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Sobre a obra:

A presente obra disponibilizada pela equipe Le Livros e seus
diversos parceiros, com o objetivode oferecer contedo para uso
parcial em pesquisas e estudos acadmicos, bem como o simplesteste
da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.

expressamente proibida e totalmente repudavel a venda, aluguel,
ou quaisquer uso comercialdo presente contedo

Sobre ns:

O Le Livros e seus parceiros disponibilizam contedo de dominio
publico e propriedadeintelectual de forma totalmente gratuita, por
acreditar que o conhecimento e a educao devemser acessveis e livres
a toda e qualquer pessoa. Voc pode encontrar mais obras em nosso
site:LeLivros.us ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados
neste link.

"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e no
mais lutando por dinheiro epoder, ento nossa sociedade poder enfim
evoluir a um novo nvel."
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CAPTULO I

Clio e a grande virada da Histria

No Monte Parnaso, morada das Musas, uma delas se destaca.
Fisionomia serena, olharfranco, beleza incomparvel. Nas mos, o
estilete da escrita, a trombeta da fama. Seu nome Clio, a musa da
Histria. Neste tempo sem tempo que o tempo do mito, as musas, esses
seresdivinos, filhos de Zeus e de Mnemsine, a Memria, tm o dom de
dar existncia quilo quecantam. E, no Monte Parnaso, cremos que Clio
era uma filha dileta entre as Musas, poispartilhava com sua me o
mesmo campo do passado e a mesma tarefa de fazer lembrar.
Talvez,at, Clio superasse Mnemsine, uma vez que, com o estilete da
escrita, fixava em narrativaaquilo que cantava e a trombeta da fama
conferia notoriedade ao que celebrava.

No tempo dos homens, e no mais dos deuses, Clio foi eleita a
rainha das cincias,confirmando seus atributos de registrar o
passado e deter a autoridade da fala sobre fatos,homens e datas de
um outro tempo, assinalando o que deve ser lembrado e
celebrado.

Quais seriam hoje, neste novo milnio, os atributos e o perfil do
Clio, a favorita das Musas ?Cremos que, hoje, sua faceta mais
recente e difundida seja aquela da chamada Histria Cultural.

A Histria Cultural corresponde, hoje, a cerca de 80% da produo
historiogrfica nacional,expressa no s nas publicaes especializadas,
sob a forma de livros e artigos cientficos, comonas apresentaes de
trabalhos, em congressos e simpsios ou ainda nas dissertaes e
teses,defendidas e em andamento, nas universidades brasileiras.

Essa constatao, dada a partir dos anos 90 do ltimo sculo no
Brasil, marca uma verdadeiravirada nos domnios de Clio...

As alteraes ocorridas no mbito da Histria, porm, datavam de bem
antes, se levarmosem conta o panorama internacional. Podemos,
talvez, situar os sintomas da mudana nos anos1970 ou mesmo um pouco
antes, com a crise de maio de 1968, com a guerra do Vietn, aascenso
do feminismo, o surgimento da New Left, em termos de cultura, ou
mesmo a derrocadados sonhos de paz do mundo ps-guerra. Foi quando
ento se insinuou a hoje to comentada crisedos paradigmas
explicativos da realidade, ocasionando rupturas epistemolgicas
profundas quepuseram em xeque os marcos conceituais dominantes na
Histria.

De certa forma, podemos, por um lado, falar de um esgotamento de
modelos e de umregime de verdades e de explicaes globalizantes, com
aspirao totalidade, ou mesmo de umfim para as certezas normativas
de anlise da histria, at ento assentes. Sistemas
globaisexplicativos passaram a ser denunciados, pois a realidade
parecia mesmo escapar aenquadramentos redutores, tal a complexidade
instaurada no mundo ps-Segunda GuerraMundial.


	
Clio, musa da Histria e o Tempo, Francisco de Goya, sculo
XIX.

A dinmica social se tornava mais complexa com a entrada em cena
de novos grupos,

portadores de novas questes e novos interesses. Os modelos
correntes de anlise no davammais conta, diante da diversidade
social, das novas modalidades de fazer poltica, das
renovadassurpresas e estratgias da economia mundial e, sobretudo,
da aparente escapada de determinadasinstncias da realidade como a
cultura, ou os meios de comunicao de massa aos marcosracionais e de
logicidade.

Por outro lado e de forma contraditria com a acima citada
complexificao do real , aconsolidao de determinados paradigmas
havia conduzido at ento a uma aparentementeconfortvel certeza : a
de que tudo j estava predito, com o que se condenavam as
explicaesdo real fixidez dos modelos. Isso, em princpio, negava ao
processo de construo doconhecimento sobre o mundo a aventura da
descoberta. As respostas j estavam l, pelas lgicasde explicao
estabelecidas e consagradas, antes mesmo do trabalho de investigao
ser iniciado.As hipteses tornavam-se incuas porque, de antemo, as
explicaes j estavam dadas esabidas, inviabilizando, dessa forma, a
pertinncia da pergunta.

Mas que posturas eram, basicamente, as condenadas ? Quais
matrizes de interpretao foramaquelas denunciadas como no mais
satisfatrias para explicar o real ?

Em princpio, podemos dizer que foram duas as posies
interpretativas da Histriacriticadas : o marxismo e a corrente dos
Annales. H, contudo, que ter em vista que a crtica ou acontestao de
certas posturas historiogrficas presentes nessa mudana dos
paradigmas dasltimas dcadas do sculo XX no representa uma ruptura
completa com as matrizes originais.Ou seja, foi ainda de dentro da
vertente neomarxista inglesa e da histria francesa dos Annales


	
que veio o impulso de renovao, resultando na abertura desta nova
corrente historiogrfica aque chamamos de Histria Cultural ou mesmo
de Nova Histria Cultural.

certo que havia ainda, no panorama da historiografia mundial,
uma considervel vertenteinterpretativa da histria que vinha desde o
sculo XIX, como o historismo de Ranke, a chamar aateno para as
descontinuidades dos tempos histricos e que implicava a necessidade
de buscaros sentidos de cada momento do passado, postura esta que
foi transmudada em inmerasvariantes das histrias nacionais. Da
mesma forma, o positivismo de Comte, com seuspressupostos
normativos cientficos, estabelecendo os critrios da verdade
absoluta, contida nafonte documental, que falava por si mesma,
encontrava um vasto campo de ao, tanto pelaseriedade da pesquisa de
fontes que proporcionava, quanto pela defesa do carter da
histriacomo cincia.

Mas essas duas posturas, a rigor, j haviam sido condenadas no
sculo XX tanto pelomarxismo quanto pela escola dos Annales e,
portanto, a chamada crise dos paradigmas se deumais com relao a uma
certa falncia ou inoperncia dessas duas ltimas concepes do quecom
relao s anteriores, entendidas como mais arcaicas.

A historiografia nacional brasileira, no momento em que a crise
dos paradigmas chegou aopas, no final dos anos 1980, era at ento
dominada por uma postura marxista de entendimentoda histria. Desde
os tempos pioneiros de utilizao dos livros de Caio Prado Jr. ou
NelsonWerneck Sodr no mbito da academia, o materialismo histrico se
propunha como a posturaterica que melhor dava conta da realidade
brasileira, imersa, a partir de 1964 no autoritarismode um regime
militar que se estendeu at o lento processo de reabertura poltica
dos anos 80.

Suas vertentes de anlise preferenciais eram aquelas da histria
econmica, analisando aformao do capitalismo no Brasil, a transio da
ordem escravocrata para a do trabalho livre eo surgimento do
processo de industrializao. Por outro lado, realizava-se uma
histria dosmovimentos sociais, em que, particularmente, eram
estudados o proletariado industrial, com suaslutas de classes, bem
como a formao do partido e do sindicato, todos esses
estudosdesembocando, nos anos 80, para uma anlise das condies em
que se davam a dominao e aresistncia. No tocante histria poltica,
eram privilegiados os trabalhos que discutiam anatureza do Estado e
a formao dos partidos polticos no Brasil.

Em menor escala, ao longo dos anos 1980, a historiografia
brasileira tambm se inspirava natradio da escola dos Annales,
apoiando-se em uma vertente econmico-social e balizada pelosmarcos
temporais da estrutura e da conjuntura, de inspirao braudeliana,
que delimitavam alonga e a mdia durao. Essa orientao, contudo,
apresentava-se mais difusa, diante dopredomnio e do prestgio da
postura marxista dentro da academia. O materialismo histrico nos
era entendido como o mais adequado e completo para dar conta das
realidades nacional einternacional, como tambm vinha armado de um
aparato terico definido e coerente,estabelecendo uma clara distncia
frente postura dos Annales, que aparecia como carente deum
referencial terico preciso.

Paralelamente s vertentes marxista e da escola francesa dos
Annales, as universidades dopas abrigavam tambm um contingente
significativo das formas mais antigas ou arcaicas derealizar a
histria, por meio de posturas, acima citadas, que se aproximavam do
que se poderiachamar de positivistas e que se caracterizavam por
uma viso segundo a qual a histria eraconcebida como um processo
contnuo, retilneo, linear, causal, inteligvel por um modo
racional.


	
Fica claro, contudo, que tais concepes historiogrficas
brasileiras no se autodenominavampositivistas, entendendo-se apenas
como cientficas.

Na virada dos anos 1980 para o decnio de 90, essas maneiras de
fazer histria passaram aser questionadas no Brasil. No plano
internacional, com a decantada crise dos paradigmas, foi
afundamentao terica marxista que sofreu as mais duras crticas,
condenao esta auxiliadapelo desempenho, mundial, dos regimes
polticos embasados nessa postura nas dcadas de 1950 a80, acabando
com o acontecimento emblemtico da queda do muro de Berlin em
novembro de1989. Se alguns intelectuais marxistas haviam rompido
com os partidos comunistas de seus pasesdiante de certos fatos como
Edward P. Thompson, na Inglaterra, aps a ocupao sovitica daHungria,
em 56 , as crticas se centravam, no plano terico, sobre as
simplificaes decorrentesdo esquema explicativo, entendido como duro
nas suas aplicaes ao real.

Criticavam-se, basicamente, a verso leninista e, posteriormente,
estalinista da histria, comseus corolrios de postulados : o
reducionismo econmico, o mecanicismo, o etapismo
evolutivo.Denunciava-se um reducionismo das lgicas explicativas da
realidade, atrelando a ditasuperestrutura s injunes da
infraestrutura, ou ainda a interpretao classista do social, levando
compreenso do processo histrico como sendo uma sucesso de lutas de
classe. Categorias atento assentes, como as do modo de produo,
conduziam a interpretao da realidade, passandoa segundo plano as
especificidades histricas de cada contexto. Por outro lado, o
conceito deideologia foi considerado insuficiente para a anlise do
chamado " mundo das ideias " , amarradoque estava s determinaes da
classe e do mecanismo da dominao e subordinao.

A fixao dos princpios do materialismo histrico em uma espcie de
modelo, completo efechado, para a anlise da realidade, a sensao
intelectual de que tudo j estava explicado,basicamente em termos de
dominao e resistncia, levaram muitos intelectuais, alguns
delesmarxistas, como o citado Thompson, a afastarem-se de uma
matriz terica muito rgida e a sevoltarem para outras questes e
temas, que demandavam tambm novos referenciais de anlise.

Em outra ponta, as perspectivas globalizantes da escola dos
Annales, particularmente comrelao s ambies de uma histria total,
tal como a construda por Fernand Braudel, revelavama sua pouca
possibilidade de criar seguidores. Na sua recusa aos referenciais
marxistas, osseguidores dos Annales repudiaram a anlise classista e
saram em busca dos arquivos, em coletasistemtica de dados, que
foram organizados sequencialmente, o que atraiu uma srie de
crticas.Houve quem denunciasse ser essa maneira de fazer Histria
reduzida a uma narrativa semcapacidade de explicar os fenmenos.

A situao se revelava paradoxal, pois na sua criao, durante os
anos 1930, a histria dosAnnales se propusera tanto como alternativa
ao marxismo quanto como reao histria doacontecimento, ou ainda ao
que se chamava de uma histria-narrativa. A nova historiografia
dosAnnales inovara com as suas categorias de estrutura e
conjuntura, conceitos identificadores dalonga e da mdia durao e que
passaram a operar como marcos explicativos para uma outraconcepo
dos marcos temporais na anlise da histria. Mesmo na sua crtica aos
pressupostosmarxistas, a histria dos Annales privilegiava em sua
anlise os nveis econmico e social darealidade, relegando a cultura
a uma terceira instncia. Entretanto, aps dcadas de percurso,
eraacusada justamente de um vazio terico e um reduzido poder
explicativo.

Verificava-se, pois, uma crise dos paradigmas, uma descrena nas
formas interpretativas doreal, crise esta que se instalou no seio
das cincias humanas. Registrava-se um declnio dos


	
saberes cientficos sobre os quais a disciplina fundamentara a
sua posio at, praticamente, adcada de 1970 do sculo XX.

Uma crise para a Histria ? Um mal-estar nos domnios da Musa que,
no sculo XIX, foraguindada ao trono de rainha das cincias ? Mas o
trono de Clio j sofrera abalos, pois no decorrerdo sculo XX, e,
particularmente, nas dcadas de 60 e 70, a Histria no ocupava mais o
lugar dedestaque entre as cincias sociais, sobrepujada que fora
pela Sociologia, a Cincia Poltica etambm a Economia.

Alis, eram esses os grandes parceiros da Histria dessa poca, no
exatamente comocincias auxiliares como ela os tivera no outro
sculo, mas como interlocutoras que lhe davam oembasamento
explicativo e terico para colocar-se como cincia. A histria juntava
dados e osordenava, as outras cincias interpretavam ! Para fugir a
essa posio de vazio terico, smesmo recorrendo a uma histria
marxista, com o seu modelo explicativo no qual, de antemo,j se
sabiam as respostas. Nesse sentido, a Histria estava, literalmente,
encurralada.

O perigo poderia vir, principalmente, do esgotamento do
racionalismo, o que contestava oestatuto de cincia da Histria e
fazia com que Clio arriscasse abdicar do seu tradicional atributode
enunciao da verdade.

Pensamos, todavia, que a to discutida crise dos paradigmas do
final do sculo deu novoalento aos domnios de Clio. Arriscamos mesmo
dizer que ela empunhou, desde ento, atrombeta da fama da sua imagem
alegrica em seu prprio favor. A Histria est em alta, sim, eisso se
deve, em grande parte, s suas novas tendncias de abordagem do real
passado.

Por vezes, se utiliza a expresso Nova Histria Cultural, a
lembrar que antes teria havido umavelha, antiga ou tradicional
Histria Cultural. Foram deixadas de lado concepes de vismarxista,
que entendiam a cultura como integrante da superestrutura, como
mero reflexo dainfraestrutura, ou mesmo da cultura como manifestao
superior do esprito humano e, portanto,como domnio das elites.
Tambm foram deixadas para trs concepes que opunham a culturaerudita
cultura popular, esta ingenuamente concebida como reduto do
autntico. Longe votambm as assertivas herdeiras de uma concepo da
belle poque, que entendia a literatura e,por extenso, a cultura
como o sorriso da sociedade, como produo para o deleite e a
purafruio do esprito.

Se a Histria Cultural chamada de Nova Histria Cultural, como o
faz Lynn Hunt, porqueest dando a ver uma nova forma de a Histria
trabalhar a cultura. No se trata de fazer umaHistria do Pensamento
ou de uma Histria Intelectual, ou ainda mesmo de pensar uma
Histriada Cultura nos velhos moldes, a estudar as grandes correntes
de ideias e seus nomes maisexpressivos. Trata-se, antes de tudo, de
pensar a cultura como um conjunto de significadospartilhados e
construdos pelos homens para explicar o mundo.

A cultura ainda uma forma de expresso e traduo da realidade que
se faz de formasimblica, ou seja, admite-se que os sentidos
conferidos s palavras, s coisas, s aes e aosatores sociais se
apresentem de forma cifrada, portando j um significado e uma
apreciaovalorativa.

Aquelas concepes mais antigas foram agora substitudas por esta
modalidade vencedora deentendimento da cultura, que ganhou espao
junto s universidades e prpria mdia. Sim, poistanto em termos
mundiais quanto no Brasil, assistimos a um fenmeno : nunca se
escreveu nemse leu tanto sobre Histria e isso se deve, em grande
parte, a essa aludida virada na rea. O olhar


	
de Clio mudou e voltou-se para outras questes e problemas, para
outros campos e temas.Foi, sem dvida, um contexto histrico preciso
e datado que produziu essa mudana que, em

ltima anlise, pode ser vista como um ajustamento da realidade do
mundo s formulaesexplicativas do homem para dar conta do prprio
mundo. A realidade tornou-se mais complexa eaquilo que foi uma
questo decisiva para ser resolvida pelos historiadores h 30 anos no
mais oque move a colocao de perguntas diante do real.

No mais a posse dos documentos ou a busca de verdades
definitivas. No mais uma era decertezas normativas, de leis e
modelos a regerem o social. Uma era da dvida, talvez, dasuspeita,
por certo, na qual tudo posto em interrogao, pondo em causa a
coerncia do mundo.Tudo o que foi, um dia, contado de uma forma,
pode vir a ser contado de outra. Tudo o que hojeacontece ter, no
futuro, vrias verses narrativas.

Mudou o mundo, mudou a histria, mudaram os historiadores.
Mudamos, sim, mas desdequando ? Trata-se, aparentemente, de mais
uma reescrita da Histria, pois a cada gerao serevisam interpretaes.
Afinal, a Histria trabalha com a mudana no tempo, e pensar que
issono se d no plano da escrita sobre o passado implicaria negar
pressupostos.

A presena da Histria Cultural assinala, pois, uma reinveno do
passado, reinveno estaque se constri na nossa contemporaneidade, em
que o conjunto das cincias humanas encontraseus pressupostos em
discusso. Pode-se mesmo aventar que a Histria tenha sido uma
dasltimas cincias humanas a enfrentar essa reviso de pressupostos
explicativos da realidade. Mas,quando realizou essa tarefa,
produziu mais alarde e contestao. Mais crticas e ataques, de alasde
rfos ou ressentidos, que se julgam abandonados pela Musa, seduzida
por uma nova moda.

Apesar desses ataques e acusaes, houve uma ntida transformao da
Histria. possveltraar uma histria dessa mudana na Histria, que
assumiu a forma da Histria Cultural ?

Para tanto, preciso percorrer um caminho interrompido,
aparentemente desconexo, esobretudo perigoso, pois sempre possvel
esquecer algumas ideias e seus autores, na buscadessas pistas que
desembocaram na Histria Cultural de hoje. Temos conscincia de que o
que sechama hoje Histria Cultural envolve historiadores com
posturas bem diversas, como RogerChartier, Robert Darnton e Carlo
Ginzburg. Se todos podem estar trabalhando sobre o que seconsidera
a instncia cultural, ou a produo de sentidos sobre o mundo
construda pelos homensdo passado, h diferenas sensveis entre eles.
Por exemplo, o conceito de representao ,formal e claramente
assumido por todos ? A resposta mais justa seria no.
Entretanto,entendemos que, de uma forma geral, todos trabalham com
a mesma ideia do resgate desentidos conferidos ao mundo, e que se
manifestam em palavras, discursos, imagens, coisas,prticas. Se
estamos em busca de retraar uma postura e uma inteno partilhada de
traduzir omundo a partir da cultura, preciso descobrir os fios,
tecer a trama geral deste modo de fazerHistria, prestar ateno em
elementos recorrentes e, talvez, relevar as diferenas entre
osautores, o que, sem dvida, um risco.

Assumimos esse risco.


	
CAPTULO II

Precursores e redescobertas : a arqueologia da Histria
Cultural

No decorrer da primeira metade do sculo XIX, o esprito romntico
produziu historiadorespreocupados em escrever histrias nacionais,
que fossem atrs da captura do esprito do povo, daalma das naes, que
recuperassem os heris com seus grandes feitos e que registrassem a
sagada construo de cada Estado, a demonstrar que o germe da
identidade nacional j estavapresente naquele tempo das origens, com
os pais fundadores. Entre esses historiadores, destaca-se o francs
Jules Michelet.

Seria, no mnimo, leviandade afirmar que ele teria sido o
precursor ou o pai ancestral destacorrente que veio a ser
denominada, contemporaneamente, de Histria Cultural, ou
aindainsinuar que esta ltima tendncia se filie ao romantismo
historiogrfico. A poca, os problemas,todo o contexto histrico eram
totalmente outros. Mas Michelet seria invocado muitas vezes
pelosnovos historiadores da cultura, por certas posturas e
insights, por certos temas e questes quetrabalhou em suas
obras.

O que chamou a ateno dos historiadores contemporneos foi mais
propriamente o esforo,levado a efeito por Michelet, de identificar
um agente sem rosto o povo, as massas comopersonagem da histria e
como protagonista dos acontecimentos, alm de ser detentor
daquiloque seria o grmen da nao. Mesmo que coloquemos os heris
esses personagens sempreresponsveis pelos grandes atos de
significao na Histria parte , h que dizer que o trabalhode Michelet
se orienta a partir de um ator inusual e de imprecisa definio : o
povo. Comohistoriador, Michelet tenta resgatar no um fato preciso,
mas sentimentos e sensibilidades,componentes de uma alma nacional,
a partir de pesquisa e uso de documentao original asclebres
fontes.

Ou seja, havia em Michelet toda uma nova postura de trabalhar a
Histria, tal como senotabilizou tambm pela escolha de temas e
personagens pouco convencionais para a poca,como aqueles realizados
sobre a mulher ou a feiticeira. Com isso, no estava a realizar a
Histriadaqueles que no tinham histria, como descobre um novo ator
sem rosto, que o povo. Nessesentido, Jules Michelet ser
considerado, particularmente pelos historiadores franceses, comouma
espcie de ancestral, um historiador da cultura que portava uma nova
sensibilidade paraolhar o mundo, um precursor e um intelectual
avant la lettre, sem seguidores imediatos, mas quemuito tempo antes
dos historiadores contemporneos pensara temas e problemas
pertinentes aoimaginrio, considerando-os como uma forma de construo
da realidade histrica. Como diriaBaudelaire, o romantismo estava na
maneira de sentir.

Na verdade, a descoberta dos sentimentos uma inveno dos
romnticos, tal como essabusca do passado nacional e da escrita de
uma histria que revele as origens de um povo. Daadvm, inclusive,
uma conscincia de um modo de ser, de uma sensibilidade prpria de
umacomunidade que, descoberta pelos romnticos e construda como
histria nacional, d a ver opassado, explica o presente e prepara o
futuro dos Estados Nacionais em solidificao.


	
Falamos, contudo, de insights e posturas, surgidas ao longo do
tempo, sem linhagem direta,espcie de longo caminho, nem sempre
sequente, com muitas lacunas, sem dilogo obrigatrioentre aqueles
que intuam novas formas de pensar. Falamos, sobretudo, de uma
espcie degentica de novas formas de pensar. So como que sintomas
esparsos, ao longo do tempo, deposturas distintas que se foram
insinuando, tais como as reflexes filosficas de Hegel, apropsito de
o pensamento fazer parte do real e com ele se confundir...

H que ter em conta que tais indcios se manifestam em um mundo
dominado peloprogressivo avano das cincias que, desde o
racionalismo cartesiano do sculo XVII, passandopelo Iluminismo para
chegar ao cientificismo novecentista e ao materialismo do sculo
XX,consolidava uma outra ordem : a da pureza e da racionalidade dos
conceitos e da capacidade dacincia de produzir verdades sobre o
mundo. Tal modo de conhecimento racional do mundooferecia certezas,
o que se colocava em contraste com uma certa indefinio ou fluidez
de outrasformas de apreenso do real, mais apoiadas nas
sensibilidades e nos sentimentos.

O sono da razo produz monstros. Francisco de Goya, Caprichos,
sculo XIX.

Embora ainda pouco estudada, em geral, pelos historiadores, a
vertente do culturalismo

alemo, na senda aberta pelo pensamento de Kant e Hegel,
fundamental para o que chamamos


	
de uma arqueologia da Histria Cultural.No seria demais lembrar,
nesta linha de precursores, a figura de Jakob Burckhardt, com a

sua obra publicada em 1860, A civilizao da Renascena na Itlia,
onde apresentava umaHistria em que os acontecimentos se diluam
diante da exposio do clima de uma poca, dasformas de pensar, das
mentalidades. Burckhardt dava a ver, nessa obra, como todos os
aspectosda sociedade, inclusive o poltico, e mesmo os caracteres
individuais, se manifestavam emtermos culturais, especialmente na
arte, pelo que rompia com os tradicionais esquemascronolgicos de
sucesso linear no tempo.

O prprio Leopold Von Ranke, j antes assinalado, fora integrante
da postura intelectualdefinida como historismo, segundo a qual se
afirma a mutalidade da natureza humana, admitindoque tudo se
transformava no tempo. Nesta medida, a Histria era dotada de uma
certaimprevisibilidade, cabendo ao historiador encontrar os
sentidos de cada momento, por meio daanlise criteriosa dos
documentos. Mesmo que Ranke, no seu empenho de afirmar um
mtodocientfico para a Histria, eliminasse dela as representaes,
pretendendo atingir a verdade doacontecido, deve ser ressaltado que
afirmava tanto a descontinuidade da Histria, as
mltiplastemporalidades e a historicizao dos significados, fazendo
da Histria a cincia do nico. Comsuas ideias, Ranke se voltava
contra a filosofia da Histria, negando que houvesse um fio
condutorou postulado imutvel a conduzir os fatos ao longo do
tempo.

J Johann Gustav Droy sen, definidamente um filsofo da Histria,
opunha-se a Ranke,defendendo a busca de um sentido para a Histria,
mas entendia que a realidade do passado erainatingvel. Para tanto,
o historiador se valia da fico para construir a sua narrativa,
compondouma espcie de iluso ou verso sobre o passado. Com tais
afirmativas, Droy sen punha em causaa objetividade pretendida por
Ranke, mas cada qual, a seu modo, contribua para que seinstalassem
rupturas e inflexes na maneira de pensar a escrita da Histria.

Por outro lado, Wilhelm Dilthey, historiador e filsofo da
cultura, foi um instaurador dahermenutica, ao postular a
necessidade de vencer a distncia temporal do passado. Aohistoriador
cabia compreender este outro no tempo, aprofundando a anlise dos
sentidospsicolgicos das aes humanas e dos sentimentos. Face
defasagem temporal, o esforo decaptar as expresses de vida do
passado resultava em poucas certezas para o historiador.

Na virada do sculo XIX para o XX, outros sintomas de pensar o
mundo, de uma forma bemdiferente, chegavam de outros campos, fora
dos domnios de Clio, mas que, muito mais adiante,iriam com a
Histria se entrelaar.

Sigmund Freud, com a descoberta do inconsciente e a introduo da
Psicanlise revelououtras realidades, no radicadas na concretude dos
fatos, mas na mente humana, dando a ver quepudesse existir, para os
homens, um outro real, por vezes mais concreto que o outro
real,consagrado na sua materialidade.

Particularmente, Freud conferia valor s imagens, que haviam sido
eliminadas do campointelectual por uma postura cientificista
derivada do racionalismo cartesiano, continuada ao longodo Sculo
das Luzes e reforada ao longo do sculo XIX com sua tendncia
cientificista. APsicanlise, com a sua procura dos sentidos mais ou
menos velados que as imagenscomportavam, abriu caminho para os
estudos do simblico e do inconsciente, alm de revelar aimportncia
do indivduo. Mas, na sua poca, a hermenutica freudiana estava
dissociada daquiloque se tinha por conta de uma Histria.


	
Por seu lado, Jung introduzia a ideia de estruturas arcaicas que
presidiam a capacidadehumana constitutiva de imagens, a que ele deu
o nome de arqutipos. Formas dinmicas,instauradoras do imaginrio
coletivo, os arqutipos funcionavam como permanncias
mentaissocializadas e reatualizadas ao longo do tempo. Ou seja,
surgia todo um pensamento centrado nouniverso simblico, sem que,
porm, fosse ainda apropriado pelos historiadores.

Em outra ponta, mas na mesma virada do sculo XIX para o sculo
XX, Marcel Mauss emile Durkheim, nos domnios da Etnologia e da
Antropologia, conferiram destaque srepresentaes, com suas pesquisas
sobre os povos primitivos contemporneos. A introduodesse
conceito-chave no mbito das cincias humanas foi fundamental para a
recuperao dasdimenses da cultura realizadas nos anos 80 pelos
historiadores, pela ateno que dava aoprocesso de construo mental da
realidade, produtor de coeso social e de legitimidade a umaordem
instituda, por meio de ideias, imagens e prticas dotadas de
significados que os homenselaboravam para si. Da mesma forma, Mauss
e Durkheim foram, em certa medida, introdutoresda aproximao do
campo da histria com o de uma Antropologia Cultural.

Nesse sentido, se formos falar de uma arqueologia da Histria
Cultural, podemos dizer que aAntropologia Cultural, como um todo, j
desde o incio do sculo XX, tambm lidava com aincorporao da dimenso
simblica para a anlise das formas de organizao social, como
umaforma de entendimento segundo a qual os homens elaboravam formas
cifradas de representar omundo, produzindo palavras e imagens que
diziam e mostravam mais alm do que aquilo que eraexpresso e
mostrado nos registros materiais.

Ora, essa estratgia metodolgica a do resgate dos traos materiais
vinha justamente aoencontro daquilo que era atributo especfico do
ofcio do historiador : o trato com as fontes, apesquisa em
arquivos. Atributo este, diga-se de passagem, que era responsvel
por, talvez, umaposio secundria da Histria no mbito das Cincias
Sociais ao longo do nascente sculo XX.Pois, quando chegaram os anos
1960 e 70, a vertente althusseriana no condenava o empirismo,com o
que denunciava o carter somente descritivo da ao dos historiadores
?

Mas, ao longo do novo sculo, aconteceram ainda outras
redescobertas, revelandoprecursores deste modo de pensar, surgindo
como ensaios isolados, por vezes sem conexo entresi, mas que
apontavam para outros caminhos. A rigor, a histria, na sua virada
dos paradigmas,iria se nutrir, em certa dose e medida, de todas
essas pequenas trilhas e indcios para elaborar eassumir uma nova
postura.

Mais adiante, e em outro contexto, Mikhail Bakhtin afirmava no
serem palavras o quepronunciamos, mas verdades ou mentiras, coisas
boas ou ms, segundo o contexto e osignificado.

Nos anos 1930, dois grandes intelectuais tiveram a ousadia da
mudana no pensar, nos anosto conturbados da emergncia dos fascismos
e da ecloso da guerra mundial. Walter Benjamin,na Alemanha, e
Antonio Gramsci, na Itlia, de dentro do pensamento marxista,
trilharam outroscaminhos de anlise. Benjamin e Gramsci viveram na
mesma poca atormentada e repensaramsuas matrizes de pensamento, mas
no se conheceram.

Gramsci rompeu com o esquema marxista-leninista de interpretao
ao propor uma outraconcepo de entendimento do Estado, da cultura e
dos intelectuais. Em certa medida, com aprpria rigidez da anlise
classista da mudana social, mostrando a riqueza e a mobilidade
dosgrupos dentro do esquema de alianas que se realiza no mbito da
sociedade civil para a


	
construo da hegemonia. Mas no domnio da cultura, como conjunto
de valores construdos,socializados, legitimados e operacionalizados
a partir de um grupo especfico os intelectuais que se abre uma
janela para as instncias da chamada superestrutura, libertando-as
doamarramento que mantinham com a infraestrutura, em termos de
determinao.

J Walter Benjamin, unindo uma matriz judaica com o embasamento
terico domaterialismo histrico, inova com um elenco conceitual
preciso no terreno da Histria. Sua meta realizar uma espcie de
arqueologia da cultura no sculo XIX, e decifrar essas imagens que
oshomens construram sobre a realidade. Trabalhando com as
representaes sociais de umapoca, Walter Benjamin parte do conceito
marxista do fetichismo da mercadoria paraapresent-la como
fantasmagoria : imagens de desejo, ilusrias, que reapresentam o
mundo,dizendo-o de uma outra forma, mostrando o que deve ser
mostrado, travestindo a realidade eocultando o que possvel ser
ocultado.

Imagens dotadas do poder mgico de fazer crer, de parecerem
verdade, de se substituremao real, de serem capazes de inverter as
relaes sociais, fazendo com que os homens vivam pore no mundo das
representaes. Na anlise feita sobre as produes culturais da
sociedadecapitalista, Walter Benjamin conseguiu trabalhar com o
imaginrio social, mostrando que, paraproceder leitura de uma poca,
era preciso decifrar as suas representaes. Benjamin teve aousadia
de tentar realizar uma arqueologia do imaginrio de um sculo, dando
a ver, pelasrepresentaes de uma cidade Paris, a que chamou capital
do sculo XIX a sua prpriapoca.

Mas houve tambm Gaston Bachelard, filsofo do imaginrio, que, na
dcada de 1940 ousoureconciliar a cincia com o sonho, entendendo
que, no prprio momento da descoberta, dainovao tecnolgica, est
presente a potncia criadora da imaginao.

No plano das artes, alguns pensadores, como Ernst H. Gombrich ou
Erwin Panofsky,ensinaram, na primeira metade do sculo XX, a olhar
as imagens pictricas de uma outra forma,vendo nelas a vida, os
valores, os sentimentos, as razes de um outro tempo. No se
tratava,contudo, de um entendimento da arte como reflexo do social,
mas sim de entender o mundocifrado da pintura, com os seus cdigos e
as mediaes possveis com a realidade fora darepresentao. Dcadas se
passaram, contudo, antes da redescoberta desses autores
peloshistoriadores.

Nos anos 1950, outro filsofo, Paul Ricur, introduzia uma nova
hermenutica para pensar ahistria, acrescentando suas ideias a esse
emaranhado de fios que iriam tecer uma nova postura.Principiava por
se perguntar se a Histria, ou se aqueles acontecimentos que tiveram
lugar umdia e que eram o campo de estudo do historiador, se
prestaria obteno de um conhecimentoverdadeiro, segundo as regras e
os mtodos de um pensamento objetivo e cientfico. Mais do queisso,
mesmo que tivesse sua preocupao centrada em uma filosofia da
histria, Paul Ricurdiscutia no s a possibilidade de obteno da
verdade, mas a prpria existncia de umafinalidade na histria.

Tais indagaes seriam prosseguidas pelo autor em obras
posteriores, publicadas nos anos1980 e das quais falaremos mais
adiante, mas seu texto tanto precursor quanto fundador deuma nova
maneira de questionamento das bases da Histria como cincia. Por
exemplo, pormeio da hermenutica de Paul Ricur que vm a ser
discutidos os distanciamentos e asaproximaes entre as narrativas
literria e histrica, pondo em causa as dimenses da


	
verossimilhana e da veracidade dos discursos.Um amplo debate
sobre o estatuto do discurso historiogrfico se abria quando, em
1967,

Roland Barthes se indagava sobre os traos que poderiam
distinguir a narrativa histrica daficcional. A resposta que dava
era que, a rigor, no havia grande distino. Mas ainda sepassariam
alguns anos antes que os historiadores recolhessem para seu campo
essespensamentos, discutindo-os e posicionando-se sobre tais
questes !

Falamos, pois, de uma gnese, de uma espcie de arqueologia de um
campo, o da HistriaCultural. Algumas dessas ideias foram
incorporadas, pouco a pouco, pelos historiadores, aoredescobrirem
tais textos e autores. Progressivamente, tais autores foram sendo
traduzidos noBrasil, desde o final da dcada de 1970, sendo, com
isso, introduzidos em um meio intelectual queparticipava do
processo de abertura poltica em curso no pas. A rigor, eles autores
e textos deram chaves de entendimento para uma nova histria, por
fora da ortodoxia terica dominante,para melhor entender o processo
em curso e, dessa forma, suas ideias participaram da chamadaruptura
de paradigmas. Podemos mesmo dizer que, no meio dos historiadores
brasileiros, aleitura e a apropriao de Gramsci e Benjamin chegou
antes da de Freud ou Mauss e Durkheim,ou mesmo ainda muito antes da
de Bachelard ou Ricur.

Mas retornemos ao contexto internacional da Histria e ao seu
mercado de ideias. Nos anos1960 e 70, sintomas de mudana dos
paradigmas se fizeram sentir de dentro do prprio campodos
historiadores. Uma nova histria social passou a se desenvolver,
tanto dentro do marxismoquanto fora dele, a partir da escola
francesa dos Annales.

No meio intelectual marxista, um grupo anglo-saxo, notadamente
ingls, passou a combatera ortodoxia dessa corrente de interpretao
da histria. Em especial, fizeram da New Left Reviewa porta-voz de
suas ideias.

Entre esses chamados neomarxistas, a figura de Edward P.
Thompson assumiu destaque,com sua postura crtica do materialismo
histrico. Leitor de Gramsci e Luckcs, Thompsonocupou lugar central
dentro da corrente dos neomarxistas ingleses.

Centralizando a crtica tanto no que considerava uma postura
positivista de anlise domarxismo, denunciando o vis economicista e
mecanicista de anlise, quanto no que chamou deidealismo
althusseriano, em que a teoria desconsiderava ou prescindia da
realidade emprica,Edward Thompson introduziu inovaes nos planos da
teoria, do mtodo, da temtica e das fontesa serem utilizados pela
histria.

Mesmo mantendo uma anlise classista, como seria de esperar
dentro do marxismo,Thompson abandonou a clssica definio
marxista-leninista, que identificava a classe pelaposio ocupada
junto aos meios de produo. Alargou o conceito, entendendo que a
categoriadeveria ser apreciada no seu fazer-se, no acontecer
histrico, na sua experincia como classe.Cabia ao historiador
surpreender os nexos entre pequenas alteraes de hbitos,
atitudes,palavras, aes, de atitudes que iam mudando ao longo do
tempo. Com isso, Thompson resgatavapara o historiador a dimenso do
emprico : a pesquisa de arquivo era indispensvel, e nesseponto se
abriam no s novos enfoques temticos como nova documentao. O
fazer-se de umaclasse implicava observar modos de vida e valores,
implicava entrar nos caminhos da construode uma cultura de
classe.


	
O carro de terceira classe. Honor Daumier, sculo XIX.

O historiador passava a explorar, assim, os chamados silncios de
Marx, nos domnios do

poltico, dos ritos, das crenas, dos hbitos. Para surpreender
essas mudanas, do cotidiano davida e do trabalho, era preciso
encarar novas fontes : jornais, processos criminais,
registrospoliciais, festas, etc. Uma grande virada no marxismo, sem
dvida, ainda mais se considerarmosque Thompson denunciava a
predeterminao dos nveis, alegando que, em cada contexto, erapreciso
surpreender os nexos entre os diferentes traos do comportamento da
classe.

Ainda dentro da vertente neomarxista, Georges Rud viria
contribuir com anlises para almdo recorte classista, com seus
estudos sobre a multido, em que analisava os
comportamentoscoletivos para alm das determinaes racionais que
explicavam as aes da classe. Tal comoThompson, Rud trabalhou com
uma elasticidade conceitual, enfocando a realidade sob
outratica.

Da mesma forma, Raymond Williams ps em foco a construo da
cultura na Inglaterra e aforma como, desde a cidade, o campo foi
ressignificado, induzindo a toda uma nova percepoda realidade pelos
agentes sociais. Nesse sentido, a cultura passava a ser considerada
fator demudana social, mesmo como agente decisivo no processo de
mudana da histria.

Na postura desses autores, podemos dizer que a anlise classista
foi alargada para umaanlise dos subalternos, com o que a histria
social confirmou a sua preocupao com os desdebaixo, mas com uma
srie de inovaes, que apontavam exatamente para o resgate
dossignificados que os homens conferiam a si prprios e ao mundo.
Essa nova histria socialprivilegiou a experincia de classe em
detrimento do enfoque da luta de classes, centrou sua


	
anlise na estruturao de uma conscincia e de uma identidade e
buscou resgatar as prticascotidianas da existncia. Em todas as
anlises feitas, manteve-se o decidido resgate dos processosempricos
e uma valorizao da pesquisa de fontes.

Em outra ponta, a escola dos Annales levava sua linha social a
uma reorientao temtica quese estendia para o mbito do cultural, com
o que se chamou a histria das mentalidades. J desdea primeira gerao
de historiadores dos Annales, Lucien Febvre havia demonstrado
preocupaocom os domnios do simblico, chamando a ateno para as
atitudes mentais que se constituampara alm das determinaes do
consciente e do racional, para alm dos circuitos da ideologia eda
classe de uma anlise marxista. Mas essa postura havia sido, com a
segunda gerao dehistoriadores da escola, ultrapassada pelo
predomnio do enfoque econmico/social, tendnciaesta liderada pelos
estudos de Fernand Braudel. Foi preciso chegar at a terceira gerao
dosAnnales, com Pierre Goubert e Emanuel Le Roy Ladurie, para que
as atitudes mentais e aselaboraes do esprito passassem a ser objeto
do historiador. Com o ressurgimento dasmentalidades, o nvel
cultural passou a ser entendido como uma forma de determinao
primriada sociedade.

O conceito de mentalidade, porm, no era preciso ; a corrente
pretendia furtar-se classificao classista, mas sua amplitude tambm
no era fixada pelos historiadores quetrabalhavam nesse enfoque. A
histria das mentalidades apontava para os caminhos daselaboraes
mentais e dos fios de sensibilidade que percorriam o social de
ponta a ponta, masno se definia teoricamente.

A mentalidade era uma maneira de ser, um conjunto de valores
partilhados, no racionais,no conscientes e, de uma certa forma,
extraclasse. Falava-se de permanncias mentais e desentimentos que
atravessavam pocas e culturas, partilhados por diferentes extratos
sociais, massem que houvesse um trabalho de aprofundamento terico
do conceito. O insight, contudo,renderia frutos para a histria nas
dcadas seguintes.

Por outro lado, a histria social dos Annales trabalhava com a
ideia da diferena, e no a dacontradio de classe, com o que
desvendava toda uma trama de relaes e de grupos presentesna
sociedade, com as suas prticas e valores e que vinham ao encontro
da crescentecomplexificao da realidade, j apontada. Houve, com os
Annales, uma verdadeira dilatao docampo de trabalho do historiador,
tanto no que diz respeito a atores quanto a temas ou objetos.Nesse
momento, a posio dos Annales, designada em 1978 por Jacques Le Goff
como NovaHistria, no se definia mais como uma escola somente
francesa, pois seu prestgio e alcanceincorporavam historiadores de
outros pases, como o caso de Natalie Davis ou Robert Darnton.

Em sntese, historiadores franceses dos Annales e historiadores
ingleses neomarxistastrabalhavam, do final dos anos 1960 aos anos
80, com uma histria social que avanava para osdomnios do cultural,
buscando ver como as prticas e experincias, sobretudo dos
homenscomuns, traduziam-se em valores, ideias e conceitos sobre o
mundo. Mesmo que seus membrosmarxistas permanecessem marxistas e
que os integrantes da agora chamada Nova Histria,herdeira dos
Annales, no se definissem teoricamente, era possvel distinguir
algumaspreocupaes comuns, que perpassavam o trabalho dos
historiadores.

Tais questes seriam, grosso modo, as seguintes : como as
elaboraes mentais, produtos dacultura, se articulavam com o mundo
social, a realidade da vida cotidiana ? Como era possvelestabelecer
correspondncias entre todos esses nveis e tambm objetos de estudo ?
Como era


	
possvel descobrir os sentidos e significados que os homens
atribuam a si prprios e s coisas ?At onde iam os limites da
Histria, se precisassem dilogos com outros campos deconhecimento ou
outras cincias ?

Em suma, se os paradigmas estavam em crise, era preciso que se
discutissem os pressupostostericos para interrogar o mundo. E foi,
efetivamente, na dcada de 1970, que algumas ideiasrevolucionaram o
campo da histria, em particular pelas questes epistemolgicas
queencerravam.

Em sua aula inaugural no Collge de France, proferida em 2 de
dezembro de 1970, MichelFoucault dizia supor que em toda sociedade
a produo de discursos estava controlada porprocedimentos de
classificao, avaliao, diviso, separao e limites. Uma cultura se
instalavapela partilha e atribuio de significados e o que cabia
estudar era justamente o jogo deelaborao dos discursos,
constitutivos daquilo que se chamaria o real. Com isso, Michel
Foucaultpunha em xeque o prprio princpio que embasava a histria
social : o que devia ser estudado eraa realidade. Ora, para
Foucault no haveria separao entre texto e contexto, e aquilo que
seconvencionava chamar de real era dado por objetos discursivos,
fixados historicamente peloshomens.

O centro da anlise da postura foucaltiana incidiria sobre o
poder, entendido comomicropulverizao de prticas, cuja rede gentica
e no causal cabia desvendar.

O pensamento foucaultiano incomodou os historiadores, ao
instalar uma Histria sem sujeitoe ao tomar o discurso pelo real,
alm de indicar que o objeto se define pela prtica discursiva.Mas,
mesmo combatido, Foucault tornou-se alvo de debates que no se
esgotaram desde ento, ademonstrar que alteraes significativas se
davam no campo intelectual e que afetavamprofundamente a Histria,
mobilizando seus profissionais a pronunciar-se.

Paul Veyne, com seu livro Como se escreve a histria, publicado
em 1971, iria, na Europa,pr em xeque as concepes at ento assentes
para a Histria, com seus questionamentos que secontrapunham prpria
cientificidade da disciplina. Revolucionria, a posio assumida
pelohistoriador francs foi verdadeiramente iconoclasta : a Histria
era, no seu entender, umanarrativa verdica, como relato do que
ocorrera um dia. Enquanto discurso, era capaz de fazerreviver o
vivido, mas no mais que o romance. Ora, com tal assertiva, a
Histria passava a seruma espcie de romance verdadeiro, com o que as
estratgias ficcionais se introduziam nosdomnios de Clio, pela fala
autorizada de um historiador !

Para Vey ne, a Histria tinha um campo indeterminado, salvo a
exigncia de lidar com oacontecido, o que fazia da histria uma
narrativa distinta daquela da literatura !

Como narrativa, apresentava verses sobre os fatos que teriam
ocorrido um dia, narrativasessas elaboradas de forma subjetiva a
partir de dados objetivos, por escolhas feitas pelohistoriador
diante de um horizonte infinito de temas. Assim, o historiador
selecionava,simplificava e organizava os dados do passado em funo
de uma pergunta para a qual construauma resposta, dotada de um
sentido. Sim, pois a Histria era o resultado de uma
interrogao,feita pelo historiador ; de uma escolha e de uma
organizao dos dados, tal como da montagemde uma intriga, tambm
construdas pelo historiador.

Logo, tudo poderia ser histria, no havendo portanto a Histria,
mas as histrias, espcies deitinerrios possveis, que no dariam conta
da totalidade ou da verdade, mas dariam explicaesplausveis.
Enquanto narrativa, a histria comportava uma intriga, algo
aproximado ao drama ou


	
romance, que expunha uma intriga a ser deslindada, mas tendo em
vista que a realidade no era,em si, racional.

Com isso, a Histria no poderia ser jamais total, pois nenhum
historiador poderia dar contade tudo, e nem o tempo era uma
categoria essencial, sendo apenas um meio ou um lugar onde aintriga
se desenrolava. Alis, os prprios acontecimentos no tinham existncia
em si, mas eramuma encruzilhada de itinerrios possveis. Ou seja,
Paul Veyne no s reduzia a histria a umanarrativa sem capacidade
explicativa de verdades ou totalidades como tambm a aproximava
deser uma disciplina mais propriamente literria.

Talvez mais revolucionrio ainda tenha sido o questionamento
lanado pela publicao daobra do historiador norte-americano Hay den
White, Meta-Histria, em 1973.

Hayden White afirmava que a Histria era uma forma de fico, tal
como o romance erauma forma de representao histrica, embora no
sculo XIX se tivesse dado a sua construocomo cincia que buscava
relatar a verdade dos fatos passados. Mais do que isso, sendo
asrepresentaes discursivas, os historiadores se valeriam das mesmas
estratgias tropolgicas dasnarrativas usadas pelos romancistas ou
poetas : metfora, metonmia, ironia, sindoque. Com taisideias, Hay
den White reforava a ideia, j apresentada por Veyne ou Foucault, do
carterfictcio das reconstrues histricas e que contestavam o seu
carter cientfico. Tal como nacriao literria, o historiador tambm
organizava um enredo na composio da sua narrativa,com a diferena de
que o romancista inventava os fatos e o historiador os achava nas
crnicas emateriais de arquivo.

O fazer da Histria, portanto, passou a ser alvo de toda uma
postura crtica que repensava adisciplina. Em 1975, Michel de
Certeau publicou um livro, A escrita da histria, no qual enfocavaa
escrita como um discurso de separao : entre o passado e o presente,
marcando umaseparao temporal, entre a prpria escritura e o social
ao qual se referia, marcando a separaodo lugar, e entre a verdade
do discurso construdo e o mito e a tradio. Assim, a histria do
fazerhistria teria sido, no Ocidente moderno, um processo de inveno
ou fico que busca explicar opassado desde o presente.

Ao analisar como se escrevia a Histria, Michel de Certeau
estabelecia uma distino entre aHistria entendida como um discurso
que se prope criar um saber com estatuto deconhecimento, constitudo
socialmente, e a Histria entendida como o conjunto de
procedimentostcnicos e regras de escrita que constroem os dados.
Logo, os objetos histricos no eram umproduto natural, mas sim um
produto discursivo.

Na dcada de 1980, Paul Ricur lanaria, entre 1983 e 1985, os trs
volumes de sua obraTempo e Narrativa. Para Ricur, toda configurao
de uma narrativa implica refigurao deuma experincia temporal. A
narrativa reapresenta um tempo que, no caso da histria, pressupeum
pacto com o passado : o leitor espera um relato verdadeiro e todo o
ato da escrita da Histriacomporta esta tenso : chegar l, no real
acontecido. O texto do historiador tem, pois, umapretenso verdade e
refere-se a um passado real, mas toda a estratgia narrativa de
refiguraressa temporalidade j transcorrida envolve representao e
reconstruo.

Reconstruo porque, ao reinscrever o tempo do vivido no tempo da
narrativa, ocorrem todasas variaes imaginativas para possibilitar o
reconhecimento e a identificao. Representaoporque a narrativa
histrica tanto se coloca no lugar daquilo que aconteceu quanto lhe
atribui umsignificado. Neste processo, o historiador trabalha com
os traos que lhe chegam de um outro


	
tempo, mas estes no tm carter mimtico em si prprios, como
evidncias do passado. Elesprecisam ser construdos, enquanto
passado, pela escrita do historiador. O texto histrico se
figuracomo um ter sido, mas de forma problemtica, por no ser mais
observvel nem passvel dereexperimentao, ele apenas memorvel. Com
isso, o texto da Histria tem a ambio de quea sua construo seja uma
reconstruo, ou seja, a restituio da verdade do acontecido ao
leitor.

Indo mais alm nas suas reflexes, fundamentais para a renovao das
cincias humanas emgeral, e para a prpria noo de realidade, Paul
Ricur fala da ficcionalizao da histria. Isso sedaria no apenas pelo
papel ocupado pela imaginao na narrativa histrica, na sua funo
deconfigurar uma temporalidade, mas no papel central que o
imaginrio desempenha naconstruo deste ter sido que vem a ser o
passado, colocando-se no seu lugar e figurando comose fosse a
realidade. Ora, com tais elementos fictcios, a histria se
aproximaria do tipo deconstruo de intriga presente na narrativa
literria, mas construindo uma iluso controlada, pelostraos ou
fontes e pela pretenso de verdade.

Por outro lado, acentua Ricur, o texto de fico, ou seja,
literrio, tambm suscita umarelao de presena e refigurao temporal.
Os acontecimentos contados na narrativa ficcionalso fatos passados
para a voz narrativa, como se tivessem realmente ocorrido. Eles
seassemelham aos fatos narrados pela Histria, mas se distinguem por
liberar possibilidades deacontecer, no efetivadas no passado, mas
nas quais o leitor se reconhece e identifica atemporalidade. Para
Ricur, a fico quase histrica, assim como a Histria quase
umafico.

Na segunda metade dos anos 1990, o campo da Histria j se achava
afetado porquestionamentos to profundos que se podia falar,
verdadeiramente, de uma busca de novosparadigmas explicativos da
realidade. Falava-se muito de perdas, de recuos, de falta de
teoria, depulverizao de temas e objetos, de uma lamentvel prtica
negativista, expressa pela atitude dejogar na lata de lixo da
Histria todo um conhecimento adquirido at ento, como se
agentesiconoclastas tentassem fazer tbula rasa de tudo o que at
ento fora produzido nos domnios deClio.

O debate modernidade X ps-modernidade parecia mesmo atingir em
cheio o campo daHistria, pois, com a crtica ao racionalismo e s
pretenses da Histria totalidade, se indicavaestar atacando as
conquistas de uma Histria moderna, dotada de um mtodo e de um
slidocaminho de investigao nos arquivos. Do outro lado, se
identificava uma Histria ps-moderna,sem nenhum referencial terico
de anlise, campo de um vale-tudo absoluto de escolhastemticas, sem
pretenso alguma de racionalidade. Nem cabe discutir tais formas de
ataque, quepor sinal no apresentam destinatrio preciso, ou seja, no
indicam a obra ou autor-alvo destacrtica. Caberia lembrar que, se a
propalada ps-modernidade nega toda e qualquer forma deconhecimento
sobre o passado, negaria a prpria feitura ou existncia da Histria.
Ou seja, umhistoriador ps-moderno se autonegaria como pensador e
profissional.

Da arqueologia da Histria Cultural consolidao de um campo de
trabalho, passemosagora a analisar a construo deste novo olhar da
histria, a partir dos seus principais pressupostostericos de
anlise.


	
CAPTULO III

Mudanas epistemolgicas : a entrada em cena de um novo olhar

Estivemos at agora a falar de uma mudana em curso, que desemboca
neste novo campoque chamamos de Histria Cultural. Mas, para que
esse campo se configurasse como tal,mudanas epistemolgicas
ocorreram, fundamentando esse novo olhar da Histria.

O primeiro desses conceitos que reorienta a postura do
historiador o da representao.Categoria central da Histria Cultural,
a representao foi, a rigor, incorporada peloshistoriadores a partir
das formulaes de Marcel Mauss e mile Durkheim, no incio do
sculoXX.

Mauss e Durkheim estudaram, nos chamados povos primitivos
atuais, as formas integradorasda vida social, construdas pelos
homens para manter a coeso do grupo e que propem comorepresentao do
mundo. Expressas por normas, instituies, discursos, imagens e
ritos, taisrepresentaes formam como que uma realidade paralela
existncia dos indivduos, masfazem os homens viverem por elas e
nelas.

As representaes construdas sobre o mundo no s se colocam no
lugar deste mundo, comofazem com que os homens percebam a realidade
e pautem a sua existncia. So matrizesgeradoras de condutas e
prticas sociais, dotadas de fora integradora e coesiva, bem
comoexplicativa do real. Indivduos e grupos do sentido ao mundo por
meio das representaes queconstroem sobre a realidade.

Representar , pois, fundamentalmente, estar no lugar de,
presentificao de um ausente ; um apresentar de novo, que d a ver
uma ausncia. A ideia central , pois, a da substituio, querecoloca
uma ausncia e torna sensvel uma presena.

A representao conceito ambguo, pois na relao que se estabelece
entre ausncia epresena, a correspondncia no da ordem do mimtico ou
da transparncia. A representaono uma cpia do real, sua imagem
perfeita, espcie de reflexo, mas uma construo feita apartir
dele.


	
A traio das imagens. Ren Magritte, sculo XX (cone do conceito de
representao)

H uma exposio, uma reapresentao de algo ou algum que se coloca
no lugar de umoutro, distante no tempo e/ou no espao. Aquilo/aquele
que se expe o representante guardarelaes de semelhana, significado
e atributos que remetem ao oculto o representado. Arepresentao
envolve processos de percepo, identificao, reconhecimento,
classificao,legitimao e excluso.

H um tipo de representao por substituio ou delegao de
personagens, poderes eatributos, como, por exemplo, no caso de
algum que representa uma autoridade, na ausnciadesta, e que passa a
desempenhar um papel substitutivo, agindo em seu nome.

Uma outra forma de compreender a representao seria dada pela
exposio de umaimagem, que se substitui algo/outro, ou mesmo pela
exibio de objetos ou ainda por umaperformance portadora de sentidos
que remetem a determinadas ideias.

Neste caso, na correlao entre exposio e ocultamento, insinua-se
um trabalho desubstituio, mas onde se registra um deslizamento de
sentido. As representaes so tambmportadoras do simblico, ou seja,
dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam, carregamsentidos
ocultos, que, construdos social e historicamente, se internalizam
no inconsciente coletivoe se apresentam como naturais, dispensando
reflexo. H, no caso do fazer ver por uma imagemsimblica, a
necessidade da decifrao e do conhecimento de cdigos de interpretao,
masestes revelam coerncia de sentido pela sua construo histrica e
datada, dentro de um contextodado no tempo.

Nesta medida, a fora das representaes se d no pelo seu valor de
verdade, ou seja, o dacorrespondncia dos discursos e das imagens
com o real, mesmo que a representao comportea exibio de elementos
evocadores e mimticos. Tal pressuposto implica eliminar do campo
deanlise a tradicional clivagem entre real e no real, uma vez que a
representao tem acapacidade de se substituir realidade que
representa, construindo o mundo paralelo de sinais noqual as
pessoas vivem.

A fora da representao se d pela sua capacidade de mobilizao e de
produzirreconhecimento e legitimidade social. As representaes se
inserem em regimes deverossimilhana e de credibilidade, e no de
veracidade. Decorre da, portanto, a assertiva dePierre Bourdieu, ao
definir o real como um campo de foras para definir o que o real.
Asrepresentaes apresentam mltiplas configuraes, e pode-se dizer que
o mundo construdo deforma contraditria e variada, pelos diferentes
grupos do social. Aquele que tem o podersimblico de dizer e fazer
crer sobre o mundo tem o controle da vida social e expressa
asupremacia conquistada em uma relao histrica de foras. Implica que
esse grupo vai impor asua maneira de dar a ver o mundo, de
estabelecer classificaes e divises, de propor valores enormas, que
orientam o gosto e a percepo, que definem limites e autorizam
oscomportamentos e os papis sociais.

Em termos gerais, pode-se dizer que a proposta da Histria
Cultural seria, pois, decifrar arealidade do passado por meio das
suas representaes, tentando chegar quelas formas,discursivas e
imagticas, pelas quais os homens expressaram a si prprios e o
mundo. Torna-seclaro que este um processo complexo, pois o
historiador vai tentar a leitura dos cdigos de umoutro tempo, que
podem se mostrar, por vezes, incompreensveis para ele, dados os
filtros que o


	
passado interpe. Este seria, contudo, o grande desafio para a
Histria Cultural, que implicachegar at um reduto de sensibilidades
e de investimento de construo do real que no so osseus do presente.
A rigor, o historiador lida com uma temporalidade escoada, com o no
visto, ono vivido, que s se torna possvel acessar atravs de
registros e sinais do passado que chegamat ele.

Tais traos so, por sua vez, indcios que se colocam no lugar do
acontecido, que sesubstituem a ele. So, por assim dizer,
representaes do acontecido, e que o historiador visualizacomo
fontes ou documentos para sua pesquisa, porque os v como registros
de significado paraas questes que levanta. Estamos, pois, diante de
representaes do passado que se constroemcomo fontes atravs do olhar
do historiador. Mas no esqueamos que o historiador da culturavisa,
por sua vez, a reconstruir com as fontes as representaes da vida
elaboradas pelos homensdo passado. Fonte como representao do
passado, meio para o historiador chegar srepresentaes construdas no
passado. Mais que um mero jogo de palavras, este raciocnio noleva a
desconsiderar a realidade sobre a qual se construram as
representaes, mas sim aentender que a realidade do passado s chega
ao historiador por meio de representaes.

Isso far da Histria tambm uma narrativa de representao do
passado, que formulaverses compreensveis, plausveis, verossmeis
sobre experincias que se passam por fora dovivido. A Histria
Cultural se torna, assim, uma representao que resgata representaes,
que seincumbe de construir uma representao sobre o j
representado.

Neste ponto, um novo conceito se apresenta como fazendo parte do
elenco de mudanasepistemolgicas que acompanham a emergncia da
Histria Cultural : o imaginrio.

Entende-se por imaginrio um sistema de ideias e imagens de
representao coletiva que oshomens, em todas as pocas, construram
para si, dando sentido ao mundo.

A ideia do imaginrio como sistema remete compreenso de que ele
constitui um conjuntodotado de relativa coerncia e articulao. A
referncia de que se trata de um sistema derepresentaes coletivas
tanto d a ideia de que se trata da construo de um mundo paralelo
desinais que se constri sobre a realidade, como aponta para o fato
de que essa construo sociale histrica.

O historiador Bronislaw Baczko, que assim define o imaginrio,
atribui a esse conceitocaractersticas de historicidade e
abrangncia. O imaginrio histrico e datado, ou seja, emcada poca os
homens constroem representaes para conferir sentido ao real. Essa
construode sentido ampla, uma vez que se expressa por
palavras/discursos/sons, por imagens, coisas,materialidades e por
prticas, ritos, performances. O imaginrio comporta crenas,
mitos,ideologias, conceitos, valores, construtor de identidades e
excluses, hierarquiza, divide, apontasemelhanas e diferenas no
social. Ele um saber-fazer que organiza o mundo, produzindo acoeso
ou o conflito.

O filsofo Cornelius Castoriadis vai mais alm nessa reflexo sobre
a natureza do imaginrio :para alm da sua dimenso histrica, o
imaginrio capacidade humana para representao domundo, com o que lhe
confere sentido ontolgico. prpria do ser humano essa habilidade
decriao/recriao do real, formando uma espcie de magma de sentido ou
energia criadora. Aessa condio herdada de construo imaginria do
real, Castoriadis d o nome de imaginrioradical, fonte de todo o
simblico. J atividade social que atribui sentido ao mundo,
construda apartir das condies histricas e apoiada naquela energia
criadora, o autor d o nome de


	
imaginrio efetivo. Este sempre um imaginrio simblico e opera
segundo lgicas prprias,conferindo existncia significada ao
real.

Da Histria Filosofia, tem-se uma vertente historicizada de
concepo do imaginrio, quetanto o entende como capacidade criadora
do homem como atividade socialmente construda.Essa postura seria
tambm a de Jacques Le Goff, que entende o imaginrio como uma forma
derealidade, como um regime de representaes, traduo mental no
reprodutora do real, queinduz e pauta as aes. Segundo Le Goff, tudo
aquilo que o homem considera como sendo arealidade o prprio
imaginrio. Nesta medida, o historiador Le Goff aproxima-se do
filsofoCastoriadis, quando este diz que a sociedade s existe no
plano do simblico porque pensamosnela e a representamos, desta ou
daquela maneira.


	
O castelo dos Pirineus. Ren Magritte, sculo XX. (a expresso "
construir castelos na Espanha " ,

, em lngua francesa, sinnimo de imaginrio).

Mas, para Le Goff, o imaginrio um conceito de tal forma amplo
que, no seu entender, tudopode ser submetido a uma leitura
imaginria. Essa postura abrangente partilhada tambm
pelahistoriadora Evely ne Patlagean, quando diz que o terreno do
imaginrio abrange todo o campo daexperincia humana.

Como representante da Escola dos Annales, Jacques Le Goff
entende que o conceito doimaginrio veio a representar uma superao
do de mentalidade, posto a circular por essa Escoladesde Lucien
Febvre. A mentalidade, contudo, nunca chegara a se impor como um
conceito


	
preciso. Definido de forma vaga, se posicionava como uma maneira
de pensar, para alm doslimites da classe social e do conceito de
estrutura mental que lhe correspondia, a ideologia.Fixado na longa
durao, a mentalidade se ligava permanncia e a uma comunidade
desentido, partilhada por todos, a atravessar o social de ponta a
ponta. Para alm da ideologia,redutora classe e preconizada pelo
pensamento marxista, ou para ultrapassar a indefinio doscontornos e
a precariedade conceitual da mentalidade, o imaginrio se ofereceu
como acategoria preferencial para exprimir a capacidade dos homens
para representar o mundo.

Paralelamente a essas reflexes da Histria e da Filosofia, uma
outra vertente de estudo doimaginrio se imps, a partir da
Antropologia. Deste campo nos chegam as noes de estruturasmentais,
de tendncias permanentes de organizao do esprito humano. Eles so os
arqutipos,elementos constitutivos do imaginrio que atravessam os
tempos, assinalando formas de pensar econstruir representaes sobre
o mundo. Estruturas inatas, imagens de instinto, os arqutipos
sorecorrentes, e a histria se faz a partir de tais orientaes
estruturantes do pensamento,argumenta Yves Durand.

Gilbert Durand, por seu turno, se confere, por um lado,
perenidade s estruturas imaginrias,como imagens-guias dotadas de
coerncia e sentido, por outro, reconhece uma dinmica nosarqutipos
apresentados por Jung, que conjugam as formas dadas pelo
inconsciente com oretrabalho pelo consciente.

Quem se prope resolver essa tenso no mbito do imaginrio, entre
as permanncias dosarqutipos e as mudanas produzidas pela
historicizao em cada contexto, o historiador LucianBoia. Fazendo
uma espcie de sntese ou combinao entre as duas posturas, Boia tanto
se apoiano carter universal e trans-histrico do imaginrio quanto na
dinamicidade das reconstruesimaginrias produzidas em cada poca. No
v maior contradio entre o que considerapermanncias mentais e o que
entende como a mudana ou realizao histrica dos imaginrios.O autor
tanto v persistncias estruturais do esprito quanto uma reelaborao
permanente aolongo da histria dos tais arqutipos imaginrios, que
sintetiza em oito exemplos a atravessar aspocas : a conscincia de
uma realidade transcendente ; a ideia da morte, do duplo e do alm ;
aalteridade ; a unidade ; a atualizao das origens ; a decifrao do
futuro ; a necessidade deevaso ; as lutas ou polarizao dos
contrrios.

Lucian Boia ainda assegura que o imaginrio pressupe imagens
sensveis, resgatveis pelohistoriador. Assim, para chegar at as
sensibilidades de um outro tempo, preciso que elastenham deixado um
rastro, que cheguem at o presente como um registro escrito,
falado,imagtico ou material, a fim de que o historiador possa
acess-las. Mesmo um sentimento, umafantasia, uma emoo precisam
deixar pegadas para que possam ser capturados em suas marcaspelo
historiador.

Tanto as sociedades arcaicas quanto as modernas, contemporneas,
tecnologizadas possuemseus sistemas imaginrios de representao, a
construrem verdades, certezas, mitos, crenas.Todos os homens vivem,
diz Boia, ao mesmo tempo, em um mundo prosaico, das coisas
docotidiano, e em um mundo do fabuloso, do desejo e do sonho. O que
certo, assevera Boia, quenenhuma sociedade vive fora do imaginrio e
que uma falsa questo separar os dois mundos, odo real e o do
imaginrio.

Sabe-se, contudo, que nem sempre foi assim e que, por longo
tempo, o imaginrio esteverelegado ao mundo da fantasia, da iluso,
do no real, da no verdade, do no srio. Contriburam


	
para isso, como possvel entender, o advento do racionalismo
cartesiano do sculo XVII,seguido pelo cientificismo do sculo das
Luzes para prolongar-se pelo sculo XIX, animado pelocientificismo,
pelo evolucionismo e pelo progresso. Em pleno sculo XX, tanto o
marxismoquanto o pensamento de Sartre colaboraram para acentuar a
distino entre o chamado mundodo real e aquele do no real ou
imaginrio. Diante da pureza do conceito, na sua capacidade
derealizar abstraes sobre o mundo, Sartre colocava a imaginao como
um degrau inferior dopensamento.

, verdadeiramente, com o advento da Histria Cultural que o
imaginrio se torna umconceito central para a anlise da realidade, a
traduzir a experincia do vivido e do no vivido, ouseja, do suposto,
do desconhecido, do desejado, do temido, do intudo.

O real sempre o referente da construo imaginria do mundo, mas no
o seu reflexo oucpia. O imaginrio composto de um fio terra, que
remete s coisas, prosaicas ou no, docotidiano da vida dos homens,
mas comporta tambm utopias e elaboraes mentais que figuramou pensam
sobre coisas que, concretamente, no existem. H um lado do imaginrio
que sereporta vida, mas outro que se remete ao sonho, e ambos os
lados so construtores do quechamamos de real.

Nessa medida, na construo imaginria do mundo, o imaginrio capaz
de substituir-se aoreal concreto, como um seu outro lado, talvez
ainda mais real, pois por ele e nele que aspessoas conduzem a sua
existncia.

Uma outra concepo que se abriga no seio deste novo olhar sobre o
mundo levado a efeitopela Histria Cultural o da narrativa.

A Histria teve mais de uma compreenso ao longo do tempo : j foi
identificada com aexperincia vivida, ou seja, com o que aconteceu
no passado, com os fatos e os acontecimentosde uma temporalidade j
transcorrida. Foi, posteriormente, a cincia que, com leis e
mtodos,estudava o passado, resgatando a verdade do acontecido em um
relato fiel. Alm disso, cabelembrar que, em alguns idiomas como o
ingls, por exemplo , se coloca uma distino entre aHistria/History,
ou seja, o acontecimento verdadeiro, o acontecido, e a
histria/story, narrativade fico, tal como em alemo se estabelece,
igualmente, a distino entre Geschichte e
historie.Contemporaneamente, ela entendida como a narrativa do que
aconteceu um dia, entendimentoeste que marca uma diferena
significativa com as concepes anteriores.

Entretanto, essa classificao da Histria como uma narrativa ou
discurso sobre o real, porbvia que possa hoje parecer, j foi
utilizada no sentido pejorativo, para designar o relato de
umcontedo organizado em ordem sequencial, cronolgica de
acontecimentos de forma descritiva eno analtica, carente de um
pressuposto terico que possibilitasse a interpretao. Essa
Histria-narrativa, associada com a chamada Nova Histria, ou seja,
com a Escola dos Annales na viradados anos 70 para os 80 do sculo
XX, foi criticada, sobretudo por historiadores marxistas,
comoapenas dotada de preocupaes com a retrica e no com a anlise,
enfocando fatos isolados eabandonando o social. Em suma, essa
Histria-narrativa perdera o seu potencial explicativo.

Foi com a decantada crise dos paradigmas que se deu o retorno da
narrativa para o campo daHistria. Lawrence Stone, discutindo esse
retorno, chega a estabelecer uma distino entre o quechama de
narrativa tradicional (aquela tal como fora descrita pela crtica
marxista) e uma novanarrativa, influenciada pela Antropologia,
trabalhando com o individual e com o coletivo, onde aanlise se
juntaria descrio e onde se registraria a descoberta de novas fontes
e novos temas.


	
A rigor, Lawrence Stone levantou a questo no incio dos anos 80,
mas no a discutiu, cabendo aPaul Ricur levar adiante uma discusso
mais aprofundada da narrativa no campo da Histria.

Ora, uma narrativa o relato de uma sequncia de aes encadeadas e,
na clssica definiode Aristteles, a Histria seria a narrativa do que
aconteceu, distinta da literatura, que seria anarrativa do que
poderia ter acontecido. Nesta medida, a definio aristotlica
estabelece para aHistria um pacto com a verdade, verdade esta que o
mesmo Aristteles define ainda comosendo a correspondncia da
realidade com o discurso.

Tal assertiva faz da histria uma narrativa verdadeira, postura
esta que o prprio Paul Veyne,inovador e iconoclasta, confirmou.
Sim, a Histria teria como meta atingir a verdade doacontecido, mas
no como mmesis. Entre aquilo que teve lugar um dia, em um tempo
fsico jtranscorrido e irreversvel, e o texto que conta o que
aconteceu, h uma mediao.

O poema favorito. Sir Lawrence Alma-Tadema, sculo XIX.

A figura do narrador no caso, o historiador, que narra o
acontecido a de algum que

mediatiza, que realiza uma seleo dos dados disponveis, que tece
relaes entre eles, que osdispe em uma sequncia dada e d
inteligibilidade ao texto. Tais atividades envolvem amontagem de
uma intriga, a urdidura de um enredo, a decifrao de um enigma. O
narrador aquele que se vale da retrica, que escolhe as palavras e
constri os argumentos, que escolhe alinguagem e o tratamento dado
ao texto, que fornece uma explicao e busca convencer.

As reflexes de Ricur so, nesse ponto, fundamentais para a
compreenso da urdidura de


	
uma trama na narrativa. Paul Ricur nos fala que as construes
narrativas da Histria sorefiguraes de uma experincia temporal. O
que o historiador pretende reconstruir o passado,para satisfazer o
pacto de verdade que estabeleceu com o leitor, mas o que constri
pelanarrativa um terceiro tempo, situado nem no passado do
acontecido nem no presente daescritura. Esse tempo histrico uma
inveno/fico do historiador, que, por meio de umaintriga, refigura
imaginariamente o passado. Mas sua narrativa almeja ocupar o lugar
destepassado, substituindo-o. , pois, representao que organiza os
traos deixados pelo passado e seprope como sendo a verdade do
acontecido.

O narrador-historiador ainda aquele que se vale de provas os
indcios, cuidadosamentepesquisados, selecionados e dispostos em uma
rede de analogias e combinaes de modo arevelar significados que,
mais at do que explicar, operam como recurso de autoridade falado
historiador. Alm disso, o historiador-narrador cita. Suas citaes no
so apenas evidnciasde que ele andou pelos arquivos e, cumprindo o
seu ofcio, pesquisou as fontes documentais, mastambm operam no
sentido de atestar que esse historiador conhece e participa do
dilogocientfico e acadmico de sua poca. Ele demonstra com isso no
apenas a sua erudio, massua atualizao com as tendncias e debates de
seu tempo.

Mas h ainda um pblico, ouvinte e leitor para a narrativa
historiogrfica, a quem se buscaconvencer, seduzir, provar. Esse
pblico deve ser convencido de que o historiador lhe oferece
averdade do acontecido. Ele no vai refazer o percurso do
historiador junto aos arquivos e sfontes, nem provavelmente ler
todos os interlocutores do narrador junto comunidadecientfica, mas
avaliar a documentao empregada, o uso dos conceitos, a construo
dasexplicaes dadas pelo historiador para responder s propostas
formuladas. Ou, simplesmente, sedeixar convencer pela argumentao e
pelos recursos retricos do narrador.

Estivemos a falar at agora da construo de uma narrativa
histrica, que tem como metachegar, o mais prximo possvel, da
verdade do acontecido. Mas no campo da Histria Cultural,
ohistoriador sabe que a sua narrativa pode relatar o que ocorreu um
dia, mas que esse mesmo fatopode ser objeto de mltiplas verses. A
rigor, ele deve ter em mente que a verdade devecomparecer no seu
trabalho de escrita da Histria como um horizonte a alcanar,
mesmosabendo que ele no ser jamais constitudo por uma verdade nica
ou absoluta. O mais certoseria afirmar que a Histria estabelece
regimes de verdade, e no certezas absolutas.

Estabelece-se, com isso, um dilema nos domnios de Clio : tudo o
que foi um dia poder vir aser contado de outra forma, cabendo ao
historiador elaborar uma verso plausvel, verossmil, decomo foi.
Mesmo admitindo uma certa invariabilidade no ter sido, as formas de
narrar o comofoi so mltiplas e isso implica colocar em xeque a
veracidade dos fatos. Como diria JacquesRancire, sempre possvel
atribuir a acontecimentos verdicos, fices, ou
substituiracontecimentos fictcios por sujeitos reais.

Tal postura introduz a concepo de um outro conceito, que se
insere neste novo patamarepistemolgico que preside o surgimento da
Histria Cultural : o da fico.

Ora, a questo de admitir a fico na escrita da Histria implica
aproxim-la da literatura e,para alguns autores, retirar-lhe o
contedo de cincia ! A Histria seria, assim, rebaixada deestatuto,
abdicando do seu direito de enunciar a verdade. Trata-se, pois, de
uma batalha que setrava dentro dos prprios domnios da Histria, pois
Clio se coloca em uma situao-limite quantoao seu estatuto, entre a
cincia e a literatura.


	
O tempo desvelando a verdade. Jean-Franois Detroy , sculo
XVIII.

Tal reflexo esta de a Histria comportar estratgias da fico
rendeu muita discusso a

partir dos anos 1980.Reinhart Koselleck alertava que a
tradicional oposio entre res factae e res fictae no mais se

sustentava e que o Historiador construa uma temporalidade
especfica, que implicava umafico perspectivista da facticidade.
Hans Robert Jauss, por seu lado, denunciava o preconceitoque
reduzia a fico a uma forma retrica ou esttica, e associava o fato
ao contedo histrico,


	
deixando de lado as operaes de conhecimento e produo do passado
em narrativa presentesna Histria.

Ora, comentava o autor, a res factae j , em si, uma construo,
com o que no se podenegar Histria o uso da fico. A estetizao ou a
colocao em fico da experincia histrica j uma obra de res fictae.
Nada simplesmente colhido do passado pelo historiador, como
umaHistria dada. Tudo que se conhece como Histria uma construo da
experincia do passado,que tem se realizado em todas as pocas. A
Histria inventa o mundo, dentro de um horizonte deaproximao com a
realidade, e a distncia temporal entre a escritura da histria e o
objeto danarrativa potencializa essa fico. Como um terico da
recepo, Jauss afirma que a produoda narrativa histrica e a sua
aceitao como um relato verossmil se d como uma resposta
sexpectativas do leitor. Essas exigncias que se fazem Histria, para
que responda s perguntasde determinada poca, condicionam a produo
das representaes sobre o passado. Nestamedida, a Histria constri um
discurso imaginrio e aproximativo sobre aquilo que teriaocorrido um
dia, o que implica dizer que faz uso da fico.

Para Natalie Zemon Davis, os historiadores teriam ultrapassado a
clivagem de Aristtelesentre a Histria e a Literatura, pois hoje se
admite que a Histria joga com o possvel, o plausvel,o verossmil.
Por fico, Natalie Davis no entende nem a falsidade nem a fantasia,
versesvulgares de compreenso do conceito, nem ainda uma
possibilidade de inveno absoluta dosdados do real. Prefere o
sentido antigo do termo, recolhido do sculo XVI : aquilo que
trabalhado, construdo ou criado a partir do que existe. O
historiador aquele que, a partir dostraos deixados pelo passado,
vai em busca da descoberta do como aquilo teria acontecido,processo
este que envolve urdidura, montagem, seleo, recorte, excluso. Ou
seja, o historiadorcria o passado e, para Natalie Davis, a Histria
uma forma de fico, tal como a Literatura.

Para Kry sztof Pomian, as fronteiras entre a Histria e a fico so
mveis. Toda a narrativahistoriogrfica comporta elementos que visam
a levar o leitor a uma realidade fora do texto, qual ele s acede
pelo imaginrio, mas, ao mesmo tempo, a narrativa histrica no se
sustentapor si s : ela guarda marcas de historicidade as fontes, os
documentos que deram margem elaborao do texto que, em tese,
permitiriam ao leitor refazer o caminho empreendido
pelohistoriador. Por um lado, com o ingrediente ficcional, de
reconstruo, a Histria se aproximariada literatura, enquanto pelo
outro, se coloca como semelhante ao conhecimento cientfico.

ainda Ricur quem estabelece as consideraes mais interessantes
quanto a essa questo.Ricur admite a ficcionalizao da Histria,
presente na capacidade imaginria desta narrativa,de construir uma
viso sobre o passado e de se colocar como substitutiva a ele. A
fico quasehistrica, assim como a Histria quase fico. No possvel
pensar esse processo desubstituio a narrativa que passa a
representar o acontecido sem levar em conta a presenada criao
ficcional, tanto do lado da escrita quanto da leitura.

H, segundo Ricur, a convergncia entre uma funo de representncia,
que se opera nodomnio da produo, na relao que se opera entre a
construo da narrativa histrica e opassado preservado nos traos que
restam, e a funo da significncia, presente no domnio daleitura, na
relao entre o mundo do texto e o do leitor.

Ocorrem, nesse processo, tanto funes reveladoras de sentido,
criadas/descobertas pelohistoriador e pelo leitor, quanto funes
transformadoras, na criao desta outra temporalidadeque a da
Histria.


	
A refigurao no tempo um elemento, pois, central nesta atividade
da narrativa histricaque porta, em si, a fico. H uma modalidade
referencial do mundo que s se pode representarde forma metafrica,
ou seja, que se apresenta como um dizer como, um ver assim, como
sefosse.

Essa ainda a posio de Franois Hartog, ao definir a relao entre a
narrativa e o passadoreal o acontecido como uma relao metafrica :
trata-se da construo sob o domnio doanlogo, do contraste, da
semelhana. Tal entendimento minimiza a diferena entre logos
emythos, ou entre um discurso histrico-cientfico e um discurso
potico-mtico.

Nesta medida, Histria e Literatura so formas de dar a conhecer o
mundo, mas s a Histriatem a pretenso de chegar ao real acontecido.
Estes so, segundo Ricur, o drama e aespecificidade da narrativa
histrica. Ao estabelecer uma aproximao entre a Memria e aHistria,
apresentando-as como discursos de representao do passado, Ricur diz
que, Histria, estaria negada a pequena alegria do reconhecimento
preservada Memria. Aqueleque evoca, chega identificao da lembrana
com o acontecido, objeto da rememorao : foiele, foi l, foi ento,
foi assim ! A Memria atinge assim a veracidade da evocao. J no
casoda Histria, em que as aes se passam por fora da experincia do
vivido e, portanto, do noverificvel, a narrativa opera-se por
critrios de plausibilidade e verossimilhana.

Mesmo assim, a expectativa do historiador e por certo do leitor
de um texto de Histria de encontrar nele algo de verdade sobre o
passado. O discurso histrico, portanto, mesmooperando pela
verossimilhana e no pela veracidade, produz um efeito de verdade :
umanarrativa que se prope como verdica e mesmo se substitui ao
passado, tomando o seu lugar.Nesse aspecto, o discurso histrico
chega a atingir um efeito de real. Incorporando o esprito dasMusas,
que criavam aquilo que cantavam, a Histria d consistncia ao que
narra e participa daconstruo do real.

O importante , contudo, analisar isso que se poderia chamar uma
potica do saber, comoanuncia Philippe Carrard, ou seja, os
procedimentos literrios pelos quais o discurso histrico seafasta da
literatura para se revestir de um estatuto cientfico, apesar das
limitaes eespecificidades que experimenta sob essa condio.

Todas essas questes epistemolgicas representam mudanas
significativas, marcando aentrada em cena de um novo patamar para a
reflexo da Histria. Essa espcie de giro tericoopera como uma espcie
de novos culos para enxergar a realidade, a partir de um
corpoarticulado de conceitos que passam a explicar o mundo de uma
outra forma.

Um outro conceito ainda se impe, dizendo respeito a algo que se
encontra no cerne daquiloque o historiador do passado pretende
atingir : as sensibilidades.

As sensibilidades corresponderiam a este ncleo primrio de
percepo e traduo daexperincia humana no mundo. O conhecimento
sensvel opera como uma forma de apreensodo mundo que brota no do
racional ou das elucubraes mentais elaboradas, mas dos sentidos,que
vm do ntimo de cada indivduo. s sensibilidades compete essa espcie
de assalto aomundo cognitivo, pois lidam com as sensaes, com o
emocional, com a subjetividade.


	
O efeito do melodrama. Louis-Lopold Boilly , sculo XIX.

A rigor, a preocupao com as sensibilidades da Histria Cultural
trouxe para os domnios de

Clio a questo do indivduo, da subjetividade e das histrias de
vida. No mais, contudo, umahistria biogrfica, dos grandes vultos da
Histria, mas muito mais biografias de gente simples, dagente sem
importncia, dos subalternos. Uma histria de indivduos que deriva,
assim, de umahistria social renovada : do estudo dos pobres, dos
subalternos enquanto classe ou grupo,detentores de uma expresso
cultural dita popular, passou-se a uma histria de vida das
pessoashumildes, na qual possam ser surpreendidos os sentimentos,
as sensaes, as emoes, os valores.

Esta ltima condio extremamente importante para a Histria
Cultural, pois marca aemergncia da subjetividade nas preocupaes do
historiador. a partir da experincia histricapessoal que se resgatam
emoes, sentimentos, ideias, temores ou desejos, o que no
implicaabandonar a perspectiva de que essa traduo sensvel da
realidade seja historicizada esocializada para os homens de
determinada poca. Os homens aprendem a sentir e a pensar, ouseja, a
traduzir o mundo em razes e sentimentos.

As sensibilidades seriam, pois, as formas pelas quais indivduos
e grupos se do a perceber,comparecendo como um reduto de traduo da
realidade por meio das emoes e dos sentidos.Nessa medida, as
sensibilidades no s comparecem no cerne do processo de representao
domundo, como correspondem, para o historiador da cultura, quele
objeto a capturar no passado, prpria energia da vida.


	
Mas, para o historiador, preciso encontrar a traduo externa de
tais sensibilidades geradasa partir da interioridade dos indivduos.
Ou seja, mesmo as sensibilidades mais finas, as emoese os
sentimentos devem ser expressos e materializados em alguma forma de
registro passvel deser resgatado pelo historiador.

Retorna aqui, na anlise das sensibilidades, a reflexo de que se
a Histria uma espcie defico, ela uma fico controlada, e sobretudo
pelas fontes, que atrelam a criao dohistoriador aos traos deixados
pelo passado. Toda experincia sensvel do mundo, partilhada ouno,
que exprima uma subjetividade ou uma sensibilidade partilhada,
coletiva, deve se oferecer leitura enquanto fonte, deve se
objetivar em um registro que permita a apreenso dos
seussignificados. O historiador precisa, pois, encontrar a traduo
das subjetividades e dossentimentos em materialidades,
objetividades palpveis, que operem como a manifestaoexterior de uma
experincia ntima, individual ou coletiva.

Sensibilidades se exprimem em atos, em ritos, em palavras e
imagens, em objetos da vidamaterial, em materialidades do espao
construdo. Falam, por sua vez, do real e do no real, dosabido e do
desconhecido, do intudo ou pressentido ou do inventado.
Sensibilidades remetem aomundo do imaginrio, da cultura e seu
conjunto de significaes construdo sobre o mundo.Mesmo que tais
representaes sensveis se refiram a algo que no tenha existncia real
oucomprovada, o que se coloca na pauta de anlise a realidade do
sentimento, a experinciasensvel de viver e enfrentar aquela
representao. Sonhos e medos, por exemplo, so realidadesenquanto
sentimento, mesmo que suas razes ou motivaes, no caso, no tenham
consistnciareal.

Nessa medida, o mundo do sensvel talvez difcil de ser
quantificado, mas fundamentalque seja avaliado pela Histria
Cultural. Ele incide justo sobre as formas de valorizar,
classificaro mundo ou de reagir diante de determinadas situaes e
personagens sociais. Em suma, assensibilidades esto presentes na
formulao imaginria do mundo que os homens produzem emtodos os
tempos. Pensar nas sensibilidades, no caso, no apenas mergulhar no
estudo doindivduo e da subjetividade, das trajetrias de vida,
enfim. tambm lidar com a vida privada ecom todas as suas nuances e
formas de exteriorizar ou esconder os sentimentos.

Representao e imaginrio, o retorno da narrativa, a entrada em
cena da fico e a ideia dassensibilidades levam os historiadores a
repensar no s as possibilidades de acesso ao passado,
nareconfigurao de uma temporalidade, como colocam em evidncia a
escrita da histria e aleitura dos textos.

Escrever a Histria, ou construir um discurso sobre o passado,
sempre um ir ao encontrodas questes de uma poca. A Histria se faz
como resposta a perguntas e questes formuladaspelos homens em todos
os tempos. Ela sempre uma explicao sobre o mundo, reescrita aolongo
das geraes que elaboram novas indagaes e elaboram novos projetos
para o presente epara o futuro, pelo que reinventam continuamente o
passado.

O historiador explica, em esforo retrico e pedaggico, imprimindo
sentidos ao seu discurso.Na busca de construir uma forma de
conhecimento sobre o passado, o historiador d a ler estepassado,
decifrando-o e dotando-o de uma inteligibilidade. Para o
Historiador da Cultura, issoimplica ir ao encontro das representaes
antigas, recuperando os registros do passado na suairredutvel
especificidade, quando os homens falavam, agiam e construam
representaes domundo estranhas aos nossos cdigos e valores. nessa
medida que o trabalho da Histria


	
sempre o de dar a ver um Outro, resgatando uma diferena.Franois
Hartog nos fala da montagem de uma retrica da alteridade, na qual o
historiador

tenta traduzir uma experincia no mais reprodutvel e mesmo
estranha a quem ouve ou l. Essatarefa realizada por meio de operaes
imaginrias de sentido que so transmitidas pelodiscurso
historiogrfico. Este Outro no tempo, esta alteridade a ser
construda pelo discurso, serpercebido por operaes mentais que lidam
com a comparao e a analogia, com a diferena ea inverso, com o
inusitado. preciso articular as diferenas, as particularidades
eespecificidades de cada contexto com as relaes de conexo e
interdependncia de cadaelemento com os outros, no presentes no
texto/objeto de anlise, com o contexto no qual seinse
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