
Os limites da boa razao: Cairu, o impulso ut6pico 
e a linhagem do jornalismo conservador 
Pedro Meira Monteiro 

DE FANTASMAS, CONSERVADORES E REVOLUCIONARIOS 

Figuras como o "escritor': o "jornalista': o "intelectual" ou mesmo o 
"reaciomirio" se fixam no imaginario ocidental a partir do seculo XIX, 
numa epoca em que a prolifera<;ao de ideias aumentava na medida mesma 
em que se ampliavam as possibilidades de sua circula<;ao atraves do jomal, 
dos panfletos e livros. Muitos dos temas que nos sao caros - o territ6rio 
da politica dividido entre "conservadores" e "revolucionarios': a pungen-
cia das quest6es de genero, a proje<;ao da vida privada no piano publico, 
a fic~ao serializada - ganham entao seus contornos e nos entregam uma 
especie de mapa cognitivo por meio do qual ate hoje nos orientamos. Nao 
e surpreendente, portanto, que questoes capazes de mobilizar as mentes do 
seculo XIX reapare<;am, quase intactas, ou entao remodeladas, na nossa 
contemporaneidade. 

A pr6pria no<;ao, tao cara a imagina<;iio politica do seculo XIX, de "fan-
tasmas" que nos rondam, amea<;ando regressar, e por demajs eloquente. 
Em estudo celebre, Derrida associou os "espectros" de Marx ao espirito que 
assombrara Hamlet. A assombra<;ao desponta num tempo "out of joint': 
lembra-nos o pensador frances, utilizando a lingua inglesa. 

Na dan<;a dos idiomas, ressoam express6es curiosas. Em seu livro, 
Derrida utiliza a passagem de Shakespeare em que, atormentado pelo fan-
tasma da culpa, o mo<;o principe afirma que "The time is out of ioynt': A 
~xpressao e grafada a antiga e, no incipit de Spectres de Marx, e acoplada 
a versao de Yves Bonnefoy, cuja agudeza poetica permite que se leia: "Le 
temps est hors de ses gonds':1 Talvez possamos traduzi-lo por "o tempo gira 

DERRIDA, Jacques. Spectres de Marx. Paris: Galilee, 1993. P· 19. 
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_ .. d modo a rccuperar a imagem de um movi-
1, de seus gonzos ' e . . d para a em -,i oso, maior que o su1e1to, e sua vonta e subita-
. tomavel e !"""er mento mcon . d algo mais forte que ele mesmo. 

'da pela to~a e mentc venc• M ;r.,,,to do Partido Comunista (1848) como referen-
Derrida tern o an!,- . lembrar a ret6rica posterior de Marx, escrevendo no 

cia, mas vale a pe: Comuna de Paris (1871) e insistindo na ideia de uma 
calor do massacre • , "d d " d • 

1 
. , ..:a que se sobrepona a esor em conserva ora. No 

"ordem revo uaon ... , , . . . 
d argumentar.io, embora com vetores politicos mvertidos, fun-

~. e . . . mnar.io similar a dos conservadores, firmemente gwada pelas , 
aona a 1ma:,- · metaforas organicas: a ordem deveria prevalecer, para que os elemen.tos 
vitais da sociedade pudessem finalmente florescer.2 Evidentemente, ao conJ. 
rrario dos consen,adores, o horizonte ut6pico, que a Comuna reabrira p~r um 
breve mstante, apontava para as classes espoliadas como m6bil da hist6ria. 
Descansa. na base dessa imagina~o, a ideia irresistivel de uma nova organt~. 
za¢ o: a guerra civil destruira as ilusoes republicanas falsas e mostrara ·q~ ~ 
·uma Republica s6 e possivel na Franc;:a e na Europa coma uma 'Republi~~ -' · 
Social: isto e, uma republica que desapropria o capital [ ... ]".3 

• lt; ,; 
Na conjun~o de transforma\'.ao social e organiza\'.ao comunal, a alme-

jada "Republica Social" substituiria urna outra, falsa: 

3 

4 
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A outra republica niio pode ser mais do que o terrorismo anonimo' de 
todas as fra¢es momirquicas, da coaliziio dos legitimistas, orleanistas 
e bonapartistas, tendo como meta final a instaura~o de urn Imp'erio 
quelconque, o terror anonimo do dominio de classe que, urna vez 
realiz.ado seu trabalho sujo, resultara sempre em urn imperio!4 

Em sua exona,;ao da Liga Republicana, o imaginario organico com que lidava Marx se faz 
e>idente. reavivando, ademais, as noc;oes de ordem e desordcm: "O partido da desordem, 
cujo regime alcan~ou seu auge sob a corrup,;ao do Segundo Imperio, deixou Paris ( exodo 
de Paris) seguido por seus pertences, seus correligionarios, seus servi,;ais, seus parasit11;> 
estatais, seus mouchards, suas cocotes e o bando inteiro da baixa boheme ( os cri~inos~s · 
comuns) que fonnam o complemento daquela boheme distinta. Mas os verdadeiros e\ei " 
mentos vitais das classes medias, libertados de seus falsos representantes pela revol~~~o 
dos tra~alhadores, desvencilhararn-se desse partido pela primeira vez na hist6ria ,d ~~ ,

11 
.. , 

revolu~oes francesas e se apresentararn em suas verdadeiras cores. Eles constituem a 'Liga' '· ''.-', 
da Liber~ade Republican>: agindo como intermediaria entre Paris e as provfn'cias, repu'-
diando Versalhes e marchando sob as bandeiras da Comuna" (MARX, Karl. A guerra civil 
na Franfa. Tradu,ao de Rubens Enderle. Sao Paulo: Boitempo, 201 I. p. 135). · 
lbid., p.137. 
Ibid. 

- -
Esclare\'.O que nao se trata de indiferenciar o pensamento 

1 
. 

revo uc10-nario e O conservador, e sim notar que uma 6.nica matriz, sujeita a modu-
la\'.oes diversas, da forma a imagina1yao da sociedade semovente do seculo 
XIX: 0 embate entre a ordem e a desordem era seu grande motor. o "ter-
ror anonimo'' figurado por Marx desempenha, no piano ret6rico, papel 
semelhante aquele que desempenharao as terriveis e incontroladas massas 
revolucionarias no pensamento do visconde de Cairu, e talvez, seguindo 

0 raciodnio aqui proposto, e sobre essa mesma base de ordem versus desor-
dem que se ergue parte do temor contemporaneo diante do movimento 
. ·onal dos individuos e seus agrupamentos, ou, em termos mais crus e irrac1 
d . t di' ante da massa ignara e cega, incapaz de aceder as luzes da raziio ire OS, 
e entregue a paixoes sem controle. 

E obvio que os mais de 200 anos que nos separam da Revolu,;:iio 
Francesa, hem coma os contextos hist6ricos radicalmente diversos com que 
lidamos, nao permitem supor uma continuidade mecanica. Ainda assim, 
talvez haja, de fato e no fundo, uma linhagem do pensamento assombrada 
pela falta - ou pela distancia - de uma ordem desejada ( transcendente ou 
imanente, pouco importa), sem a qual arriscariarnos um mergulho no caos 
informe do terror. 

CAIRU, OU O IMPULSO UT6PICO NA MIRA DO PENSAMENTO 

Jose da Silva Lisboa (1756-1835), o visconde de Cairn, foi um dos mais 
denodados "reacionarios" da historia intelectual brasileira. 

Filho de um construtor portugues e de urna baiana sobre quern pouco se 
sabe, ele pertence, a despeito da origem social relativarnente humilde, aquela 
categoria da elite colonial que se formaria na Universidade de Coimbra ap6s 
as reformas pombalinas. Bacharel em direito canonico e filosofia, volta a sua 
cidade natal, Salvador, em 1779, onde se estabelece como professor regio de 
filosofia radon~ e moral, assim como de grego. Ali mesmo, a partir de 1797, 
seria deputado e secretario da Mesa da Inspe\'.ao da Agricultura e Comercio, 
ate que, em 1808, se mudasse para o Rio de Janeiro ao mesmo tempo em 
que a familia real portuguesa chegava ao Brasil, fugindo das guerras napo-
leonicas. A partir de entao, como deputado da Junta do Comercio, ga~lw.'."ia 
proeminencia como um dos principais interlocutores da politica economica 
do Reino. Em suma, muito antes que, em 1826, fosse agraciado por d~ Pe~~ 

1 

com o titulo de visconde de Cairu, antes que se tornasse senador do mp no 
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• da que se fizesse um dos mais atuantes nomes da 
no mesmo ano, e antes am ch " d . . b ii · _ naquela que ja se amou a guerra os Jorna-
nascente 1mprensa ras e,ra . . 

d
• • »s Jose da Silva Lisboa f01, amda em 1808, um dos 

listas na Indepen encia - , . , . c. Abertura dos Portos. Ele ganhou seu espac;:o no Rio de 
art1ficies da ,amosa . , 

. d •d de se tomava a nova sede do governo. Ass1m, e poss1vel 
Janeiro quan o a c1 a , . . 
. Cai c.ez gestor da coisa publrca, e filosofo da soc1edade, num 

dizer que ru se " . . . 
momento em que segmentos da elite comec;:avam a ensaiar a 1de1a do Brasil 
como centro politico, e nao mais como apendice de uma metr6pole submer-
ida na ambiguidade de ter-se deslocado para as margens de seu pr6prio 

~mperio, abrindo uma inedita e traumatica ferida no pacto colonial.6 

Quando se muda para o Rio de Janeiro em 1808, Cairu deveria ser lente 
daquela que teria sido a primeira citedra, em solo americano, da recem-fun-
dada economia politica.7 Mas, de fato, ele assume func;:oes executivas ligadas 
a fazenda e, como desembargador da Mesa do Desembargo do Pac;:o e da 
Consciencia e Ordens, toma-se, a testa da Impressao Regia, censor, regu-
lando a circula<;.10 de impressos naquele mesmo espac;:o em que, durante todo 
o periodo colonial, a imprensa fora simplesmente proibida. E nesse contexto 
que ele se firma como uma das vozes oficiais mais importantes do Reino, 
para finalmente desempenhar papel ativo, embora nao isento de ambiguida-
des, na emancipa<;.10 politica brasileira, desde a chamada Revoluc;:ao Liberal 
do Porto, em 1820, ate a Independencia, em 1822. Uma das personalidades 
publicas mais acatadas do tempo, dele ja se disse, em tom provocativo, que 
foi um "Rui Barbosa do comec;:o do seculo XIX''.8 

5 Cf. LUSTOSA, Isabel lnsultos impressos: a guerra dos jornalistas na Independencia ( 1821 -
1823). Sao Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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A referenda classica e incontornavel, aqui, e: NOVAIS, Fernando Antonio. Portugal e Brasil 
na crise do antigo sistema colonial (1 777-1808). Sao Paulo: Hucitec, 1979; para os dados 
biograficos de Jose da Silva Lisboa, utilizo-me de um conjunto ja apreciavel de obras, de 
que destaco as duas seguintes: ROCHA, Antonio Penalves. Introdm;ao. In: ___ . Jose da 
Silva Lisboa, visconde de Cairu. Sao Paulo: Ed 34, 200 I; KIRSCHNER, Tereza Cristina. Jose 
da Silva Lisboa, visconde de Cairu: itinerarios de um ilustrado Iuso-brasileiro. Sao Paulo: 
Alameda; Belo Horizonte: PUC-Minas, 2009. 

Antonio Penalves Rocha nota a precocidade do estabelecimento de uma aula de "Economia 
Politica" (expressao que, presente ja nos fisiocratas, fora retomada por Adam Smith) no Rio 
de_ Janeiro de entao, lembrando no entanto que a medida que instituia a sua criac;ao nunca 
sarn do papel (cf. ROCHA, Antonio Penalves. Introduc;ao. In: ___ . Jose da Silva Lisboa, v,sconde de Cairu, p. 16). 

Cf. LUSTOSA, h abel. Cairu, panfietdrio: contra a facc;ao galica e em defesa do trono e do 
altar. Rio de Janeiro: Funda~ao Casa de Rui Barbosa, 1999. p. 6. (Papeis Avulsos, 34). 

' 

l 

~---•:~ _ 

Como, exatamente, refletir sobre a posic;:ao de Cairu . . 
" · · al" ,, como public1sta _ um escntor-Jorn 1sta, nos termos que se propoem t li 

. _ , . nes e vro - e como com-preender suas pos1c;:oes politicas sem reduzi-las ao plan h t . 
" . , . ,, o c a o em que mwtas vezes se veem os reac1onanos , como se fossem todos m· ..1,c di 

Wierentes e o osos? 
Como devolver ao pensamento de Jose da Silva Lisboa sua d "dad 

ens1 e, suas 
nuances, sobretudo sua forc;:a - por menos que ela nos agrade, alias? 

Talvez o contraste com o pensamento contemporaneo nos ajude: num 
arco temporal bastante estendido, ha, porventura, uma curiosa continui-
dade em relac;:ao a uma linhagem critica que hoje ganha proeminencia, 
com colunistas abertamente conservadores atuando com notavel sucesso 
na grande imprensa brasileira. Mas antes, sera preciso verificar como Cairu 
elabora um campo metaforico capaz de exorcizar o fantasma da Revoluc;:ao, 
tornando-o presente para entao esconjura-lo definitivamente. 

Jose da Silva Lisboa tern uma personalidade muito complexa. Porum 
lado, foi o introdutor de Adam Smith no Brasil e um dos grandes propaga-
dores das doutrinas do liberalismo economico no mundo luso-brasileiro. 
Desde pelo menos os dois tomos de Principios de direito mercantil, e leis 
da marinha, publicados em Portugal em 1798, e depois em obras como 
Princ{pios de economia politica, de 1804, e Observaroes sobre a fr~ za da 
industria e estabelecimento de fabricas no Brasil, de 1810, ele trabalhava com 
o horizonte da nova ciencia economica. Um Compendia da obra da riqueza 
das naroes de Adam Smith seria publicado ja em 1811 na lmpressao Regia, 
trazendo uma traduc;:ao de seu filho Bento da Silva Lisboa.9 

Por outro lado, foi um ardoroso defensor da ordem, tradutor de Edmund 
Burke e virulento critico da "facc;:ao gilica': que era como nomeava os "incen-
diarios" mac;:ons Joaquim Gonc;:alves Ledo e Januario da Cunha Barbosa.10 

9 

10 

A_julgar pela juventude de Bento da Silva Lisboa a epoca da publica~ao, e dificil crer que 
nao se Irate de um trabalho que mereceu o auxilio do pai em mais de um sentido. Para 
um amplo, conquanto provis6rio, panorama da tradu~ao, ver: COUTINHO, Mauricio. 
Compendia da obra da riqueza das nafiies de Adam Smith: traduzida do original ingles 
por Bento da Silva Lisboa. Rio de Janeiro: Impressao Regia, 1811 (Disponivel em: <http:// 
objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or4323/or4323.html#page/l/ 
mode/lup>. Acesso em: 27 set. 2018). Penalves Rocha nota, contudo, que Jose da Silva 
Lisboa teria tido acesso, em 1795, ii traduc;ao para o portugues da obra de Smith feita 
por seu amigo, o dicionarista Antonio de Moraes e Silva (cf. ROCHA, Antonio Penalves. 
lntrodu~ao. In: ___ . Jose da Silva Lisboa, visconde de Cairu. p. 12). 
Cf. LUSTOSA, Isabel. Cairu, panjletario, p.6. Veja-se ainda o estudo de Pablo Antonio Iglesias 
Magalhaes, sobre a possivel autoria de um opusculo publicado em 1807 em Lisboa, que ele 
atribui a Jose da Silva Lisboa. Analisando-o, Magalhaes supiie uma experiencia "radical" de 
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0 
classico ultramontano irredutivel e intelectual da 

Um antirrevo uc1ona11 ' . . . 
I 

• ue mereceria formar ao !ado de 1lustres reac1onanos 
contrarfCV0 uc;ao, q . . 

B aid 
De Maistre, ou Lamennais. Fm tambem, quase sempre, 

como De on , . . . . . · ta convi· ct" ainda que sua ret6nca seJa hostil aos afncanos n 
um anuescraVIs ..,, · Mas Cairu foi tambem um empenhado educador, em sentido amplo. 
Sua faceta pedag6gica se expressa a perfeic;ao num tratado publicado entre 

1824 
e 

18
25, intitulado Constitui¢o morale deveres do cidadao.12 

Pretendo 
me concentrar nessa obra, porque, nos seus cinco volumes, Cairu con-
densa aquilo que ja escrevera em folhetos e jornais da epoca efervescente 
da Independencia. A prop6sito, 1824 e o momenta em que o escritor, talvez 
possamos clizer, se sobrepoe ao jornalista. Nao se trata, e claro, de defender 
uma cisiio rigida entre jomalismo e literatura, mas apenas notar que, no tra-
tado de 1824-1825, o cronista do espac;o publico se converte no seu te6rico. 
De fato, as obsessoes de Cairu com a ordem, que ja haviam transparecido 
naqueles textos breves da epoca da Independencia, reaparecem no tratado, 
que e tambem uma defesa vigorosa da Constituic;iio outorgada em 1824. 

0 pr6prio titulo - Constituirao moral e deveres do cidadao, com expo-
si¢o da moral publica conforme o espirito da Constituifao do Imperio _ 
revela uma concepc;ao do espac;o publico fundada na obediencia a uma 
ordem transcendente, que somente o estudo da moral em bases cat6licas e 

Cairu na Bahia, contraposta ao conservadorismo de sua malUridade, o qua! teria deixado na 
sombra simpatias jacobinas e ma~onicas de juventude. 0 argumento me parece fundarnen-
talmmte equivocado, mas e bastante circunstanciado e merece leitura (cf. MAGALHAES, 
Pablo Antonio Iglesias. Flores celestes: o livro secreto de Jose da Silva Lisboa, o visconde de 
Cairu?. Historia, Sao Paulo: Unesp, v. 31 , n. I. p. 65-100, 2012). 

11 Veja-se, a proposito, o texto publicado postumarnente, intitulado "Da liberdade do tra-
balho" (LISBOA, Jose da Silva. Da liberdade do trabalho. In: ROCHA, Antonio Penalves. 
Jose da Silva Lisboa, visconde de Cairu, p. 323-333). Ou, ainda, o capitulo sobre o "seguro 
de carrega,;ao de escravos, e bestas", nos Principios de direito mercantil, em que uma prosa 
desassombradamente utilitarista e fria empaca diante do problema de que o objeto segu-
rado tem vontades e agencia (cf. LISBOA, Jose da Silva. Principios de direito mercantil, e 
l~s da marinha: para uso da mocidade portugueza, destinada ao commercio, divididos em 
0 •10 _tratados elementares, contendo a respectiva legisla,;ao patria, e indicando as font~s 
ongmaes dos regularnentos maritirnos das principais pra~ da Europa, t. I., p. 87-90). " ' 

12 Parte importante da b d r.,__ d . _ 0 ra e .....,.. u. com destaque para a ConstituifdO moral e deveres o 
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c,d:i ao. Com exposirao da moral publica conforme o espfrito da Constitui¢o do Imperio, 
pu lasscada em cinco volumes entre 1824 e 1825, ea Esco/a brasileira ou instrufdO util a todas ' 
as c es extraida da S ad E · ' 

18 
agr a scntura para uso da mocidade, em dois volumes publicados 

em 27 encontra-se d" "bT d · B .1. ' G •spom 1 1za a para visualiza,;ao e download no site da Biblioteca 
ras, tana uita e Jose M' dli (D" . m n 1spomvel em: <brasiliana.usp.br> ). 

-

ortodoxas poderia esclarecer.13 0 controle do es:pirito g . . 
. . . . arantma a ordenap'io da polis ao colocar os corpos md1vtduais a serviro d b . 

... 0 em coletivo. Isto e, o controle da mente e a contenc;ao dos impulsos d •d d" 
os c1 a aos eram a garantia da conservac;ao dos liames de uma sociedade b 

« • • ,, • em que o tra alho 
mdustnoso reservana a cada um seu devido lugar no te "d • 

1 c1 o soc1a . Em 
outros termos, sempre que o individuo extravasasse do seu esp , . 

. ac;o propno, 0 tecido podena romper-se e emergiria o caos que e' numa · . . 
• , 1magmac;ao 

pautada pelo fantasma da revoluc;ao, o desregramento do corpo social. 
No caso de Adam Smith, e sempre interessante que a Jeitura que dele 

faz Cairu seja a do economista que ainda niio se distanciou do moralista, isto 
e, a Teoria dos sentimentos morais (1759) torna-se tao ou mais fundamental 
que A riqueza das nafoes (1776). Cairu regressa diversas vezes a metafora 
da "mao invisivel': e a nos, leitores de hoje, faz lembrar que originalmente 
a mao invisivel e a mao divina, na ret6rica de uma ciencia ainda ma! saida 
das franjas da reflexao teol6gica. E razoavel supor que o aspecto providen-
cial da prosa de Smith, que as leituras utilitaristas vao laicizar, guarda ainda 
o lastro da cosmologia crista, que da a prosa de Cairu seu tom fundamental 
e seu equilibrio conceitual. 

No plano desse pensamento, niio se trata de abolir o alem, e nem 
mesmo de desacreditar o poder da ac;ao humana sobre o "sistema". Trata-se, 
diversamente, de reafirmar o papel da transcendencia na constituic;ao do 
tecido social, lembrando que a forma da sociedade e um possivel resul-
tado benigno da ac;ao dos homens entregues, com sabedoria, a. potencia do 
mundo material. Ha, no fun de tudo, uma crenc;a e tambem uma aposta na 
beleza do sistema (a grande maquina do mundo, na imaginac;ao renascen-
tista), nao porque o corpo social devesse entregar-se a pr6pria sorte, mas 
porque haveria uma ordem mais suave a ser buscada, sempre que devida-
mente observada a natureza da sociedade, suas leis e dinamica pr6prias." 

13 Sigo, aqui e doravante, argumentos desenvolvidos em detalhe em meu livro sobre o vis-
conde de Cairu (Cf. MONTEIRO, Pedro Meira. Um moralista nos tropicos: o visconde 
de Cairu e o duque de La Rochefoucauld. Sao Paulo: Boitempo, 2004). Acrescentarei, no 
entanto, leituras feitas posteriormente a sua publica~ao. 

14 Vejam-se, a prop6sito, as reflexoes de Emma Rothschild sobre a "miio invisfvel" 
(cf. ROTHSCHILD, Emma. Economic sentiments: Adam Smith, condorcet, and the 
Enlightenment. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002. p. 116-156). Veja-se, 
ainda: HIRSCHMAN, Albert O. The passions and the interests: political arguments for cap-
italism before its triumph. Princeton: Princeton University Press, 1997. Para uma com-
preensao da imbrica~iio conflituosa do econ6mico e do politico no contexto que precede 
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ente O mantra neoliberal, nas suas 
temporaneam , . t. curioso que, con . ssupoe tambem o resultado bemgno 

. b es e simphstas, pre d . -versoes mais po r d comercio. S6 que no caso e uma VIsao 
d u1'eito as forc;:as o - b " . dessa entrega O s d . t· da intervenc;:ao humana so re o sis-. . d que es1s 1u 

plenamente laiciza a, b . 'da pelo caminho "natural" do corpo social, 
"d' cia e SU st1tUI tema': a proVI en trangimento guardaria misteriosamente a . d ualquer cons ' 

o qua!, hberto e q . r que nao e mais divino, embora seja ainda o 
d desenho supeno , 

form a e um _ d mao invisivel, agora plenamente f etichizada, em 
resultado da a~o e uma 
crua chave ideol6gica. • . . . . 

. d t do pensamento econom1co liberal no Brasil, Cairn Como intro u or 
I ·d de dessas engrenagens primeiras da economia politica, revela a comp en a 

ainda nao emancipada do berc;:o moral em que foi originalmente emba-
lada. Economia, nao e preciso ir alem da etimologia, e a regularao da casa, 
sendo, portanto, a definic;:ao do n6mos regulador que da a coletividade a 
sua forma pr6pria e "natural''. 

o paradoxo esta no fato de que sera preciso entao regular o corpo 
fisico para que ele mantenha o seu curso "natural". E preciso deixar a boa 
natureza, ou a boa raztio15 da sociedade, desenvolver-se plenamente. No 
pleno desenvolvimento da natureza, ve-se o dado aristotelico, enquanto 
o dado moderno aparece no momento em que tal desenvolvimento se faz 
sob a egide do trabalho regulado e morigerado, cuja realizac;:ao perfeita 
obrigava o pensador da politica a defender a sociedade contra o excesso e 
os desvios delirantes dos "arquitetos de ruinas': que serao, na ret6rica de 
Cairo, os revolucionarios. 

---

. Trata-se, em suma, de um gigantesco quadro do pensamento sobre o 
social na aurora do seculo XIX d . , . . , , quan o o monstro revoluc1onano b1cefalo 
- a Fran~a do Terror e o H ·t· d T . , at 1 e 1oussamt I Ouverture - era ainda uma 

RA c Ta Helena de a redai;ao da Constituiflio moral e deveres do cidadao, cf. OLIVE! , eci 1 . de 
Salles. lmbrica~oes entre politica e neg6cios: os conflitos na pra~a do Comercio no Rio ) 
Janeiro, em 1821. In: MARsON, Izabel Andrade; OLIVEIRA, Cecilia H. L. de S. (Org. · 
Monarquia, liberalismo e negocios no Brasil: 1780-1860. Sao Paulo: Edusp, 2013. P· 69- l0S. 

15 Atenta ao contexto de reformulai;ao do curriculo na epoca da forma~ao universitaria ~e 
Cairu, Tereza Kirschner lembra que a lei promulgada em 1769, para combater a deficiencia 
dos estudos juridicos em Portugal, ficou conhecida como "Lei da Boa Razao'; e que a "boa 
razao (era] entendida como um conjunto de prindpios essenciais e inalteraveis" que se tor-
nanam_ a base do direito, ou seja, "a recta ratio jusnaturalista, tornava-se principio supremo · 
da ativ,dade mterpretativa na area de direito" (cf. KIRSCHNER, Tereza Cristina. Jose da Silva Lisboa visconde de C · . -

1
- , . d ) 

• airu. 1 meranos e um ilustrado luso-brasileiro, p. 20 • 
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fantasmagoria vivida a ameac;:ar a ordem do mundo.16 Ao mesmo tempo, na 
passagem do piano moral para o economico, desenha-se aquilo que Cairn 
chama de f{sica social. Convem lembrar, en passant, que fisica social e a 
expressao fundadora de Comte, e que mesmo a sociologia classica fran-
cesa, posterior ao contexto imediato de Cairn, se construiria sobre a linha 
da normalidade, levando ao limite a pergunta sobre a fragil garantia da 
ordem num mundo que emergia das revoluc;:oes e firmava o contrato social 
em bases novas, nao poucas vezes a partir de uma estranha mescla de teses 
liberais e sentimentos aristocraticos, como se o leito que Pierre Bourdieu 
escavaria muito depois estivesse ai, correndo a olhos vistos.17 

Ao estudar o horizonte do pedagogo do inicio do seculo XIX, des-
cobre-se mais uma estranha "atualidade" de Cairn: em seus escritos, 
encontramos uma especie de molde remoto dos famigerados "manuais de 
educac;:ao morale dvica", que grassaram durante a ultima ditadura no Brasil 
(1964-1985) e que ofereciam, ligeiramente modernizado, o mesmo quadro 
de prescrip5es morais que interessavam ao pensador conservador, isto e, 
uma especie de horizonte axiol6gico das boas maneiras civis e domesticas, 
inamovivel e inquestionavel. 

No caso de um pais periferico que vivia mais uma ditadura, o horizonte 
dos manuais de moral e dvica nao admitia, e claro, o contraste da observac;:ao 
jocosa, ou mesmo da observac;:ao moralista, no sentido do moralismo clas-
sico frances. Ou seja, um manual como ode Cairn (ou como o dos militares 

16 

17 

Para alem do "haitianismo" que informa alguem como Cairu, sempre temeroso diante do 
mau exemplo da Revolu¢o Haitiana, esta o fantasma inescapavel da Revolu¢o Francesa 
e as estrepolias do "dragao corso'; como sera chamado Napoleao Bonaparte na Constitui¢o 
moral e deveres do cidadiio. Sohre o Haiti como foco silenciado da reflexiio sobre o humano, no 
marco do Iluminismo europeu, cf. BUCK-MORSS, Susan. Heget Haiti, and universal history. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009. Cf., tambem, o classico de Linebaugh e Rediker 
(LINEBAUGH, Peter; REDIKER, Marcus. The many-headed Hydra: sailors, slaves, common-
ers, and the hidden history of the revolutionary atlantic. Boston: Beacon Press, 2013). 
Resta lembrar que a empresa sociol6gica moderna, de matriz francesa, procura desven-
dar os mecanismos de manuten¢o da diferenfa numa sociedade de base democratica, no 
piano, justamente, daquilo que Bourdieu chamara de "violencia simb6lica''. Evidentemente, 
o horizonte de Cairu nao contempla a possibilidade sequer de tocar o fundo da violencia 
simb61ica, que se baseia no ocultamento da arbitrariedade em que se sustentam as hierar-
quias simb6licas, que por sua vez se tornam reais na medida exata em que nao ha mais 
desejo ou chance de questiona-las. A sociologia poderia entao operar de dentro do meca-
nismo produtor de diferen~a, a come~ar pelo estranhamento da posi~ao de exce~ao ocu-
pada pelo intelectual. Veja-se, entre outros: BOURDIEU, Pierre. Lefon sur la lefon. Paris: 
Les Editions de Minuit, 1982. 
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• 
a1mente moralizador, e nao "moralista': no sen-

. ) , fundament - . d e respe1to e d descridi.o das a~oes, e menos am a de desmas-a ess 's Nada e T 
·do classico [ranee · oraliste. Interessava apenas reafirmar O poder 

ti . rtudes en m 
aramento das VI ,' 1. que e exemplarmente estampada na ac;ao do c ·rtude pub 1ca, . 

fundante da VI . d vir bonus da tradi~ao class1ca latina. Nesse sen-
. so ou seJa, o d homem V1rtu0 ' d emnla, um rector da or em, sendo tambem um . , um cultor e ex r . 

tido, Call1l e . tas e das ac;:oes desviantes, conforme se pode fla-d a~oes corre 
catalogador as . . . moral e deveres do cidadtio. 

a ConshtwfQ0 . • , • grar em su Cairu foi O pnmeiro tradutor das maximas de La 
Nao por acaso, . d' • . 

d ( bl·cadas pela primeira vez, em e 1c;ao autonzada em h fi ucaul pu 1 · ' Roe e O 
. ) 0 portugues, como parte essencial de seu tratado moral. 

1665, em Pans para . S l , . . na Typografia Nac1onal, um upp emento a Constituirao Em 1825, aparec1a, . . . . • l' 

d a exposiriio das pnncipaes virtudes e paixoes; e appendice moral conten o , 
. de La Rochefoucauld, e doutrinas do christinianismo. Ali das maximas -J' • 

Cairu utiliza a moral "mundana" das maximas de La Rochefoucauld como 
es elho invertido daquilo que ele pretende promover nos seus jovens leito-
re~: a cren~ no aspecto corretivo da virtude, com a recuperac;:ao do poten-
cial civico da palavra empenhada pelo vir bonus ou pelo diretor de almas 
que e o soberano protetor da sociedade. 

Resta lembrar que a inspirac;:ao jansenista de La Rochefoucauld - um 
jansenismo "laicizado~ ja se disse - aponta para uma natureza humana 
fundamentalmente corrompida, ou seja, para um mundo de vicios que 
apenas se deixa encobrir pela mascara enganadora da virtude, na melhor 
tradi~o de critica aos estoicos.18 

Cairu se orienta, e claro, por uma concepc;:ao do poder oriunda do 
Antigo Regime, conquanto temperada pela crenc;:a liberal na emancipac;:ao 
pelo trabalho morigerado e pela adequac;ao do individuo ao born contorno 
do corpo coletivo. Assim, contra o veneno da moral mundana (representada 
par La Rochefoucauld), o autor da Constituiftio moral e deveres do cidadtio 
traduz e reorganiza as , · d , ul , di d " maxunas o sec o XVII, apondo-lhes o reme o a 
moral c · r " 1 · . ns a, que e e identifica no poder salvifico da lic;:ao paulina e nao na 

reclusao cinica dos fu , T 1 , que se rtam ao bulicio e as lutas do mundo. " ' 
a e O quadro da boa b talh · · - · · 1 d a pal a a, na lffiagmac;:ao de Ca1ru: de um a o, avra empenhada t . . 

vra cortant d d con ra a corrupc;:ao da polis; de outro lado,, a1pala-e, ota a do terr' l . , . . ive esprit, capaz de iniciar-nos perigosamente 
:-::---
!8 VeJ·a , 

. ' a proposito: LAFOND J ·· , 1 • 

Klincksicck, 1986. ' ean. La Rochefoucauld: augustinisme et Jitterature. · Pans: 
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no desvendamento de uma corrupc;:ao inevitavel, inscrita no corac;:ao do 
homem decaido. De um !ado, a voz limpida e fundadora de Paulo fala 
a cidade; de outro, o decadente duque de La Rochefoucauld descreve 0 
engano que rege a vida em sociedade. Poi preciso, nessa especie de manual 
de moral e civica de Cairu, coloca-los frente a frente, explicitando a boa 
opc;:ao que seus jovens leitores deveriam fazer, arrenegando a moral 
"decaidi' e rejubilando-se na mensagem crista, paulina. 

Em suma, deixar o homem a sua pr6pria sorte s6 faz sentido, para 
Cairu, se ao mesmo tempo o corpo social for orientado, se a juventude 
forem dados os parametros da boa ac;:ao moral e se, no piano politico, 
forem isolados e combatidos os elementos desviantes, isto e, os individuos 
que, entregues apenas a pr6pria forc;:a, instauram o caos e promovem 0 
rompimento do tecido que os une. Trata-se de uma mecanica do social 
capaz de nos lembrar que policia, em portugues, e palavra originalmente 
associada a regulac;:ao da ac;:ao e a toda uma ideia nascente de civilizafao, 
num plano simultaneamente individual e coletivo. 

Mas como chegar a contemporaneidade se estamos diante de uma 
mentalidade fundada no Antigo Regime? Contudo, essa mesma mentali-
dade nao esta lanc;:ando um olhar percuciente e preocupado sobre o fan-
tasma da modernidade, como se estivesse a cavaleiro de dois tempos, o 
passado e o futuro? 

Cairu desenvolve seus argumentos com imagens palpaveis, fortes, fre-
quentemente informadas pelo imaginario organico que comentei no inicio 
deste ensaio. A revolufao e, para ele, sobretudo uma questao fisica. Nesse 
sentido, vale a pena regressar a uma passagem da Constituifao moral em que 
se encontra uma especie de sumula do pensamento conservador. Vejamos. 

Mas antes, lembro que um dos grandes viloes de Cairu ( ele mesmo um 
cuidadoso leitor de latim e grego) sera Epicuro. Uma leitura da fisica epi-
curiana e capaz de sugerir que a liberdade·se guarda no momento mesmo do 
desvio dos atomos (traduzidos ao latim por individua), na impossibilidade 
de determinac;:ao previa do que sera o mundo no seu pr6ximo instante. Este, 
exatamente, e o problema: o universo escolastico de Cairu, e com ele toda 
sua arquitetura politica, nao resiste ao mundo dos desvios; nao lhe e possi-
vel, nem suportavel, lidar com a virtualidade de mundos que se compoem 
e recompoem sem controle algum. Epicuro e seus atomos soltos no espac;:o 
convidam, afinal, a imaginar uma fisica dos infinitos mundos e, port~to, das 
infinitas possibilidades: um debate fundamental para a filosofia e a literatura 
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-
do seculo XVII, que tern Swift, Cyrano de Berg~rac ou Campanella operando 
sua abundante unagina~ao a sombra dos utopistas.

19 

Y , mo es Ha um momento, no tratado de Cairu, em que a revoluriio co d 
vio da correta natureza do corpo social, se associa indelevelmente -aonome 

de Epicuro: 
Um dos maiores maleficios das revolu~oes e o soltar dos la~os da 

bordinar~o, e do dever do trabalho, regular e paciente, as classes 
SU Y"' 'd di ' ! industriosas. dando aos indivi uos ousa as mso entes para exor-
bitarem da pr6pria esfera (Mirabeau, um dos mais atrabiliarios 
Corifeus da Cabala Revolucionaria da Franya, apregoou, que se 
deviam castigar nos ricos os crimes dos pobres, como causas deles)', 
e em Jugar de cada obreiro ter a justa emulayao de rivalizar em bara-
teza e perfei¢o [ ... ] na sua arte, entre os seus iguais em mester, e [ em 
lugar de] conseguir excelencia a alteza da mestranya e prir!cipado na 
respectiva dasse, [ao inves disso,] pela preeminencia de sua habili-
dade e destreza, se arrojam temerarios ao vacuo ca6tico de ambiyao 
desordenada de soberania politica, mais desenvoltos e desorientados 
que os atomos de Epicuro na irnensidade do espayo, ou das mol~-
rulas d'agua do salitre reduzidas a vapor pela explosao da p6lvora.20 

A irnagem de uma polvorada epicuriana e impressionante. Noto que 
a malha ret6rica, neste caso, obedece a necessidade de reviver o horror do 
desvio: na passagem, praticamente se sente e se ve a explosao epicuriana, 
que, no catecismo de Cairn, vai se desdobrar em inumeras imagens mons-
truosas da revolu~o social. 

0 REGRESSO CONTEMPORANEO DOS CONSERVADORES 

E tempo, enfun, de tratar de mais essa "atualidade" do pensamento 
de Cairn, estranhamente pr6ximo de textos e estilos pr6prios da granqe 
imprensa brasileira hoje. Nao me detenho sabre as possiveis causas da expres-
siva guinada a direita na liriha editorial dos grand es jornais no Brasil. 21 Sen do 

19 A bibliografia aqui e vasta, e dela destaco: DARMON, Jean-Charles. Philosophie ep'.cu-
rienne et litterature au XVII• siecle: etudes sur Gassendi, Cyrano de Bergerac, La Fontaine, 
Saint-tvremond. Paris: Presses Universitaires de France, 1998 . 

. f . 

20 
LISBOA, Jose da Silva. Supplemento a Constituiftio moral contendo a exposiftiO das pnn':-

21 
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. d ·- · d ' paes virtu es e pa,xoes; e Append,ce das maximas de La Rochefoucauld, e outrmas 
tinianismo. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1825. p. 19-20. Atualizei a grafia [PM~]. 

P~nso especialmente na migra\ao da Falha de S.Paulo, por exemplo, nas duas ultimas 
decadas, de uma posi\ao editorial entre liberal e de centro-esquerda para uma poSlUra 

.....,........-

muito complexa a razao dessa guinada, qualquer explicayiio rapida seria 
irresponsavel. Entretanto, nao sera demais lembrar que ela coincide com um 
momento de altera~ao no quadro da distribui<;:iio de renda no Brasil, quando, 
antes ainda que a crise politica e economica chegasse as raias do suportavel, 
uma enorme parcela da popula<;:iio atingiu um patamar de consumo que e, 
em si mesmo, um dado novo na hist6ria do Pais. 

Nao ha espa~o nem tempo para entrar no espinheiro em que ta! dis-
cussao nos coloca, mas sinto ser necessario perguntar pelo significado do 
Jan~amento a epoca da escrita deste ensaio, pela editora Tres Estrelas, do 
grupo Folha, de Por que virei a direita: tres intelectuais explicam sua oprao 
pelo conservadorismo. 22 Os autores sao articulistas e polemistas conhecidos. 
Nos tres casos, com argurnentos e referencias por vezes diversos, por vezes 
convergentes, sua prosa e temperada pela recusa de qualquer virada revo-
lucionaria e por uma simpatia pela mirada cetica sobre o palco da politica. 

A arma<;:iio te6rica dos argumentos do portugues Joao Pereira Couti-
nho, por exemplo, ja nos seus principios aponta para o grande her6i-inte-
lectual de Cairu, Edmund Burke, e revela profunda desconfian~a diante da 
figura de Rousseau: 

Nao e preciso chafurdar no charco do pessimismo antropol6gico 
para vislumbrar no filme de Rousseau uma contradiyao insanavel. 
[ ... ] Li Rosseau na idade certa. E, na idade certa, senti a tenta4rao: a 
tentayao da vaidade, como !he chamou Edmund Burke, o fundador 
do conservadorismo moderno.23 

0 raciocinio em questao aponta para a necessidade de se escapar do 
momento em que os individuos se tornariam os agentes de uma mudan<;:a 
que nao tardara a se tornar tiranica, por ceder aquilo que, em dialogo com 

abertamente conservadora (leiam-se os ectitoriais do jomal, a prop6sito). Diante do pasmo e da 
incompreensao de colegas fora do Brasil, que estranharn essa migra¢o de interesses e perspec-
tiva, tenho sido levado a perguntar-lhes o que sentiriarn se se vissem ctiante de uma clara gui-
nada ii ctireita de jornais como Le Monde ou mesmo o The New York Times. E como se o esteio 
da grande imprensa sofresse uma altera¢o que tern profundas consequencias na percep¢o da 
"opiniao publica" - ate onde ela e, ainda, informada pelos jomais convencionais, e claro. 

22 COUTINHO, Joao Pereira; PONDE, Luiz Felipe; ROSENFIELD, Denis. Por que virei a 
direita: tres intelectuais explicam sua op~iio pelo conservadorismo. Prefacio de Marcelo 
Consentino. Sao Paulo: Tres Estrelas, 20 I 4. 

23 COUTINHO, Joao Pereira. Dez notas para a defini~ao de uma direita. In: COUTINHO, 
Joao Pereira; PONDE, Luiz Felipe; ROSENFIELD, Denis. Por que virei a direita, p. 25-26. 
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. h hama de "impulso perfectibilista''.24 Por isso 
. Couttn ° c . ' Anthony Quinton, . 

0 
ue pode Jigar Cairu aos nossos modernos 

d 
nservadonsm , q ,, . . di 

0 
alvo o co , temente O "utopismo, que onenta os .m 'viduos 

I. t s sera frequen I " 'd d ,, t . articu 1s a , . 6ximo daque a vai a e que os orna mcapa-
. que estana pr . • exorb1tantes, , . incontornavel imperfe1<;:ao. 

ber a propna e zes de perce . .
1 

desviante Jeva consigo o espelho de uma socie-
E suma o suie1 o m ' 

1 
fim vai enfiar goela abaixo de quern estiver na sua 

d •d al que e e ao da e I e ' .
1 

·smo sem freios, que Luiz Felipe Ponde associara, sem 
frente, num auton an . - . . • .. . di - ou nuances, a uma pos1<;:ao de esquerda. E o que se le 
ma1ores me a~oes , . orado do estudo de Pascal, em seu propno doutorado na 
em sua remem r . 
Universidade de Sao Paulo: 

Entendi que nao se podia negar a miseria humana com sua ten-
dencia para o orgulho. Quando Ii em Burke - grande patriarca do 
pensamento conservador - que Rousseau - principal p,atriarca do 
pensamento de esquerda, antes de Marx - era o "fil6sofo' da vai-
dade", sabia do que ele falava: daquela vaidade da qual nao escapa-
mos, por nao suportarmos nossas fraquezas, nossa finitude e nos;0 
fracasso. Decidimos, entao, mentir sobre nossa miseria, ,no'ssa 
fraqueza, nosso fracasso, a fim de que os mentirosos ganhasse~ 
o poder da sociedade "elogiando'' a vaidade humana. Burke, assim 
como Pascal e os jansenistas, percebeu que a modernidad~ faria 
urna o~o por negar as miserias humanas em favor de nossa vai-
dade. A esquerda e o nome dessa op~ao.25 ·," 

0 alvo emba~ado da "esquerda" deixa ver a violencia de que e capaz 
um singular: por que nao supor a existencia de "esquerdas': mesmo admi-
tindo o arco suspeito dessa "vaidade" que uniria todos aqueles que se,qfi· 
xam encantar pelo combate a irnperfei~o? · ' 

De uma forma ou outra, aflora ai uma op<;:ao diversa daquela que fez , 
Cairu ha quase 200 anos. 0 horizonte escolastico de Jose da Silva Lisboa'era, 
afinal, recheado de certezas que sua prosa didatica converte em pequenas 
pilula_s ~ivicas, a serem engolidas pacientemente pelo jovem e virtuoso 'l~.itor 
do micio do seculo XIX. Ja Ponde pertence a outra cepa de tonservadores, 
capazes de flertar com o ceticismo e o sentimento tragico q~e, juntos, ,dao 
a senha de um fil fi fr" • . . a oso a nomeadamente "melanc6lica~ pronta a en entar a 
contmgencia" com . 

que um V!Sconde de Cairu jamais negociaria: 

24 Ibid., p. 27. 

y , . HO Joao Pereira; > PONDr., Lu12 Felipe. A forma,;ao de um pessimista. In: COUTIN • . 
POND£, Luiz Felipe; ROSENFIELD, Denis. Por que virei a direita, p. 62-63, 
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0 acaso, ta! como tratado por atomistas e epicuristas fund · h " I • ,, . . , amm a 
c_osmo og1a .= a cont~n_genc1a e o fundo da realidade. Nesse sentido, 

nao ~ompar~ilho_ a v1sao conservadora que supoe haver uma provi-
denc1a na h1st6na ou uma inteligencia que ordena O universo, um 
pouco aos moldes aristotelicos, e muito menos em sentido moral. 
Ver~ fundo da,~eali~ade ~om? a~aso tambem desarticula qualquer 
op~ao por um sentido h1st6nco do tipo hegeliano-marxista.26 

E importante, no entanto, que o elogio do acaso se deixe contrabalan-
<;:ar ou temperar pela etica estoica - a mesma que, convertida ao cristia-
nismo, podia resultar no enaltecimento da virtude e da autoconten<;:ao, que 
por sua vez estabeleceria a base do pensamento de Cairu. 

Convem acompanhar mais este passo no pensamento de Ponde, que 
aqui se aproxima de Cairu, depois de ter-se afastado dele: 

Outra forma de acaso que causou irnpacto na filosofia grega foi a 
ideia de pathos (paixao, sofrimento, doen~) como acaso dentro da 
alma e do corpo. Estou convicto de que as paixoes tern prevalen-
cia sobre a razao. As paixoes, quando instaladas na alma (ou em 
qualquer conceito que tome seu lugar), geram desordenamento do 
intelecto e da vontade. Nesse sentido, como estamos submetidos aos 
riscos das paixoes, elas sao uma das formas mais concretas do acaso. 
0 medo das paixoes e a luta contra elas sao a chave para meu inte-
resse pela etica do estoicismo, que sempre me pareceu uma etica da 
elegancia: colocar sob controle a desordem das paixoes e uma luta 
que enobrece a vida. A ideia de uma apatheia estoica talvez seja o 
ponto mais alto a que pode chegar o homem na luta solitaria contra 
seus demonios.27 

Em se tratando de assunto tao delicado, esclare<;:o que se trata aqui de 
respeitar a diversidade dos pensamentos, entregues, alias, as demandas e 
urgencias do momento, e - fazendo jus a imagem de Ponde - entregues 
ainda ao enfrentamento de seus pr6prios e irredutiveis demonios. De fato, 
a discussao pode se tornar muito mais interessante e complexa do que as 
acusa<;:6es de pertencer a "direita'' ou a "esquerda" permitem ver. No fundo, 
a esquerda ou a direita, o problema esta em temer ou nao o desvio que ~br~ 
a contingencia as nossas vistas. Afinal, sabe-se ou intui-se que O desvio e 

sempre incontrolado. 

26 Ibid., p. 60-61. 
27 Ibid., p. 61-62. 
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har cores e intensidades diversas, e 
trole pode gan . . d 

0 clamor pelo con . d da maior ou menor s1mpaha emo-
. d e aprox1ma a, . 

da uma ideia, a1n a qu . trata de acusar quern quer que SeJa de 
eve Nao se d d cratica de quern escr · t ole vai do elogio despu ora o das for-mor pelo con r 

demofobia, mas O a . b ro armado da retidiio, refletida nos sel-
d ( Pol/cia como ra.., 

<;as da or em a, . anifesta<;oes publicas contra um governo, que 
fies tirados nas ultimas ue de pior a "esquerda" teria produzido) e 
, b'm um fantasma o q l " l " d e tarn e 1 u· estoica isto e, o contro e e egante as pai-l menos apa a ' 
chega pe O a<;am turvar a clareza do juizo. Esclare~o que 
xoes desordenadas que ame " , " b 

. segunda forma de amor a ordem , em ora ela me tenho simpaua por essa . 
. ufi · t sempre que desacompanhada de uma pergunta sobre pare<;a ms aen e, _ , 

0 
valor irredutivel daquele desvio que os conservadores (mas nao so eles) 

parecem temer, ainda quando se mostrem simpaticos ao carater contin-
gente da hist6ria. 

Levando ao limite o que aqui se propoe, niio sera casual, tampouco, 
que O clamor pelo controle, muitas vezes presente nos artigos dos articulis-
tas mais conservadores, garihe especial for<;a nos comentarios online que 
se apoem ao seu texto, supostamente independentes da opiniao do pr6prio 
jomal. (Refiro-me a triste cadeia de comentarios online dos leitores, que 
leio por uma especie de obriga<;iio de oficio, embora ela invariavelmente 
me roube o humor.) 

0 racismo, a xenofobia, o preconceito, a histeria diante do Outro, aflo-
ram como paratexto dos articulistas, estejam eles, alias, mais "a esquerda'' 
ou "a direita. No entanto, e preciso ser justo: nenhum dos articulistas aqui 
referidos e necessariarnente racista ou xen6fobo. O problem.a, contudo, e 
que muitos de seus le1·to - b . . res o sao a ertamente. E como separar o articulista 
do bloco uiulante e rai d . . . voso e seus segu1dores mais. aguerridos? 0 pr6prio 
suporte digital tanto na tabul - d 
im di d ' a<;ao e texto e paratexto, quant6 na ligeireza e e atez as "opinioes" d I . - . 
ni os eitores, nao toma tudo uma coisa s6? Que tec-cas e que comportarnento di da . . . . 
menos "poluida" d ante tela pernutiriam, digamos, uma leitu,ra 

os textos? E ela . d . , "opiniao" na·o s· · sena eseJavel? Porem, os leitores e·sua ao - como ali ' 
de incontomavel co b , as acontece desde o seculo XIX - uma especie 

m ustivel da verv r . , Na critica auto . e po enuca dos articulistas? 1 
Edm p1a, que Joao Per . C . 

und Burke O im I d eira outmho desenvolve a partir de e , pu so o desvio te d , . . 
m que O revoluciona' • n e a tlrama do ideal no momento d nose pare . 
uo tornado pela ilusa d cena ao fascista, porque ele e o indivi-
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burkeano, ao contrario, reconheceria a "imperfei~ao intelectual humana'' 
como convite a uma "conduta humilde e prudente que recusa a politica 
ut6pica': como se le em outro de seus textos.28 Voltando a Cairu, 0 indivi-
duo, quando iludido, exorbita da raziio. 

Mas o que e razoavel no caso? E que cegueira e essa atribuida aos 
iludidos - cegueira que apenas os ceticos poderiam evitar? Ademais, niio 
havera, nas hostes da esquerda, quern cultive o espirito cetico? 

Poderiamos nos lan~ar aqui a uma complicada discussao sobre o 
acesso a verdade, sobre sua inexistencia, sobre as ilusoes que nos guiam, 
sobre o autoengano. Ha como seguir adiante sem uma pitada de ilusiio? 
Sem mover-se a partir de um fantasma ou sem a sombra das ilusoes 
compartidas? 

Sao questoes em aberto, e e interessante que o discurso conservador, 
defendido em Par que virei a direita, proclame um saudavel ceticismo que, 
no entanto, oculta seus pr6prios pontos cegos. 0 mais gritante deles e a 
defesa do "capitalismo", sem necessariamente o reconhecimento de que 
seus custos, em termos humanos e espirituais, podem ser gigantescos, 
tao terriveis quanto aqueles atribuidos ao que se chamou por decadas de 
"socialismo real''. Nao por coincidencia, e o mais "ideol6gico" dos tres tex-
tos, o de Denis Rosenfield, que vem explicitar o ponto cego: 

Com a derrocada do comunismo na Uniiio Sovietica e nos paises 
do Leste Europeu, pode-se dizer que essa fun<;ao moral do Estado 
veio abaixo. A hist6ria, em vez de levar a constru<;iio do socialismo, 
promoveu a revitaliza<;iio do capitalismo. Hoje, salvo para os nos-
talgicos da esquerda, o comunismo niio passa de um t6pico de 
museus, por vezes de um museu de horrores, coma contam algu-
mas biografias recentes de Stalin e Mao Tse-Tung. 0 capitalismo, 
por sua vez, viveu forte revitaliza<;iio depois da queda do Muro de 
Berlim e niio sucumbiu ate hoje a nenhuma das crises que o atingi-
ram. Apesar das proclama<;oes dos apocalipticos e dos ingenuos, as 
crises esporadicas, ao contrario, servem como verdadeiros estimu-
los a seu fortalecimento. 29 

28 COUTINHO, Joao Pereira. As ideias conservadoras explicadas a revolucionarios e reaciona-
rios. Sao Paulo: Tres estrelas, 2014. p. 39. 

29 ROSENFIELD, Denis. A esquerda na contramao da hist6ria. In: COUTINHO, Joao 
Pereira; PONDE, Luiz Felipe; ROSENFIELD, Denis. Por que virei a direita, p. 105. 
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vadores, tambem vivia da cren<ra de qu tros conser . . e as 
Cairu, como ou ue um corpo coletivo devena manter-se fort eradoras e q . . , _ , . e 

. 5 eram regen . Mas 0 ponto aqm Ja nao e ma1s o temor ou cnse -0 do desVI0, , . _ o 
ar da sedu~a A • senao a entrega a tlusao que nos guia quand apes ontingenc1a, o 

amor diante da c fantasmas que nos assombram. s tacitamente aos . 
respondem0 c. tasmas se tornam reais em algum momento . e que os 1an , 

A questao . , 1 eencher O "vazio" com un1a resposta ontol6gica 
[I e ineVItave pr . . 

como se oss . . e 0 cetico se abre, ao duv1dar de algo, pode ser . ert1gmoso a qu 
0 vazio v h'd por um significante ou por uma totaliza<rao emu-
fadlmente preenc I o d ' . N . . alismo, socialismo, esquerda, Ire1ta. esse momento, a 
decedora. capit d ·d ' · 'I'd d . d d al suas entranhas sao re uz1 as a 1magem pa 1 a e uma rugos1da e o re , . , 

, ssa certeza que passamos a nos onentar, crendo ate mesmo certeza, e e por e 
na sua singularidade: "a' esquerda, "a' direita, etc. . . . 

Uma das possiveis respostas conservadoras a essa 1nstab1lidade pr6-
pria da linguagem e o apaziguamento, o esconjuro do que se agita sob 
aquela imagem totalizadora e que amea<ra rompe-la e tornar-se 'real. Para 
evitar esse rompimento, pode-se apelar para a "boa razao': que nos per-
mite, enfim, falar de uma unica e inquebrantavel "natureza humana: 

0 problema e que, para alem do prindpio aristotelico, a natureza 
humana e objeto de uma disputa tao mais interessante quanto mais o pacto 
social tenha que contemplar e acolher os desviantes, assim como deve 
haver-se com a possibilidade real do desvio e do descontrole. 

Mas como contemplar o desvio e mirar o que se agita para alem da 
capa sedutora <las ilusoes a partir do pensamento conservador? Como 
encarar O impulso que move o sujeito, sem querer subitamente dete-lo? 
Como controlar O , • • 1 propno Impu so de controle acionado sempre que algo 
parec~ fugir a natureza prevista do homem? , 

Eis algumas qu t~ 
escritor e b, es oes que tornam o visconde de Cairu tao atual, como , so retudo p . , orventura, como jornalista. 
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