo meilos indiretos

de "lever" os homers hvres ao trabalho, por exemplo: o Sr. JtHia C. de M.
Carneiro, o qual pede por leis de locagao de serviS:os que ''chamem" os

brazos ociosos ao trabalho e os force a viner do mesmo; o Sr. Domingos J.

N. Jaguaiipe Filho, o qual desraca a necessidade de aprovenar os operands
nacionms, ''isentando-os do serviS:o mditar e arregimentando-os em uma

miHcia agdcola sem pressao sobre o pobre, mas com a obrigatotiedade do

serwgo agri.cola nos s=itios e jonas onde morarem"i7. Outdo modo para
impor o trabalho obtigat6rio, mas sem menciona-lo, 6 oferecer isengao do

servigo lnihtar e mariano para todo aquele que comprovar servigo na
lavoura

Ao lido de leis coercitivas, a educagao agdcola tamb6m era tide como

.essencial para lever a populagao bvre pobre a colocar-se a disposigao do
trabalho tido come honesto, qual deja, o servigo rural nas grandes

I' ' ''l'-w ww

propriedades. Muitos quedam tornar o Casino agr£cola obrigat6rio como
forma de difundir, li nas cdangas, o gosto pele trabalho na terra; a16m disco.
a educagao, em si, dos ing8nuos serif um meio dos mesmos nio verem no
trabalho uma ofensa, garantindo assam o abastecimento futuro de

trabalhadores hvres inteligentes e evitando a formagao de pessoas vadias

'' Jaguaripe FiJho, Domingos J. N. lbidem, p 159
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Congresso Agricole do Recite

6ua; com lsto os problemas com a mio-de-obra estariam resolvidos
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Nio temos feta de brazos pma o manejo dos
estabelecimentos agucolas

A prove a tendes sob os olhos, neste povo que a{ este
morrendo a mis6ria

O que precisamos 6 de reforma das nossas leis; pois as
vlgentes garantem a vagabundagem, a ociosidade, sob o

pomposo none de Zz&e/z&de do cidadio, que mellor se
chamaria a mis6ria do cidadio

Pols a independ8ncia vem do trabaho. e tanto mats

independentes solos, into 6, tanto mats trabalhamos.

quanto major 6 a some de hberdade de que gozamos

O modo mats e6lcaz e conveniente de suptir este f alta 6
termos boas leis, boa pojicia e boris magts&ados."20

todos, conmdo, elam a favor (aa ments nio explicitamente)

destas leis: o Sr. H. A. Milet, como mencionado, era contra lei obrigando ao
trabalho -- nio se podia exigir hibitos de Uabalho onde o mesmo nio diva

.nenhum lucio --, mas, paradoxaJmente, a favor de lei obrigando coda

cidadio a justiacar meios de vida honestos; tamb6m o Sr. Milet, juntamente

com o Sr. J- T Cysneiros de .\lbuquerque, era contra lei obrigando os
trabalhadores a terem resid6nda 6lxa, para o Sr. Albuquerque isto 6eria o

direito do cidadio a liberdade; por hn, havia o Dr. Manoel B. P. Diegues
Jr., o qual, apesar de pedir por lei obrigando os ociosos ao trabalho. atribd
o 6cio a feta de incendvos ao trabalho, pois Ja que os trabalhadores nio
obt6m lucio com seu esforS:o nico tem porque se aplicar neue

Muitos pardcipantes mosuavam-se descontentes com o modo pelo
qual a imigragao estava sendo feith no pals: para des o governo federal

I ' '

estava despendendo muito dinheiro trazendo trabalhadores estrangeiros

20 Magalhaes, Jose A. de Souza. Tuba//zoi da Co/zgrelso 4grho/a do J?ec He. OP cit, P 232.
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desejava a imigragao, deveria arcar sozinho com os sous gastos.

86

'De 1846 a 1875, consumimos, nessa infeliz e absurda

tentative, pesto de 24.000 contos e de 1875 at6 hole devs-se
ter consumido nunca menos de 10.000 contos: sein outta

alguma vantagem aparente, a16m da riqueza de albans
conuatantes m,is relacionados (...)

Sega homo for, ha mats de 30 ands, a colonizagao oficial
tem sido uma secs permanente para as nossas 6inangas e

provavelmente serf enquanto o governo consenar esse
mania, sergio 6 coisa plot.

Ni,o si,o todos os presentes, no entanto, a condenar simplesmente a

trabalhadoKS rurais. Para o C8nego Augusto A. S. Kuswetter, por exemplo,

com melhores condig6es de vida e de propdedade, e com a morabzagao, a

tmiglagao ocorreria espontaneamente. Nio elam todos, porem, a depolitar
sua preferancia no europeu: o St Obntho J Meira apoiava a imigragao, mas

pteferta os homens nudes de um pals atrasado, rectiminando os que tinha
preconceito por outras rages
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'Da Europa entendo que temps quito a esperar em

ciencias e mestres; que a populagao moralizada pode vir
ocupar-se na lavoura por sua pr6pfia conga, mas nio a
jornal, e que a esc6ria mehor seri nio vir cf

Prefiro o homed inteiramente rude, de qualquer pals
atrasado, ao radio e hbertino das naS:6es civilizadas.

denham pois trabalhadores que o sejam tats, pouco
lmportando-nos a proced6ncia; e deixemo-nos desse
escrapulo que tanta genre ostenta pecos homens de cor.
pareceiado-the que nos v6m contaminar."22

A16m das medidas coercitivas, os presentes no Congresso do Recite
assam homo na reuniio oficial, procuravam outfas solug6es coco forma de

lever os futuros libertos a nio abandonarem o Uabalho nos campos; uma

carioca; a educagao deveria incutir o amor ao trabalho j{ nas chang:as

garantindo a mio-de-obra e impedindo a formagao de futuros radios. A
educagao, portanto, nio deveda ser apenas intelectual, ou t6cnica. mas
principaLnente moral

Conv6m mudar o curso do ensino; 6 necessirio que, a par
da educagao antelecmal, a escala mimsue a educagao social

a par da culture do ornato e da intehg6nda, a escola
proporcione o desenvolvimento das forges e subs

aplicag6es no traballao, assam como a perfeigao moral."23

11 Rodligues, Antonio C. lbidem, pp 449-50
22 Meira, Olintho J. lbidem, pp 204-5.
' Diegues jr, Manoel B. lbidem, p 261
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Por6m, a proposigao inicial, isto 6, formal tmbalhadores agricolas:

jamais era esquecida:

o ensino primaio devs ser gerd, mas itil, pr£tico e nio
abstrato; se a escola 6 da cidade, o ensino deja inclinado ao

com6rcio e is letras; se a escola 6 do campo, o ensmo sein
inclinado a agriculture e conhecimentos anexos.

Cidadios ou trabalhadores?

A pergunta que se dove nos colocar nests momento e: at6 olde os

trabalhadores adequadamente treinados e disciphnados? ..

Na 6poca da realizaga.o dos Congressos Agdco]as o trabalno uvre ]a
era utihzado ''com sucesso '' em muitas regimes do pals; segundo Eisenberg,

no Nordeste, la em 1870, metade dos trabahadores rurais era Eyre. Ou sega,

a dabilidade de udlizagao do nacional como trabalhador Eyre estava

tornariam-se ainda piores, aumentando os lucros dos fazendehos e

das provaveis diGiculdades em aprovar leis coen'dtivas, apresentavam ao

governs outras formas de garantia da permanancia dos futuros homens

24 Idem, ibidem, p 262
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]ivres no trabalho rural; a educagao era uma delis. As escolas agi:fcolas

diversos modelos propostos, serial, primeiramente, um lugar onde as
cd.angas filhas da populagao pobre receberiam "educagao moral" e atrav6s
deli adquiririam ''amor ao trabalho". Buscavam-se, na realidade. meios de

adapter as criangas ao regime de trabalho Eyre, redrando-lines qualquer
aversio que pudessem vir a demonstrar pelo trabalho. Portanto, a cdagao
de um novo "ethos" do trabalho pda via moral e nio politico

Com efeito, a educaS:ao nio era asta como uma forma de auxiliar o
homem ]ivre e o liberto a assimilar a hberdade, e sim como um meio de

garantir a mio-de-obra no regime de uabalho livre. lsto se con6im)a quando

sabemos como ao verem que os rec6m ]ibertos nio teriam outta opgao
sergio a de se oferecerem enquanto mio-de-obra na lavoura, os fazendeiros

nio hesitadam em abandonar completamente a proposta de educaS:ao para
os mesmos

Dentro do quadro mats gerd do pensamento reformists, o que lorna
muito interessante a an6hse dos discursos e textos apresentados durante os

doin Congressos 6, Justamente, a natureza dos mesmos, into 6, eventos onde

os fazendeiros procuraram colocar suns reals necessidades ao governo. lsto
faz com que tats texton tenham conte6do extremamente pragmatico; deus

autores nAo estavam preocupados, naquela situagio, em propagar id6ias
liberais ou iluministas que poderiam dar lustre tanto 6.s palavras quando aos
autores. Os fazendeiros presences ao evento queriam apenas soluq:6es

praticas que Ices possibilitassem a manutengao de sua situaq:io econ6mica e

politico: a situagao nos dois Congressos Agricolas era distinta da vivida, por
exemplo, no Parlamento, olde a orat6ria empolada e as id6ias "iluministas
impunham-se aos oradores e aos sous discursos

No contel3do dos eventos encontra-se o pensamento refonnlsta em

sua faceta dais consenadora. Nos diversos textos apresentados, despe-se o

discurso de modernizagio e civilizaq:ao de suas apar6ncias, expbcitando-se

seu verdadeiro prop6sito: garantir a mao-de-obra, se possivel promoter
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mecanismos que petpetuassem o trabalho compuls6rio. Mesmo sabendo

que o servigo agdcola serra executado pda populagao pobre, pois a
experiancia, at6 o moments, la havia comprovado sua dabibdade, os
lavradores procuraram aumentar ainda mais seu controle sobre os homens

]hres buscando promoter formas extra-econ6micas de compels-los ao
trabalho.

O modo como foi encaminhada a questao da educag:io ap6s a

abohGio retrata, de madeira exemplar, as regis inteng6es da elite agrfda em

subs propostas para o ensino agdcola. Nem mesmo a prcocupa';ao
constants -- presente em grande parte das opini6es expresses em ambos os

Congressos Agricolas -- com a educagio dos homers bytes como meio de

prepare-los para o traba]ho ]ivre foi levada a. execugao. Ao constatarem que
libertos e demais camadas da populagao pobre nio teliam opga-o a16m de sc

oferecerem enquanto empregados agrilcolas, que nio permanecenam

ociosidade ', as classes dhigentes nio hesitaram em deixar de lido

proJetos de Casino generalizado.
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A REI,IGhO NO INSTITUTO H]ST6R]CO DE PARIS: O

[)ISFARCE "ESPIRITUAL" DA POLITICA '

E.hi%e Cds$i%a CQTFGToz

1. Apresentagao

O porto de partida fundamental desta pesquisa baseia-se
fervilhamento de id6ias e comportamentos que explodiam em Paris durante

a Monarquia de Juno- O Instituto Hisc6lico de Pads refletia e ardculava-se
em torna das agitag6es panslense ', para nio dizer que beneficiau-se delis.
A esse respeito, 6 importante obsenar que este pedodo foi expresslvo para

a composigao das id6ias que, nos pianos da cultua, das arles, da econorma e

da polidca, iliad march profilndamente a Franca e demais parses que dai
receberam subs influ&ncias -- entre os quais se incluio Brasil -- durante

quase todo o s6culo XIX. Ou bela, o IHP swgiu das
necessidades
I . .LI....

lntrinsecas a um periodo de ebuliq:ao social e converg6ncia de problemas
reladvos a. polidca, a. economic, assam como aos problemas socins e
caractetizou-se por seu cali.ter de Instituto gerador e difusor das id6ias

socials gestadas em seu tempo; gaia nossa preocupagio em compreender
mellor e mats detidamente este contexto

O IHP 6 uma dpica sociedade de erudigao francesa cdada no castro
das necessidades p6s-rex'olucionarias da Monarquia de Julio no ano de

1 834 pelo poligrafo Engine Garry de Nfonglave '. Seu proleto e estatutos de
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regulamentaS:a.o pretendeln, sobretudo, conuibuir para o ''progresso da
ci6ncia da liist6ria '', quando-se aos objetivos de outras sociedades siiJlilares

homo os Beneditinos de Saint blair(s6culo X\Fill); Academia de
[nscrig6cs; Academia de Ci8ncias Morals e Po]iticas C179S) e a Sociedade

dos Antiquirios(1804>. Esse pedodo viu surgir um grande n6mero dessas

sociedades', !nas para blonglave kinda havia lugar para um novo Instituto
que, sintonizado i.s expectadvas governamentais, se dedicasse a. espedfica
utilidade da ci6ncia hist6rica

Muitos homers, aproximados polo gosto dos estudos,
pensarana em formal: em Paris uma sociedade com o
objetivo de favorecer as pesqdsas e os trabalhos de hist6ria

pda personalidade que pdas obras" (maria, p. 13) Confolme Paul Deslandres em Les Debuts
de I'Institut liistorique, Revue des Etudes Historiques, 1922, p. 300, Monglave veil ao Brasil

em 1814 coma oHlcia] de Estado Major e diretor da Instiugao Publica. A informagao 6
contestada por O. T. de Souza para quem Monglave, muito jovem, no Brasil jamais "exerceu

fungao militar ou prestou servigo de taJ natureza". (p.12) M. A. Faria aHirma que Monglave
terra ido, cm 1 819, para Portugal a fim de participar, junto dos libcrais, das lutas pelo regime
constitucional. O. Tarqufnio, por outta lada, diz que Monglave ''foi uma testemunha ocular:
no Rio, dos acontecimentos de 26/02/1821, initio do movimento liberal, ainda de timbre
portugues, com o juramcnto da constituigao tal qual Hizeram as cortes dc Lisboa". (p.114)
Dcvido a escassez de informag6es, Hicamos sem qualquer conclus5o a respeito. O fate 6 que
Monglave nutriu profunda simpatia tanto pele Brasil como por Portugal, dando proves disco
em seu acalentado Instituto. S:o de Monglavc as tradug6es, para o frances, de Marflia de
Dirceu (1825) e do Caramutu (1829), assim homo da Correspondance de D. Pedro Premier:
empcreur constitutional du Brasil, traduitc sur le leLtres originalcs proced6e de la vie de cet
empereur et suivie dc pieces justificatives. Seu intercsse pda America, entretanto, transcendia
o Brasil, ja que 6 dole kinda as tradug6es dc Histoire Resunl6e des stats Unis (1825) e
Resume de I'Histoire du M6xique (1826).

;Sc o IH foi um dos primeiros em data e seu Journal, que se tornou a Revue atual, c tamb6m
uma das maid antigas de nossas revistas de hist6ria gera], esse mesmo ano de ] 833 viu nascer

o Comity de trabalhos hist6ticos c cientiHjcos e a Sociedade de hist6ria da Franca. Era a 6poca
em que a atragao polos documentos tinha sucedido as formulas menos cientfflcas dos
historiadores da v6spera. A Sociedade fTancesa de arqucologia nascia em 1834, a Biblioteca
da Ecole des Charles em 1839. Toda uma s6rie de sociedades cientfficas via o dia de 1831 a

1 847. Assim surgia num meir singulam)ence propfcio a sua eclos5o. E era ftuto da 6poca e
Ihe mica a honra de ter fido o primeiro". (Combos dc Paris, p. 208)

7')@4.'#a, n' 1 - outubro dc 2001



94 Rhine CdsliKa Canard

aphcando-lhes todos os objetivos das ci6ncias humanas. O
IH teri por meta irradim todas as verdades items em today
as classes da sociedade e em todos os parses do globe.

IAssemb16ia Gerd, 2' sessao, 6/4/1934)

Uma primeira leitura das atasS comprova a cand6ncia do debate
portico entry os membros contrariando a orientagao da diregao da
entidade que preferia tangenciar a questao pi:ivilegiando um intelectuabsmo

desinteressado e descompromissado com as tend6ncias ideo16gicas da

6poca. Verificamos, no entanto, a impropriedade da neutrabzagao exigida.

Um perch gerd do Instituto revels a present:a de variados interesses e

ideologies politicos dos integrantes do IHP. Encontravam-se ali, desde os
ultra-conservadores at6 representantes da esquerda, repubhcanos e
sociahstas mditantes. Discutiam sobre os temps mais atuais e at6 mesmo

poJ&micos da Monarquia de Julho, tms cano: quest6es do bem ester,

progresso t6cnico, progresso intelectual e moral, 6Hoso6ia, romantismo,
ensino da hist6ria e liberdade do ensino. No entanto, o que mats nos champ

a atengao 6 a predominancia de temps ligados a. religiao e a moral que de
modo algum poderiam ester dissociados das teodas e interesses politicos e

socials do pedodo.

A pesquisa bibjiografica e a leitura da historiogra6ta politico e
6Uos69lca do periodo p6s-revolucion6.do indicou a grande relevancia, no
contexto mats amplo da Monarquia de Julio, ou sein, fora do IHP, das

teodas politicos que abordavam a questao da religiao e da moralidade.

s Tanto os manuscritos (Atas das Reunites Gerais e de clause) homo os impressos (Joumal de

I'Institut Historique e L'lnvestigateur) references ao perfodo de 1 834 e 1860 encontram-se
microfilmados no CEB- Centro de Estudos Brasileiros do LECH/UNICAMP. Sends que as
atas manuscritas foram ladas e orgahizadas por mim no ano de 1999, como parte da pesquisa

de iniciagao cientifica '' A Presenga da Politica no Instituto Hist6rico de Paris", sob a
orientagao da Profa. Maria Orlanda Pinassi
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Este pesquisa abrange a leitura lninuciosa e anilise do conteddo das
Atas Manuscritas e dos Journal de L'Institut Historique e L'lnvestigatew,
entry os anos de 1834 e 1860. Nio obstante, nests texto apenas aponto qual

6 a problemadca que norteia a pesquisa sem apresentar uma anflise
aprofundada sobre o fema.

ll. Introdugao Hist6rica da Temitica

As turbu18ncias do periodo sio provocadas e de6.midas, em grande
parte, pelos desdobramentos da Revolugao:

a comegm pda politico de Carlos X conduzindo para as
ordenangas de Juiho que transferham a caron dos

Bourbons para a famgia D'Or16ans". Ou sega, o "regime
decorrente da Revolugao de 1830 adquire o noms de
Monarquia Bwguesa, afastando parte da mistocracia da

politico e excluhdo o proletariado de qualquer participagao.

Assume o custer de uma ample coalizio de gmpos

burgueses, rurais e urbanos, pequenos e grander, unidos,

entao, pda hostilidade is polidcas dos leis depostos de

Bourbon e sous parddfdos aristocratas. (Pinassi, 1998, p
98 e 99)

Para compreendermos mellor o debate que se trava a partir de 1830

parece relevante considerar as oposig6es ideo16gicas no plano do

pensamento que logo ap6s a Revolug:io de 1789 revelaram o carfter real da

oposiS:ao entre interesses particulates; de classes sociais definidas. Em 1789:

It f tda caa 'taccluol:BE, "a {nteiectaaliMde jrancesa, exc! da das jxqes
p6bhcas se inclinoz, deddo l?zesmo a estes coed !6 s 172 qwe se encontra a a sodedade, a

j$ 2 !a! es e6hcassobre a da sodaiepoiiticd'. $ocqlu&e, \9GR, p:ZSZh
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Logo ap6s a Revolugao, no entanto, o consewantismo se colocou em

contraposigao a an:elise dos fen6menos socials e naturais e destacou-se
como um and-iluminismo, ou reagao direta ao pensamento de Voltaire,
Rousseau. Diderot e outs:os 6U6sofos da Frans:a do s6culo XVIII. ISto

porque a grande maioria dos conservadores fazio parte do complexo
cat61ico-monfrquico-adstocratico, sobre o qual a Revolugao chiu com forge
brutal. A aristocracia, sentindo-se ameaq:ada, precise lusd6lcar e legitimar

racionalmente uma ordem que antes era aceita de antemio e adequada ao

mundo. E assim que o passado adquire signs.ficado criador do presents e do
futuro

A obra de Burke "Re@x&; iabm a RrpaZaf&a Frn/7r la em 7790", 1angada

na Inglaterra, desencadeou e difundiu a critics contra-revolucionfda da
Revoluga.o Francesa em todd a Europa. Burke critics os conceitos hberais

de liberdade e igualdade em nome das uadig6es e costumes de um povo

ligadas is antigas formas de vida, de relax:6es e atividades vitais com subs
fontes medievais, sua organizagao principalmente em termos de terra,
fhmilia e corporagao. A estes formas de vida de fontes medievais Burke

contrapunha a sociedade individualists, impessoal e conuatual que a
democracia revolucion6.ria, o liberahsmo do lluminismo e o indusuialismo

introduziam na Europa no anal do s6culo XVllle idcio do XIX. Burke,
assim como demais conservadores, chegou a ver neste contraste as causes

do declinio da Europa Ocidental e da decad6ncia dos valores morais.
Anahsada desta forma, a defesa do a/z&e /@f e deja ela polidca, econ6mica

ou alos66tca, signi6tcava ao mesmo tempo, a defesa de uma forma de
propriedade e de dorninaq:ao polidca e social

Consewadores coma L de Bonald, J. de b£aisue, ence outros, elam

todos membros da lgreja Cat61ica Romana e monarquistas ardorosos,

profundamente opostos a democracia e a outros elementos inaugurados
pda modernidade burguesa. Coco um btilhante representante do
consewantismo e seguidor dos principios e convicgaes de Burke, Joseph de
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Maistre(1754-1821) considers a Revolugao F£ancesa coma um castigo de
Deus dado aos homers. A utica cristi do catolicismo sewiu. em De Maistre.

para [egidmar a ]derarquia e a ordem social coco ref]exo da olden divine.

A rehgiao 6, para De Maistre, depositaria de todas as tradiS:6es e leis gerais
da sociedade. Tamb6m, naturalmente contr6rio ao desenvolvimento do

espirito individualists e revoludonfdo, De Maistre dsava a consohdagio da

'alma nacional ''. Para tanto, serra necessitio que o Estado acrescentasse a

educaS:ao intelectual uma educaS:ao moral e rehgiosa capaz de combater as
id6ias subversivas do ''contrato social'' e do ''estado de natureza" e

introduzir nos jovens um sendmento paUi6tico de ''abnegagao individual".

Era necessfrio, entao, dar ao povo a mistica da autori.dade e da ordem que
s6 pode ser encontrada no catolicismo.

A vida de Louis de Bonald 6 a hist6ria de uma longa fidelidade is
id6ias da contra-revolugi.o. Observamos a importancia do pensamento

consen'odor kinda na Monarquia de Julio quando notamos nas 'R€@xza#f

;wr Za R/paZw/za de J fZyg/ 78-i(7" que Bonald preocupa-se com o futuro da

sociedade, assam como Lamennais, BaJlanche, Chateaubriand e outros de

sells contemporaneos. Os problemas rehgiosos, os perigos do

desenvolvimento do ateismo, a decad8ncia do estado moral, a pobreza, a
questao oper4ria e o crescimento da criminahdade urbane encarnavam a

visio da decad6ncia da civihzaS:io e da Europa. Para Bonald, "a demorra h / o

;imbole de {l?a deca&ncia &!sociedade la qual. o atesmo e a obreqa s&o osmaisg'apes

n /pp7af & m/&Z'.(Bonald, 1988, p.23)
Sensivel aos problemas socials latentes da sociedade francesa na

6poca da Monarquia de Julio, Bonald conclui que "oi z ZPi2#ai iePerf&mp Zoi

maui costllfzes (...) mas as sa&da&s I)erect ? pdzdilalme} te elo aba} dang h faqs
iag7nas & relic o:pals aji cora soda?'- (PanAd,De h reli$o+. \9SB, p.'18b }.
explicagao bonaldiana da decad6ncia social, assam camo a de
Chateaubriand, considers que o segredo das contradig6es dos homens este

na aus6ncia de um senso mora]. e de religiao.
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Cano comenta Nisbet (1985, pp. 141 e 142)

Se a ess6ncia do lluminismo foi seu ataque sistem6dco ao

cd.stianismo, e de certs maneira a todd a rebgiao, teremos

fazio em diner que a ess6ncia do conservandsmo ou grande

parte de sua essencia, era a cotnvicgao de que nenhuma
sociedade, comunidade ou grupo pode exists sem alguma
forma de religiao. O desprezo peso Cristianismo, que
etacontramos em Voltaire, Diderot e Rousseau e outros, no
sec' ulo XVlll, tem sua conuapartida no grande nascimento

rehgioso de principles e meadow do s6culo XIX, e que
tomou muitas formal, indo do samples revitalismo is
teologtas so6isticadas de Lamennais, D6]1inger e Newman.
E esse renascimento do interesse pda religiao esb

intimamente ]igado aos escj:itos dos consen'adores.

De fate, os "TmA G/Ohe#ie/'(27, 28 e 29 de julio de 1830), assign

como as jornadas de julio de 1789 e de fevereiro de 1848 sio o resultado
de uma s6rie de transformaq:6es que resultam em ''desequilibrios da olden

e que contemplam crime econ6mica, grave crisp agricole e os efeitos do
crescimento demogra6.co que teve conseqtiancias diretas na organizaq:ao

social e na pardcipagi.o politico.
O cato revolucion6.rio, considerado em si mesmo, teve unportantes

collseqii&ncias que pesaram sabre o desdno do novo regime. As Jornadas

de Julho tiveram um papal decisive na tomada de consci&ncia pell clause
operaria de sua forge poliltica e social e, para as outras categodas socials, da
exist6ncia de um problems social. Este ''revelagao" do povo favorece

rapida difusio de ideologies sociais .
Desde o idcio do s6culo XIX, surge em todos os espiritos

necessidade de reconstruir a sociedade.

aosem
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A leas:ao anti-racionalista hgou-se a conga-revolugio. Os

que sofreram com a revolugao e com a rupture da antiga
sociedade nio tardaram a responsabilizar a ideologia do
s6culo pdas suns mazelas. A autos:idade, a tradigao, a
religiao revelada, protegao ou reHgio, voltaram a mode. Os

errol lmputados aos Luminares e a Revolugio provinham
da false crenga de que os ptindpios sio de instituigao
humana; na realidade, escapam a anilisc e transcendem o

mesquinho poder da fazio. (Soboul, 1964, P.506)

Tradicionahstas, esphituahstas ec16ticos e posidvistas separam-se
quanto ao que deveda ser feito para curar as chagas do passado e assegurar
o futuro, mas todos evocam o catolicismo ainda que de maneira diferente. iE

nests contexto que surge o catolicismo social, que se apresentou sob o

cali.ter de ''doutfina social" do s6culo XIX, nascido de uma transformagao
social, dais especi6lcamente da sintese de dogs nog6es: a do "problems
operaio '', de canter econ8mico; e aquela do "progresso" de canter

intelectual. A doutrina do catohcismo social visava detenninar o que devem

ser as relag6es morals dos homers com sous semelhantes, no que concerne

a dda fhlnihar, econ6tnica e politico. Inicialmente, alguns extremistas do
]iberahsmo vio at6 mesmo rejeitar a caddade e a esmola, considerando tats

procedimentos como obsticulos ao livre logo das leis econ-3micas. No

entanto, diante do agravamento dos problemas sociais, os burgueses
liberals, apcsar de condnuarem incbnados ao antidericabsmo, (bouchard
1959, P- 96) revelam que iomega aparecer em saas preocupag6es um cerro

xxalAsPt\o e "passam a cansiderar a Irda cat61ica CD17]0 nm qatar df order E o seH
lnticledcahsmo trio exc! i!:in? de smo }7zais ol! memos acentua&?'

blas o carohcismo, la na Monarquia de Julia, nio se manifesto\ a de
forma homog&nea, ao contririo, obsewamos a atuagao de cat6]icos

democratas e cat6hcos hberais, mas estes nio foram os 6nicos a adotarem

uma atitude social na medida em que existia tamb6m uma escola social
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legttimista. Entre os representantes desta 61tima escola '- j. ..J-.
encontrana-se os

cat61icos maid conservadores, que aproveitam todas as ocasi6es de crisp

para destacar o cara.ter antipopular do governs de
Luis Fihpe.

"Precisamente, os cat61icos sociais de tend6ncia consewadora for am quash

Eodos legttimistas militantes ou de sentiments"- @)uroselle, 1951, p- 204)
Mas devemos distinguir ptincipalmente o catolicismo social do

catolicismo liberal.

O catohcismo liberal 6 um ecletismo, uma sintese do
catolicismo e do hberalismo, uma adaptagao do catolicismo

a ordem liberal. Adaptagao de natureza economica,

primeiro: os cat61icos liberals discordam ativamente da
reserve initial da lgreja em face do maquinismo ...; nio shes

repugna endquecer com a indasUia, com o com6rcio, com
os bancos. Mas t:rata-se tamb6m de uma adaptagao politico

os cat6]icos liberals acham se desligados de qualquer

6ldelidade supersticiosa em face da monarquia, aceitam a

democi:aaa, o parlamentatismo, a rep6blica. E, embora
existam cat61icos sociais e antihberais, hf no entanto,
cat61icos liberais estranhos ao catolicismo social

0'ouch,'a, 19s9, p. lzl)

0 6nico terreno sobre o qual o acordo reyna 6 a id6ia de que uma
reforms moral da classe operaria, por memo da tehgtao, 6 necessidade

primordial. O faso 6 tio importante que

a reagao social posterior is jornadas de 15 de maio e de
junho de 1848 tentarf se ]ustiGicar pda id'iia de que a classy
oper&ia 6 profundamente corrompida. Seri. abandonada
coda id6ia de reforms material e social para se aderir ao
sistema de reforms moral. N6s encontraremos mats e mms
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freqtiente esta id6ia que 6 precise agk antes de judo sobre
os esphitos e sobre os corag6es. Aos olhos de muitos,
reforms moral 6 a panac6ia universal, dispensando dodo

esforgo para melhorar a condit:ao material dos oper&ios.
Embora, para os verdadeiros cat6]icos socials ela represente

arenas um porto de pmdda.(Duroselle, 1951, p. 209)

A id6ia religiosa parece ter ganho uma tal relevAncia no pensamento

burgu6s, sobretudo no acura pr6ximo de 1848 que "eZa ie @rfie /a por

foia a e collie nz iLren&o Pa a as inq e£h&s e &s aspiraq6es }ai>Kiare?'.

(Mo',z6, 1952, P. 96)
Indignados por uma sociedade na qual o dinheiro 6 a medida de todas

as coisas, perturbados pelo espetfculo de teri:leis mis6rias materiais e
morris que os rodeavam, ou simplesmente preocupados em encontrar um
meld de acalmar os inimos e aquietar o desconEentamento social, muitos
ence os franceses vio busch-lo na religiao, dentro ou ao redox da lgreja
romana. Cat61icos liberais, democratas ou legidmistas de6lnem subs posit:6es

diante dos problemas socials e prop6em, coda um a seu modo, um rem6dio

para os problemas, qual sega: a id6ia da reforms moral e religiosa.
A pardo deltas consideraS:6es obsewamos que o temp rehgiao 6 a

todo momento recorrente a. politica. O cristianismo 6, quase sempre,

evocado com o intuito de ocultar as contradiS:6es da sociedade capitaJista,

mas tamb6m apresenta se, rnesmo na I«[onarquia de Jdho, coma herdeiro
do pensamento contra-revolucionfrio de De Maistre e De Bonald e, por
isso, contr£rio a politico de Luis Felipe.

Como ilustragao dente alamo caso podemos citar Balzac, adepto das

id6ias conservadoras de Bonald e contemporaneo da blonarquia de Julio;
estudioso dos costumes, sendo ele mesmo cat61ico e monarquista, aHuma

que o grande principio de exist8ncia para os povos, em qualquer sociedade 6

o Casino, ou melhor, a educagao por associaq:6es religiosas, num contexts

em que a mica religiao possivel 6 o cristianismo: ''O cristianismo, e

Tz@d#o, n' I -- outubro de 2001



102 Elaine Cdstitza Carrara

sobretudo o catolicismo, sendo, como eu disse no M6dico Rural, um

sistema completo de repressao das tendfncias depravadas do homed, 6 o

major elements de order social".(Balzac, 1959, p. 15)
Portanto, nio parece banal um estudo mats aprofundado de todd este

discussio da religiosidade e da morahdade, vista que este intimamence hgada

is teolias polidcas e sociais mai.s importantes do momento e difundidas
peso Instituto liist6i:ico de Paris, como podemos observer nas linhas que se
seguem

lll. Objetivos referentes ao IHP

De cato, a burguesia admitiu a RestauraS:ao de 1815 por cansaS:o,

desejo de paz e modo da agitagio social. Mas, as Bourbons e Carlos X,
pardculamlente, que fizeram quash que exclusivamente chamado aos
membros da aristocracia territorial para ocupar os postos mais importantes

da politico, da diplomacia e da lgreja e apoiaram a nobreza na sua obra de
reagao social, assisdram, ao mesmo tempo,. a burguesia consolidar e
fortalecer seu dominio e influ8ncia sobre a economic national.

Mas o conde d'Artois, sob o none de Carlos X, provocou a ira dos
circulos liberals com sua politico que privilegiava a aristocracia. Por isso,

estrategcamente, a buguesia se aliou ao povo, que soflia as conseq&&ncias

das crises econ6micas la mencionadas. Assam, o povo esteve em julio de

1830, ao lido da bwguesia lutando contra o poder real. Por6m, como em
1789, em 1830 o grande debate nio se passe entre os propriety.rios e o

povo, ainda extremamente variado para ter consci8nda da explores:ao, mas,

uma vez mais, entre a aristocracia agri.ria e a burguesia.

Se, por um lido, a burguesia se ahou ao povo para derrubar Carlos X,

a$ Jarnadas de julio de 1830 tiveram um papal decisivo na tomada de
consci6ncia pda classe operaria e, para as classes dominantes, da exist6ncia
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de um grave problems social. As classes populates, totalmente alijadas do
poder, definiam-se nitidamente coco uma ameaga constante ao poder da
burguesia. Por outro lido, a dt6ria do partido da Resistancia, mais

conservador, sobre o Parddo do Movimento, durante a d6cada de 1830.

estabeleceu um processo que "&z agar a ////?apa zla & r?ra a4af a fa& pfZ
Fnais desenPoluida cll re M.onarquia ck ]Klbo e oi rePrcsenLantes do Velbo B.e@me na

df da de 784C)."(Seigel, p. 16) Sendo assim, alan de dim se novamente a

aristocrada, convinha ao hberabsmo moderado frances de 1830 apoiar-se
num regime que apreendeu dos anos de 1815 que a ''maz;a/b ai Z'x?3'/eiei

ibcrais se satisfaqa com nlellos q e sew proZrania camPbto e7n troca de luna gaTalEha

Bird o jmobiisma, a &macxada oz s jalares qle odedam Fodu$-
/a".(nobsbaum, 1996, p. 52)

A moral ctista, tal como 6 requerida por te6ricos conservadores:
cat61icos sociais, saint-simonianos ou socialistas cristios. e tamb6m como 6

absorvida pda burguesia e expressa no seu empreendimento pedag6gico,
evidencia coco os problemas socials que deveriam ser resolvidos na base de

direitos sio uansferidos para uma esfera utica, ou sega, de acordo com estes
propostas te6ricas os problemas morris da passe trabalhadora devedam ser

resolvidos auav6s da consci6ncia. Esperava-se, com isso, satisfazer a

necessidade social atrav6s da inculcaS:ao de uma moral que compensasse- no

navel da consci6ncia -- o novo estado de decad6ncia dos principios de
liberdade e igualdade

Quando a bmguesia, embora ela tenha rejeiCado o conte6do

propriamente lnistico da religiao, conforrne Crubenier(1974, p.104), ' ad# Jf

ensar qne a b rguesia, sob etit& a bzrgllesia ahsiexse, pemaliece saito iigah a moral

O carl.ter da ligaS:ao que a burguesia mant6m com a religiao,
Tocquevme e Guizot o expressa quito bem "# #dadepoZhm e lada/ dar

n?Z@f&i''. Esse rehgiao aceita pda burguesia, baste a sua moral crista, suas

doutrinas evang61icas pouco importam. Importa o seu ensino sobre

mstd

o seu cnslno 0
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rtqeito M arden, dm hierarqKzas estabelcddas peta ProM&ncia, de Cesar, ela ensina

aJPa#reJ rl& af a if d;//#a." (Iden,pp- 104 e 105)
E nesse contexto, nessa atmosfera conturbada e dca que surge o IHP,

criado em 1834 gragas ao esforgo voluntarista de Eugene Garais de

Monglave6 que empregou nessa aventura todo seu "espirito combativo e
motdaf' . Confottne F%da., "MongZatje ideaiiqou }£ma so&edade de enfdifao -- Ha

poco a phmeira ro $nero -- qne se ocupasse de pcsquisas df cardter bistdhco, em toads os
ramos da ciinda bHnaana. contiKilando as esforfos de agemial6es semelbantes, jrancesas

)H estrangliras, q e se hapiapn nolabiliqado nos sdcHlas anteriore?' . rFqjia,'L96\ , P. t4h
A ptincipio, os discursos de Monglave e de alguns outros envolddos

na empreitada nio pareciam abragar -- ou mesmo repudiavam -- a causa
priMlegiada da politico da 6poca. Mas, apesar dos esforgos empenhados na

desqudificagao ou neutralizagao da esfera polidca, os enfrentamentos
decorrentes de diverg8ncias nessa area parecem ter sido a marco constante

das discuss6es que se sucederam no Instituto. O IHP estruturava-se em sets
classes. at6 18367. As classes de IEiist6tia Politico sio as que congregavam o

maier amero de s6cios, seguindo-se a de &6Hcias, sobret#do dm d6Hcias socials, ws {nio

pa#z/a /? a cara. .4#z e a/era/ r baram / e aroma/ruck/'(Iden, p- 20)
Para a16m dos esforgos contrfnos das sucessivas direg6es do JHP,

comprovam a preocupagao e o interesse pelo debate politico
ftJndamentalmente dubs quest6es. Em ptimeii:o lugar, as intend:6es memos

primeira com a sexta e a segunda com a quarta.
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visiveis de Mong[ave e de ]b]ichaud8 ao quererem viabihzar uma
congregagao dessa natureza. Um na qualidade de secretfrio e outdo de

presidente das primeiras gest6es, respecdvamente, tiveram un passado
agitado em termos politicos e haviam sido parddirios ferrenhos de
Napoleao Bonaparte. Jogados no osuacismo ou no exflio durante a

Restauragao(1814/1830~, acendem-lines as esperangas re\ olucion4rias de
primeira hora a Monarquia Constitucional inaugurada por Luis Felipe.

Em segundo lugar, 6 possivel observer que algumas daquelas

express6es do pensamento e das antes do periodo, representando ora o
passado, ora o futuro, encontravam-se listados nas 6Heiras do IHP. Por

exemplo, os ministros Guizot e Thiers nutdam simpatia pda concretizaq:io

Xx \dEaR e"!arian? tamb6mje Q page da assoda$ao, io esse Q caqoliQytica q

]n©avam, seli£n& &clararalz ar o$qdo aa \nsHtald' . $dexn. 'p. \G$ GeoqkaH de

Saint-Hilaire e Michelet estiveram presented na sessio inaugural e
participaram de advidades sucessivas. Lamartine, Chateubd.and, Debret.

blag ' Lafon, Fresse-Montval, Jean Dr6olle, S6nancour, Eugene Sue e

Chopin figuram na lists de sous associados, mas nada se pods a6umar

quando a intensidade de sua participagao e nem o periodo eh que la
esttvcram.

Conforme Paul Deslandres, "r#fn Jo/ # aza .D#&&faf& g;/e #a /I elle

;lisitado iangas € camp ladas reclamag6es, au& as hvalidades i&oi6@cas

#2a@ 6#pam."(a@#dFada, p.49) Os conHitos evoluem at6 o panto em que

uma censure rigorosa contraria o disposidvo inicial da

liberdade de opiniao. As id6ias nem sempre sio
reproduzidas com 6idelidade. Registry-se, por exemplo, o

caso da intenengao arbiuiria de um vote numb resenha:

onde o aparteante achou perigosas certas opini6es sobre a

8 Ver a respeito, as biografias desses e outros personagens compostas em nora de rodap6 por
maria, pp. 13 a 39
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aboligio da escravidio e a uni6icagao da Italia, assunto que

na 6poca contrariava as correntes politicos mats

reacionfrias. (Iden, p. 50)

Um perch gerd do Instituto revels a representagao de todd gama de

ideologies polidcas, desde os "uluas'' maid idosos e combadvos, fomiados

na oposiq:ao da Revolugao Francesa, at6 repo:esentantes da esquerda,

repubjicanos e sociabstas militantes, opositores deo.didos ao regime de Luis
Felipe. Todos des nio perdiam a oportunidade de defender subs id6ias
envolvendo-se em dolentas discuss6es e traindo a imparci.alidade do

Instituto.
E a terceira classe que fornece a major parte dos temps da atualidade,

devido a. importancia das quest6es socials no tempo de Luis Fibpe. E
certamente que estes temps nio estio dissociados do seu cen4do hist6rico
As discuss6es do IHP nio podium tratar de quest6es polidcas, por causa

das indisposig6es iniciais do instituto com o governo. No entanto, nio se

pode confiar na tirulo rigoroso das comunicag6es. Sob o none de 'l#aara '
4/J/Jnfa daJ /d12ar ' discussio proposta por I''t J. Ottavi na ata de 24 de abiil
de 1840 -- sio levantadas quest6es como ''a.f /z11#2m de JZ/J/#fu e .prqgr?s.to e

z fbEaf fJ jfal@raJ Ja&rf a fa/ a //i//za". Tamb6m abordam questaes sabre o
ensino da hist6ria e sobre a ]iberdade do Casino, temps exUemamente

po18micos do momento
A16m disso, de modo gerd, as discuss6es do IFiP estio

freqtientemente relacionadas a cortes preocupag6'es com as quest6es do

bem ester, progresso t6cnico, progresso intelectual e progresso moral. A
eehg$a exacada coma uma "j!!iX inFKincia sabre ajliiciMde domisticd' kan de

16 de julio de 1840) . E intercssante obserrar, ainda, a discussio proposta

por M. Draolle, que apresenta relat6rio sobre uma mem6ria de M. Beret,
referente a identidade mora] da ]iberdade com a religiao(ata de jumbo de

1840). M. Baret a6uma que 6 na rehgiio unida a hberdade que estio os
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ptogtessos aa ec+$izq.c;ho. " lobs os bo1}2etls sellsafos e que raaoanal?2 sem }aixao

ahem que a uerdadeira iiberdade reside }ja reii$ Q arista, todos os qt£e se oc@anl da

hst6ria deuem er mao ini3o arefda,}eiseles &fam 4e ar a in$1nda &ssa

rel$&o sabre os ogressos da &&!iqq o e & iibefdadf' .

Este car4ter moral e religioso das discuss6es do IHP 6, de cato,

marcante. Observamos este aspecto na ata de 16 de imho de 1840, em que
M. Dr6oUe apresenta um relat6rio sobre o 'blff&o do d-cz.fame//zo e oi ign?doi da

$#Zzdd4de ra#gaga/', okra de Nt. Jacomy Regnier. O membro faz um relate
sucinto e interessante sabre 'k.pZzd&dp faayxaaa/'. Aproveita a ocasiio para
combatei: os ataques dirigidos contra o casamento e louva o autos por ter
buscado lutar contra as causes da desmoralizaw:io da sociedade e. ainda

demonstra de uma madeira incontestivel a khz inH-u8ncia da religiao sobre
a fehcidade dom6stica

Sega como for, os temps relacionados com a religiao e a moral,

embora nio se apresentem sob a forma de discussio politica propriamente

dita, a16m de serum predominantes parecem ester dnculados a um
;disfarce moral" da politico. E o que, tdvez, expresse a discussio registrada

na sessio de novembro de 1844. M. Maigne e o Dr. Josat tratam da
possibilidade de se cultivar chi na Franca, e ao considerarem

beneHlcios aalrmam que:

O chf afastaria os homens do hfbito dos scores fortis e da

bebedeira; essa conseqtiflncia n)oral 6 molto grande -- o ch6

depois do cafe 6 o licor que desenvolve a intelig6ncia; as
classes pobres teriam no chi uma fonts de excitagao

intelectual. A16m disso, revelam a importancia do chf na

sua utihdade higianica, moral e intelectual na extensio do
seu uso pdas classes trabalhadoras.

Observamos que os tomas que abrangem a religiosidade, a aUantropia,

a moralidade e mesmo as preocupag6es com o progresso, sega ele moral ou
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cientifico, sio predoninantes e estio intimamente ligadas is teorias politicos
e sociais do periodo. Por ipso, podemos a6umar que a pretensao inicial de

neuudidade do IHP progrediu para um posicionamento mais de6inido
diante do debate politico que ocorria naquela sociedade.

Considerando que este Instituto foi um difusor das id6ias

predominantes de seu pedodo e de seu pals, nio se pode negligenciar a
importancia polidca de tal afirmaS:ao coco, por exemplo, a ''Here.r.fldade zh
reid e da mofatpara restaurar a 'fBlicidade' e Q pTcgcsso aa daliRalad' Ds
membros do IHP representavam as diversas tenddncias politicos presented

na b£onarquia de Julio. Apesar da censure aphcada par parte do governs e

direcionada para todo tipo de manifestagao que pudesse divulgar id6ias

capazes de insufLar os 6.limos e mesmo com o afastamento de membros
not6rios e maid radicais do instituto, sells debates continuum a abordar

temps ligados a politico. lsto porque os temps relacionados com a ci6ncia,
medicine, biologic, desenvolvimento da indastria, m6.quinas a vapor,
estradas de ferro e temps sobre revolug6es e direito nio parecem destituidos

de canter politico, especialmente por serum tomas quito Gatos a 6poca.

.N6m disco, note-se imensa recorr6ncia aos temps religiosos, e 6 o carl.ter

predominante delta discussio adquiddo dentro do IHP que precisamos
anahsar kinda em profundidade.

]i preciso observer como um cato bastante relevante as mudanS:as

polidcas que ocorriam no contexto maid amplo da Monarquia de Julio e
que talvez possum ajudar a compreender a importancia que teve esse

revitalismo e difusi.o de teorias, ou simplesmente preocupag6es relacionadas

com a necessidade de se insdtuir uma rehgiao e uma moral capazes de
acalmar os ftlimos agindo como um ''rem6dio '' para as inquietudes e as

aspirag6es populates. Tais teorias abordam a necessidade de se insdtuir,
portanto, uma reforms moral enquanto panac6ia universal. Como
observamos nas consideraq:6es a respeito das id6ias propostas por algumas

teorias socials hgadas ao catolicismo social e mesmo a alguns representantes
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do conscn'andsmo, na l"lonarquia de Julio estes id6ias expressam bem que
o cristianismo passou a fepresentar um pressuposto essencial para o
enfrentamento das conuadig6es internal.

Se, coco a6irma Nisbet, o renascimento do interesse pda rehgi:io

este intimamente hgado aos escritos dos conservadores e se, a16m disco, na

Monarquia de Julio, obsewa se o cstabelecimento de uma nova ahanga

ence a burguesia e a mistocracia, entio podemos supor que boa parte das
teorias gestadas neste per£odo, e que relevava a importancia do re'dtalismo

rehgioso e moral, adequava-se aos interesses burgueses de dissimular as
contxadig6es.

Nio podemos concluir este texto com as proposig6es 6mais desta
pesquisa, que kinda este no seu initio, rea6umamos, no entanto, que o

aprofundamento desta an6]ise, nos permitirf conhecer em que medida as
discuss6es do IHP, principahmente as de car6ter moral e rehgioso, estio
relacionadas a politico oficial da Nronarquia de Julio, e com qual das teorias

sociais e religiosas ela maid se idend6ica. Este anflise permitira kinda a
compreensao do real conteQdo que essas quest6es sobre a religiao
apresentam e homo das se relacionam com a politico num momento de

revitalizaS:ao da espirituahdade. Poderemos compreender tamb6m em que
senddo a heterogeneidade das discuss6es pode ester relacionada a um
prop6sito preponderante. A16m disco, de acordo com Pinassi (1998, p.183),
entry os brasileiros redatores da Revista Nitherov e membros do IHP

tanb€m " efa m iter resgaiar o senn & moraiida& Mstapara adelTtrar o &tniperso da

B liqago modems qe {ha,}armeia da tfaKsfa?lagaa & en$oqne d aix6es E hs

ink eases, ri$car aq%eb so&eda& &gexera a peh esfxavi&o e seas Mcios". I)esse

1834, ano de sua criagio, at6 1856, os registros do Jain?a/ d# /Tai/Za/
HhZonl4we, /leper/gaze///' e as atas manuscd.tas das sess6es do IHP, se referem

a 47 brasileiros admitidos como membros e cull pardcipagao nas advidades

promoddas pda insdtuigao demonstra uma present:a bastante
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signi6.cativao. Sendo assam, vale ressaltar a importancia deste trabalho para a

compreensao da impottancia que estes tomas adquhiram dentro de um
Instituto difusor de id6ias sociais e politicos, sua relev6ncia para a pr6pria

politico francesa e para os parses que dele sofreram influ6ncias -- como 6 o
cano do Brasil.
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WEGNER, ROBERT. A CONQUISTA DO OESTE: A
FRONTEIRA NA OBRA DE SERGIO BUARQUE DE HOLANDA

(BELO HOMZONTE: EO. UFMG, 2000)
Corrado Fires de Casino

Em poucas palavras, em breves hnhas, o que dizer a respeito de um
livro coco .H ro#gaAfa do ariz?? Nio fosse por outras quahdades como a

clareza e a sobriedade da exposigao dos argumentos alinhavados, o recente

]ivro de Robert Wagner apresenta ao menos uma qualidade que barf deli

refer6ncia obrigat6da para todo estudioso s6rio da obra de Sergio Buarque

qual self, a 6.el reconstruq:ao da dinfmica interns do pensamento
buarquiano, pardculuaiente no que se refers a determinados aspectos da
primeira h.se de sua produgao historiogr6.mica madura, que tem corno terra
principal a mobilidade da civihzagao do planalto paubsta dos seculos xv ii e

Este cato colocd um verdadeiro desa6.o para quem se disp6e a

coment6.-1o: no curto espago de uma simpler resenha, ao resumir os
enunciados do livro, certamente se violentaria muito da clareza expressive e

da riqueza de id6ias que sustentam este trabalho, ou entao, adotando-se uma

aUtude oposta, em qualquer registro que se ]imite a sublinhar as
posstbihdades de investigagao que se desdobram a pardo da leitura dessa

insdgante reflexao, serra violentada a comunicagao com o p6blico
nio

iniciado nos temag aqua abordados. Destarte, talvez, se imponha neste cano
uma condigao inevit4vel para tudo o que toca o humano: a necessidade de

escolha, e a provfvel fhlibilidade das escolhas efetuadas.

XVlll

O autor vem se preparando para ser ''soldadinho Faso" de uma Brigada ligeira.
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Uma primeira consideragao se faz portanto necess6.ria. Depois da
leitura dente livro sera dificil friar da obra de Sergio Buarque de yolanda
sein maiores quahflcag6es. Quem babe mcsmo serf difidl abordf-la sem se

entreter com uma rode de signi6lcados e signi6lcaq:6es cuba lat8ncia espera e

continua a reclamar novak e in6meras releituras coma as que se condensam

impressions 6 o equiHbrio de sua composig:io. A economic interns do
estudo nile se descomp6e nem mesmo quando o autos n:io se kurta a
digress6es que, em mio memos habibtadas, teriam como resultado a

dispersao do eixo argumentativo. Tal aspecto nos levi ao nefvo delta
resenha, concentrando nosso loco para quest6es de m6todo.

O tug:o seguro da exposigao e a sobriedade do desenvolvimento dos

argumentos propostos evidenciam um minucioso esforgo de pesquisa

levado a cabo por um pesquisador bastante sensivel e quito bem preparado
Nio taro estes atributos nos trazem a lembrang:a de uma clfssica

formulas:ao do m6todo dia16dco, a sugerir que a ''pesquisa deve captar
detalhadamente a materia, analisar as suns vfrias formas de evolugao e

rastrear sua conexio latina; s6 depots de concluido esse trabalho 6 que se
porte exprinur adequadatnenEe o movimento real" (Cf. Marx, l<ul

Posficio a 2' edigao de O faP/fn/'). Dai se infere quc a clareza na expressao
nio replete uma abordagem facil de um temp de 6bvia nitidez. A nitidez nio

6 um atributo natwal da id6ia, mas uma conquista da anilise empirica que
alcanga sua concretude na sintese de numerosas determinag6es. Assam, a

clarivid6ncia da exposigao vem tio-somente a tornar memos aspero o
caminho de um estudo longamente pensado, senio mesmo a coroar uma
reflexio madura

A ]embranga de bfarx (e esca leinbranga nio implica necessariamente

em fihagio te6nca) se lorna mats forte se troixermos a mente a ibsen-adia
de Althusser, para quem Marx muitas vezes se assemelhava a um meticuloso

leitor dos economistas classicos, lendo-os por6m em voz alta, diante de
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todos, para que subs virtudes e fraquezas encontrassem ecos nos desatentos
ouvidos da audi6ncia das bibliotecas. Mesma disposigao encontramos em

Robert Wegner. Freqtientemente ele se aproxima tanto dos texton de Sergio

Buarque -- mormente na terceira e dtima parte de seu Hero -- que nos

proporciona este mesma unpressao de leitura ampliatcada: uma leitura
pronto a delimiter e preencher as lacunas de um discurso que nio admite
abordagens apressadas, mas tamb6m 6vida em potencializar os si16ncios e as

pauses reflexivas que a uldidura histodogr6.mica de Sergio Buarque em viaos
momentos sugere

Neste senddo a imaged de uma leitura ampliaicada ganga realidade e

consist&ncia pois nio se t:rata do didadsmo positivista para enquadrar um
entendimento imediato em assuntos de natureza complexa; tmta-se, pordm,
fundamentalmente de estabelecer as mediagaes exigidas para uma

compreensao maid ample das id6ias em questao. A dicgao da leitura que se
altera 6 a dicgio da alteridade, nio obstante uma alteridade simpaaca, por
ipso mesmo nio temente em sugerir correg6es, disposta a nio mascarar

tens6es e contradig6es. Uma alteridade sempre pronto para admidr

alterag6es necess&ias que, sem compro'Deter a fitz'rz/o essencialmente
dia16dco da obra de Sergio Buarque, em nada se revels timida em
comprometer a eventual caducidade de. sua /e/rn. No balancear desses
momentos encontramos alguns dos pontos maid alton do trabalho de

Robert Wegner. Principalmente quando des nos dio mostra do que
eventualmente podeda assumir um profundo senddo dia16tico no

procedimento de trabalho de Sergio Buarque, tantas vezes erroneamente
associado a um mal disfargado culturalismo

Muito ia se escreveu a prop6sito da obra de Sergio Buarque de

yolanda. Mesmo assim ainda nio foi possive] chegar a uma apreciagao ]usta

de sua contribuigao ao pensamento social brasileiro. Ao menos 6 que o se

pode infers do exame de uma s6i:ie de trabalhos universitfd.os ultimamente

aparecidos. Maid do que respostas, precisamos desferk as perguntas
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cerEeilas. Apresenrado solugaes que aponEam para algumas dessas
perguntas, o hvro de Robert constitui um marco na fortuna cdtica

buarquiana. Talvez este sega o principal m6rito, dentre tantos outros. de ..4
oi q iota do oeste.
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