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PROLOGO 

A que vem esta nova tradução de A Situação da classe 
trabalhadora em Inglaterra, ao mesma tempo que 
negligenciamos tantas obras escritas par volta de 1840? Por 
três razões principais: a primeira e que este livro marca uma 
data na historia do capitalismo e da sociedade industrial 
moderna; a segundo e que ele constitui uma etapa na 
elaboração do marxismo, quer dizer, da nossa compreensão da 
sociedade; a terceira diz respeito a sua qualidade literária. Ao 
mesmo tempo erudito e apaixonado, misturando a acusação a 
análise, e, numa palavra, uma obra-prima. Mas as próprias 
obras-primas têm, por vezes, necessidade de comentários para 
serem lidos com proveito mais de um século depois da sua 
publicação, sobretudo quando foram alvo de repetidos ataques 
por parte de inimigos políticos, caso e o caso, e quando 
abordam problemas sobre os quais se constituiu posteriormente 
uma volumosa literatura histórica. 

I ðENQUADRAMENTO E ORIGEM DA OBRA 

Ao escrever A Situação da classe trabalhadora, Engels têm 
vinte e quatro anos; e oriundo de uma família de ricos 
proprietários de algodão de Barmen, na Renãnia, 
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a região industrial mais desenvolvida da Alemanha, senão o 
seu pai sócio duma empresa de têxteis, a casa Ermen & 
Engels, que está situada no coração da mais importante região 
econômica inglesa da época, em Manchester. 0 jovem Engels, 
face aos horrores do Ca pita industrial nascente e por reacção 
contra a estreiteza e o farisaísmo da sua educação pietista, 
adere à via dos jovens intelectuais progressistas alemães 
formados na tradição filosófica então dominante nos meios 
cultos da Alemanha e tal como Karl Marx, mais velho uns anos 
do que ele, torna-se hegeliano de esquerda; a sua adesão 
precoce as idéias comunistas leva-o a colaborar nos diversos 
periódicos e revistas onde a esquerda alemã se esforça por 
formular a sua crítica d sociedade existente. 

A decisão de se instalar por algum tempo em Inglaterra 
terá sido sua ou do pai? Não se sabe. Ambos têm, sem dúvida, 
razões diferentes para aprovar este projeto: o pai quer manter 
o filho revolucionário afastado das agitações alemãs e fazer 
dele um sólido homem de negócios; o filho quer estar mais 
perto do centro do capitalismo e desses grandes movimentos 
do proletariado britânico donde surgirá, espera ele, a 
revolução do mundo moderno. Parte para Inglaterra no 
Outono de 1842 (e no decurso desta viagem que encontra 
Marx pela primeira vez). Vai lá ficar dois anos, observando, 
estudando e exprimindo as suas idéias ¹. Sem dúvida que já 
está a trabalhar no seu livro desde os primeiros meses de 
1844, mas e depois do seu regresso a Barmen, no decurso do 
Inverno de 1844-1845, que redige o essencial do livro. A obra 
aparece em Leipzig no Verão de 1845 

2
. 

1
 Para além de A Situação da classe trabalhadora em Inglaterra, 

a sua estadia dará origem as Umrisse zu einer Kritik d&r Nationaloeko- 
norn'ie publicadas nas Deutsch-Franzoesisohe Jahrbuecher, Paris, 1844, 
esboço precoce, mas imperfeito, duma análise marxista da economia, 
bem como artigos sobre a Inglaterra para o Rheinische Zeitung, o 
Schweizerische Republikaner, os Deutsch-Franzoesische Jahrbuecher 
e o Vorwaerts de Paris, e sobre a evolução continental para o New 
Moral World de R. Owen. (Of. Karl Marx-F. Engels: Werke, Berlim, 
1956, t. I, p. 454-592). 

2
 Die Lage der arbeitende Klasse in England. Nache eigner 

Anschauung und authentischen Quetten von Friedrich Engels. Leipzig. 
Druck und Verlag Otto Wigand 1845. Aparece uma edição americana com 
um prefacio distinto em 1887, uma edição inglesa, com um longo e 
importante prefacio em   1892,  e uma  edição alemã no mesmo ano. 

Encontraremos estes diversos prefácios no fim do presente volume. 
Neles só será corrigida uma parte dos erros da 1. edição. A ultima edição 
alemã de A Situação é a de Marx-Engels: Werke, Bd II,  p.  288-506,  
Berlim,  Dietz,   1957.  W.  0.  Henderson  e W.  H. 
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A idéia de escrever um livro sobre a situação das classes 
trabalhadoras não tinha em si nada de original. 0 livro de 
Engels e o mais notável dos escritos deste gênero, mas não e o 
único. For volta de 1830 era claro aos olhos de qualquer 
observador inteligente que nas regiões econômicas avançadas 
da Europa se colocavam problemas completamente novas. Não 
se trata somente dos «pobres» mas de uma classe sem 
precedentes na história, o proletariado, «cuja situação se 
impõe cada vez mais a atenção mundo civilizado», diz Engels 
(Cap. 1, p. 49).A partir de 1830, e sobretudo depois e 1840, 
anos decisivos na evolução do capitalismo e do movimento 
operário, multiplicaram-se na Europa Ocidental os livros, 
brochuras e inquéritos sobre a situado das classes tra-
balhadoras. 0 Quadro do estado físico e moral dos operários 
empregados nas manufatura de algodão, de La e de seda, de L. 
Villerme (181f0) e o mais celebre destes inquéritos em França e 
ao mesmo tempo o mais notável dos estudos deste gênero, ao 
lado do de Engels. Par razoes evidentes, estas pesquisas são 
particularmente numerosas em Inglaterra, e Engels utilizará da 
melhor maneira as mais importantes dentre elas, 
principalmente os relatório da Factory Enquiry Commission de 
1833, do Enquiry into the Sanitary Condition of the Labouring 
Population de 1842, da Children's Employment Commission de 
1842-1843, e, na medida do possível, da Commission for 
Inquiring into the State of the Large Towns (18244) (1.° 
relatório). De resto já se divisava claramente que o problema 
do proletariado não era simplesmente local ou nacional, era 
sobretudo intencional: Buret estudou ao mesmo tempo as 
condições da vida inglesa e francesa (A miséria das classes 
trabalhadoras em Franca e Inglaterra, 1840), enquanto que 
Ducpetiaux recolhia dados relativos dos jovens operários de 
toda a Europa (Das condições física e moral dos jovens 
operários e dos meios para as melhorar). O livro de Engels esta 
pois longe de constituir um fenômeno isolado, o que, de resto, 
The valeu 

Chaloner que acabam de reeditar o livro em inglês (Oxford 1958) 
entregaram-se a um trabalho extremamente minucioso, verificando todas as 
citações, juntando referencias precisas onde Engels as não dava, corrigindo 
certos erros que tinham passado despercebidos e juntando úteis informações 
complementares. Infelizmente, este estudo 6 prejudicado pelo desejo 
irreprimível dos seus autores de desacreditarem Engels e o marxismo par 
qualquer prego. A primeira edição francesa foi publicada por Alfred Costes, 
2 volumes, 1933; cont6m numerosos erros e não comporta nenhum aparelho 
critico. 
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periodicamente a acusação de plágio por parte de 
anti-masrxistas com, falta de argumentos

3
. 

Contudo, ele difere das outras obras contemporâneas em 
muitos aspectos. Primeiro, como sublinha justamente Engels 
no seu prefacio, e o primeira livro, em Inglaterra ou em 
qualquer outro pais, que se refere à classe operária no seu 
conjunto, e não a certos ramos ou indústrias particulares. 0 
segundo aspecto, mais importante ainda, e que não se trata de 
um simples exame da situação das classes trabalhadoras, mas 
de uma análise da evolução do Ca pita industrial, das 
conseqüências sociais da industrialização, com as suas 
implicações políticas e sociais, principal-mente o 
desenvolvimento do movimenta operário. De fato, e a primeira 
tentativa de envergadura para aplicar o método marxista (que 
encontrar a sua primeira formulação teórica na Ideologia 
alemã de Marx, em 1845-46J ao estudo concreto da sociedade 
4
. Como indica o própria Engels na sua introdução à edição de 

1892, este livro não representa o marxismo na sua forma 
acabada, mas antes «uma das fases do seu desenvolvimento 
embrionário» 

5
. Para uma interpretação mais segura e uma 

análise mais completa da evolução do capitalismo industrial, 
temos de nos reportar ao Capital de Marx. 

3 Fteprovam-ihe sobretudo ter plagiado Buret. Cf. a crkica de 
Charles Artdler: Introdução e comentários sobre o «Manifesto Comunista». 
Paris, Rieder, 1925, p. 110-113. Esta acusação foi analisada e 
refutada por Gustavo Mayer: Friedrich Engels, vol., 1, Haia, 1934, p. 195, 
que explica, por um lado, que nada prova que Engels tenha conhecido 
o livro de Buret antes de escrever o seu, e por outro, que as opiniões 
de Buret não têm nada de comum com as de Engels. 

4 Quando Engels escreve A Situação, só tinha encontrado Marx 
durante uma dezena de dias em Paris, em Agosto de 1844 (se 
excetuarmos a sua breve visita a redação da Gazeta Renana em 
Colônia, no fim de Novembro de 1842): Portanto, não poderia tratar-se 
do método marxista elaborado. Contudo parece ter sido através da 
influencia de Engels, ao ler A Situação, que Marx se orientou para o 
estudo sistemático das questões econômicas. A contribuição original de 
Engels para o marxismo nascente foi a critica econômica da sociedade 
capitalista que se encontra aliás nas Umrisse zu einer Kritiik der 
Nationaloekooomie, Marx-Engels: Werke, vol. 1, Dietz, Berlim, 1957, 
publicadas em 1844, e escritas alguns dias antes. A Situação 4 uma 
das primeiras, senão a primeira das grandes obras marxistas, visto 
que se ignora a data exata em que Marx redigiu as Teses sobre 
Feuerbach (Primavera de 1845). 0 prefacio de Engels esta datado de 
15 de Março. 

5 Ver adiante p. 390 (prefacio de 1892). Cf. D. Rosenberg: 
Engels als Oekonom, in Friedrich Engels der Denker. Aufsaetze aus der 
Grossen Sowjet Enzyklopaedie, Zurique, 1935, Basileira,  1945. 
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II ðESQUEMA E ANALISE 

O livro Iomega por tragar um rápido quadro desta 
revolução industrial que transformou a Inglaterra em nação 
capitalista industrial e que, principalmente, fez surgir o 
proletariado (capítulos I e II). Engels foi neste aspecto um 
pioneiro, visto que A Situação e provavelmente o primeiro 
estudo importante cujo conteúdo assenta inteiramente sobre a 
noção de revolução industrial, hoje admitida, mas que então 
não passava de uma hipótese ousada, elaborada nos círculos 
socialistas ingleses e franceses dos anos vinte 

6
. 0 panorama 

que Engels apresenta desta evolução entre 1160-1180 e 
18^0-1845 não se pretende de modo algum original e, apesar 
da sua utilidade, e menos completo do que certas obras 
posteriores \ 

Hoje os especialistas concordam em dizer que a situação 
das classes trabalhadoras inglesas sofreu uma deterioragdo a 
partir de 1790, se bem que ainda se discuta para saber ate que 
data

s
. De resto, se Engels apresenta a sociedade pré-industrial 

de modo relativamente favorável, não e porque calcule que os 
trabalhadores fossem então menos pobres, mas porque pensa 
que gozavam de uma maior segurança (cf. a comparado entre 
camponês e operário, servo e proletária, p. 32-34 e 235-236). 
Os seus criticas não respondem a este argumento. 

Do ponto de vista social, as transformações devidas à 
revolução industrial traduzem-se para Engels num gigantesco 
processo de polarização e de concentração, tenão por 
tendência principal a criação de uma burguesia cada vez  
mais restrita  de capitalistas cada vez  mais 

6
 Para uma apreciação dos diferentes métodos de Engels, cf. 

LENINE: Aspectos do romantismo econômico (Sismondi e os nossos 
sismondisias nacionais), Obras Completas, vol. II. Sobre a historia 
das origens do conceito de revolução industrial, ver A. BEZANSON: 
The early use of the term Industrial Revolution, in Quarterly Journal of 
Economics, XXXVI, 1922, 343, e G. N. CLARK: The ideia of the 
Industrial Revolution, Glasgow, 1953. 

7
 Cf. P. MANTOUX: A revolução industrial no século XVIII, 

Paris, Genin, 1905, reeditado em 1959, superado, mas excelente, e 
T. S. ASTHON: A revolução industrial, (ed. portuguesa, Publicações 
Europa-America, col. Saber), discutível quanto as suas interpretações, 
mas útil como síntese ou introdução a leituras mas  especializadas. 

8
 Cf. J. T. KRAUSE: Changes in English (Fertility and Morality, 

in Economic History Review, 2." Ser., XI, 1, 1958, p. 65; S. POLLARD 
sustenta em Investment, Consumption and the Industrial Revolution 
in Economic History Review, 2.' Ser., XI, 2, 1958, p. 221, que esta deterioração 
começa antes de  1790. 
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poderosos, enquanto o proletariado se desenvolve e a 
sociedade se torna cada vez mais urbana. O mango do 
capitalismo industrial implica a eliminação dos peque-nos 
produtores, do campesinato e da pequena burguesia; o 
declínio destas camadas intermediarias, impedinão que o 
operário se tome num pequeno patrão, integra-o no 
proletariado que deste modo se transforma numa «classe 
estável, enquanto que outrora, muitas vezes, não era mais do 
que uma transição para o acesso a burguesia» (p. 49). Nos 
trabalhadores aparece por conseqüência uma consciência de 
classe ð esta expressão não e utilizada por Engels ð e 
constitui-se o movimento operário

1
. Como sublinha Lenine: 

«Engels foi o primeiro a dizer que o proletariado não e só uma 
classe que sofre, mas que e precisamente a vergonhosa situado 
econômica que The 6 imposta que o empurra irresistivelmente 
para a frente e o obriga a lutar pela sua emancipação final 

9
». 

Este processo econômico não têm, todavia, nada de 
fortuito. A indústria mecanizada em larga escala exige 
investimentos de capitais cada vez mais consideráveis, e a 
divisão do trabalho pressupõe a concentração de um grande 
numero de proletários. Centros de produção com, tal 
amplitude, mesmo situados no campo, levam a formação de 
importantes comunidades; Daí um excedente de mão-de-obra: 
os salários baixam, o que atrai outros industriais para a 
regido. Por isso, as aldeias transformam-se em cidades que, 
por sua vez, se desenvolvem em virtude das vantagens 
econômicas que apresentam aos olhos dos industriais (p. 53). 
Como a indústria tende a deslocar-se dos centros urbanos 
para as regiões rurais, onde os salários são mais baixos, este 
deslocamento e a própria causa da transformação das campos. 

As grandes cidades constituem, para Engels, os lugares 
mais característicos do capitalismo, e é para elas que ele 
agora se volta (cap. HI). Mostra-nos o reino da luta frenética 
de todos contra todos, e a exploração do homem pelo homem 
(quer dizer, dos trabalhadores pelos capitalistas) na sua forma 
mais brutal. 

Nesta anarquia, aqueles que não possuem meios de 
subsistência ou de produção são vencidos e constrangidos a 
penar por um magro salário, ou a morrerem a fome quando 
estão desempregados. O pior e que estão reduzi- 

' No artigo F. Engels, escrito em 1895 (Marx-Engels-Marxismo, p. 
37). Contudo, Engels não determinou claramente, nesta época. o papel da 
Iota de classes na historia. 
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(k)s a uma insegurança profunão e o futuro< do trabalhador 
é-lhe totalmente misterioso, incerto. Com efeito, este futuro e 
determinado pelas leis da concorrência capitalista, que Engels 
analisa no cap. TV

10
. 0 salário de um operário oscila entre um 

mínimo e um máxima: por um lado, o salário de subsistência 
determinado pelo jogo da concorrência entre os trabalhadores, 
mas limitado pelo fato de não poder descer abaixo de um certo 
nível ð este conceito não e rígida: Cf. p. 116. E verdade que 
este limite e muito relativo: «uns têm mais necessidades que 
outros, uns estão habituados a maior conforto que outros» ð 
por outro lado, o máxima* e determinado pela concorrência 
capitalista nos períodos de penúria de mão-de-obra. E 
verossímil que o salário médio se situe ligeiramente acima da 
mínimo. Quanta f Isso depende do nível de vida tradicional ou 
adquirido pelas trabalhadores. Certos sectores, nomeadamente 
os sectores industriais, exigem trabalhadores mais 
qualificados: ai a salário médio será mais elevado que noutro 
lado, tanto mais que o próprio custo de vida e mais elevado nas 
cidades. Por sua vez, esta superioridade do salário médio 
urbano e industrial contribui para engrossar as fileiras da 
classe operária, atrainda imigrantes rurais e estrangeiros. 
Todavia, a concorrência entre os operários cria um excedente 
permanente, um excedente de população que contribui para 
rebaixar a nível geral ð o que mais tarde Marx chamará de 
exercito de reserva. 

lata apesar da expansão geral da economia que se apóia, 
por um lado, na baixa de prego das mercadorias devida aos 
progressos das técnicas de produção (donde deriva o aumento 
da procura e a redistribuição dum grande numero de operários 
pelas indústrias novas) e, por outro lado, no monopólio 
industrial mundial da Inglaterra. Seguem-se a expansão 
demográfica, a aumento da produção e novas necessidades de 
mão-de-obra. ñApesar de tudo, subsiste a excedente de 
população, dada a altemância cíclica das períodos de 
prosperidade e de crise, que Engels e um dos primeiros a 
considerar parte integrante do sistema capitalista e para as 
quais sugere uma periodicidade precisa ñ. A partir do 
momenta em que o 

10
 Engels vê na concorrência o fenômeno essencial do capitalismo. 

" Aqui talvez Engels deva alguma coisa a Sismondi e, sobretudo, a John 
Wade: Historia das classes medias e trabalhadoras, 7833, que utiliza para a 
redação do seu livro. Wade propõe um período de 
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capitalismo está submetido a flutuações, deve possuir uma 
reserva permanente de trabalhadores (proletários  em 
potencia), exceptor no ponto culminante da sua expansão. 

Que classe operária e esta que nasce da capitalismo? 
Quais são as suas condições de vida e quais são as atitudes 
individuais ou colectivas que tem raízes nas suas condições 
material? Engels consagra a estes problemas a parte de longe 
mais considerável no seu livro (capítulos III, V-XI), e as suas 
direções ou análises constituem a sua contribuição mais solida 
ð em certos pontos migualada

12
ð para as ciências saciais: o 

exame dos efeitos da industrialização e da transformação 
urbana capitalistas. 

O capitalismo precipita bruscamente a jovem classe 
operária, muitas vezes composta por imigrantes vindos de 
países não desenvolvidos e pré-industriais, como a Irlanda), 
numa espécie de inferno social onde as trabalhadores são 
explorados sem tréguas, mal pagas, reduzidos a fome, 
abandonados, condenados a viver em barracas sórdidas, 
desprezados e oprimidos não só em virtude do joga impessoal 
da concorrência, mas também directamente pela burguesia 
que, enquanto classe, os considera como coisas e não como 
homens, como trabalho, mão-de-obra e não como seres 
humanos (cap. XII). Seguro pela apoio da legislação burguesa, 
o capitalismo impõe a sua disciplina na fábrica, aplica muitas, 
lança os trabalhadores na prisão, submete-os aos seus 
mínimos desejos. A burguesia, enquanto classe, organiza uma 
discriminação social desfavorável aos trabalhadores, elabora 
a teoria malthusiana da população e constrange-os a 
suportarem as crueldades da Nova Lei sobre os Pobres, lei 
malthusiana de 1834 que os força a entrarem para as oficinas 
de caridade ð essas «bastilhas da lei sobre os pobres» ð 
quando pedem auxilio, e separa homens, mulheres e crianças; 
trata-se de tornar a assistência tão horrível, que o 
trabalhador, por muito 

5-7 anos. Engels, que mais tarde se pronunciaria por um período de 
dez anos, adopta aqui esta sugestão. De resto ele já tinha notado 
a periodicidade das crises nas Umrisse... (Mega, t. II, p. 396). Como 
de costume, os analistas críticos do capitalismo fizeram muito mais 
descobertas sobre o mecanismo econômico que os economistas burgueses, os 
quais permaneciam nesta época cegos a estas flutuações 
fundamentais. Cf. J. SCHUMPETER: History of economic Analysis, 
7954, p. 742. *  

12 Ver o elogio sem reservas que faz Current Sociology: Urban 
Sociology (Research in Great Britain), UNESCO; Paris, vol. 4, 1955, p. 30, a 
analise do urbanismo de Engels: «A sua descrição de Manchester... 6 uma 
obra-prima de análise ecológica.n 
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relutante que esteja, prefere aceitar o primeiro emprego que o 
capitalista lhe oferece. Todavia esta desumanização vai manter 
os trabalhadores fora do alcance da ideologia e das Ilusões 
burguesas ð do egoísmo, da religião e da moral burguesas 
por exemplo

13
 ð enquanto que a industrialização e o 

movimento de concentração urbana vão, ao reagrupá-los, 
dar-lhes pouco a pouco uma idéia do seu poder. Quanto mais 
estreitamente os trabalhadores estão ligados a vida industrial, 
mais avançados são (p. 48) ", 

Face a esta situação os trabalhadores reagem de 
diferentes maneiras. Alguns sucumbem e deixam-se 
desmoralizar: mas o alcoolismo, o vicio, a criminalidade que 
dai decorrem e se expandem cada vez mais são fenômenos 
sociais nascidos do capitalismo, e que não poderiam ser 
explicados pela simples fraqueza ou faltai de energia dos 
indivíduos. 

Outros «submetem-se humildemente a sua sorte» e 
contribuem, de facto, «para forjar mais solidamente as cadeias 
dos trabalhadores» (p. 161). Mas só lutarão contra a 
burguesia e que o trabalhador se pode elevar a uma 
verdadeira humanidade e dignidade. 

Este movimento operário passa por diferentes etapas: A 
revolta individual, ð o crime ð pode ser uma das suas 
formas; a destruição de máquinas e outra, se bem que 
nenhuma destas duas formas esteja universalmente espalhada. 
0 sindicalismo e a greve são as primeiras formas generalizadas 
que o movimento operário toma, e a sua importância assenta 
menos na sua eficácia do que na lição de solidariedade que 
dão: os trabalhadores adquirem nelas a consciência de 
classe

15
. O movimento político representado pelo cartismo 

situa-se a um nível ainda mais elevado. Paralelamente a estes 
movimentos, as teorias 

13 Mas no seu prefacio ao Socialismo Utópico, 7897, conhecido 
pelo título de Materialismo histórico, Engels sublinhara, pelo contra- 
rio, os esforços feitos depois pela burguesia para manter o povo sob 
o jugo do obscurantismo religioso. 

14 No entanto, Engels também nota que a imigração massiva 
de irlandeses, anormalmente pobres, contribui por seu lado para a 
propagação do radicalismo entre os operários (p. 166). 

15 Embora correcta em linhas gerais( a descrição que Engels faz 
da fase pre-cartista do movimento operário 6 muito apressada e muitas 
vezes errada no pormenor. Seria bom completá-la com a leitura de 
obras recentes, tais como, G. D. H. COLE e Ft. POSTGATE: The 
Common People, Londres, 1945. Era praticamente impossível que 
Engels se alargasse sobre as origens do movimento operário que, 
ainda hoje, continuam muito mal conhecidas. 
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socialistas viram a luz do dia graças a pensadores burgueses 
que, ate 1844, se mantiveram na sua maior parte fora do 
movimento operário, ao mesmo tempo que atraiam a si uma 
pequena minoria de trabalhadores avançados. Mas o 
movimento irá evoluir para o socialismo à medida que se 
aproxima a crise geral do sistema capitalista. 

Em 1844, Engels crê que esta crise se pode desenvolver de 
duas maneiras: ou a concorrência americana (ou talvez a 
alemã) virá acabar com o monopólio industrial da 
Grã-Bretanha e precipitar uma situação revolucionária (e algo 
de notável discernir, já nesta época, nestas duas nações os dois 
rivais mais perigosos da Inglaterra), ou então a polarizando 
da sociedade seguirá o seu curso ate ao memento em que os 
operários, constituindo a partir de então a grande maioria da 
nação, tomarão consciência da sua força e tomarão o poder. 
Contudo, dada a situação intolerável dos trabalhadores e a 
existência de crises econômicas, produzir-se-ia uma revolução 
antes que estas tendências tivessem tido plena efeito. Engels 
calcula que ela irá explodir entre as duas depressões 
econômicas seguintes, quer dizer,.entre 1846-1847 e 
1854-1855. 

Apesar da sua falta de maturidade, a obra de Engels 
possui qualidades cientificas absolutamente notáveis. Os seus 
defeitos são os da juventude e, em certa medida, duma falta de 
perspectiva histórica. As suas previsões pecam, evidentemente, 
per excesso de optimismo: sem falar da revolução que ele via 
eminente, a eliminação da pequena-burguesia inglesa e o 
desenvolvimento da indústria americana, per exemplo, deviam 
concretizar-se muito mais lentamente do que ele pensava em 
1844- Mas estas duas ultimas previsões eram fundamentadas. 
Em Inglaterra, os patrões representavam, em 1851, 2 % da 
população activa, os gerentes, administradores, etc., 3,1 %, os 
proprietários rurais, artesãos, pequenos lojistas ð em resume, 
a pequena-burguesia no sentido clássico do termo ð 5,3 %; os 
assalariados 87 %. Em 1844, « população estava longe de 
mostrar uma tal polarizando. $ facto que as generalizações de 
Engels são, per vezes, apressadas. Deste modo, sem duvida que 
subestimou muito as possibilidades que então se ofereciam aos 
trabalhadores de «se elevarem acima da sua classe», 
sobretudo aos das indústrias sem fábricas, tais Como a 
construção ou as indústrias artesanais, muito importantes na 
época, e é evidente que não soube avaliar com justeza a 
tendência que levará uma classe favorecida de trabalhadores a 
constituir uma «aristocracia do trabalho» que adoptará, 

14 



em larga medida, os valores da burguesia 
ie
. Mas certa-mente 

que ele tinha razão para não se referir, em 1842-1844 « 
constituição da aristocracia de trabalho. Por outro lado, 
alguns dos seus erros podem ser atribuídos, sem hesitação, a 
situação histórica: Engels escreve no momento em que & 
capitalismo inglês esta mergulhado no primeiro dos seus três 
grandes períodos econômicos: 1815-1843, 1873-1896, 
1920-1941 e na véspera do segundo dos seus períodos de 
prosperidade: 1180-1815, 1844-1813, 1896-1920 e 1941-19... 
17

. Esta crise foi particularmente aguda, como o mostra a 
violência das lutas de classe, não só entre exploradores e 
explorados, mas também entre as diversas categorias de 
classes exploradoras (ver os conflitos entre a burguesia 
industrial e a aristocracia agrária, a propósito da livre troca, 
por exemplo). Não há duvida que, desde então, nunca mais as 
massas trabalhadoras inglesas foram tão revolucionárias, mas 
a falta de maturidade e as fraquezas da organização dos seus 
movimentos, a falta de uma direção e a ausência de uma solida 
ideologia causaram a sua perda. De resto, a seguir as guerras 
napoleônicas, manteve-se a tendência para a baixa dos pregos, 
durante uma geração, enquanto que a taxa de lucro tinha 
tendência a baixar; o espectro da estagnação que obcecava os 
economistas burgueses da época 

1S
 e que criava o 

ressentimento da burguesia, hem como dos grandes 
proprietários, contra os trabalhadores, tornava-se cada vez 
mais ameaçador. Nestas condições, não era nada de 
particularmente irreal ver na crise dos anos 40 os últimos 
sobressaltos do capitalismo e o prelúdio da revolução. De 
resto, Engels não foi o único observador a alimentar esta idem. 

Sabemos que, longe de constituir o fim do capitalismo, 
esta crise não foi senão o prelúdio de um grande período de 
expansão baseado, por um lado, no desenvolvimento massivo 
da indústria pesada, ago, ferro, cami- 

16
 Cf. E. J. HOBSBAWM: The Aristocracy of Labour in 19th 

Century Britain in J. SAVILLE erf.: Democracy and the Labour Move 
ment, Lorrdres, 1954. 

17
 Adapto aqui a periodização correntemente admitida pelos 

economistas ingleses e que se baseia em diversos índices econômicos. 
C. ROSTOV: British Economy in the 19th Century, Oxford, 1948. 

" Principalmente Ricardo (1817), James Mill (1821), Malthus (1815) e Sir 
Edward West (1815A82Q). Embora utilizando ambos esse termo, nem Adam 
Smith (1776), nem John Stuart Mill (1848) parecem, nos seus escritos, ter 
acreditado na eminência dessa estagnação final do capitalismo. 
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nhos de ferro, em oposição ao desenvolvimento da indústria 
têxtil no período precedente ð e, par outro lado, na conquista 
de sectores ainda mais vastos em países ate então não 
desenvolvidos, na derrota dos agrários e, finalmente, na 
descoberta de novos métodos, mais eficazes, da exploração das 
classes trabalhadoras, pelo crescimento da mais-valia relativa, 
mais do que pelo da mais-valia absoluta. (De resto, foi estes 
mesmos métodos que finalmente permitiram aios capitalistais 
ingleses proceder a substanciais melhorias dos sálarios reais.) 

Também sabemos que a crise revolucionária prevista por 
Engels não afetou a Grã-Bretanha, e isto em virtude dessa lei 
do desenvolvimento desigual, de cuja existência Engels 
dificilmente poderia suspeitar. Com efeito, enquanto que no 
continente o período econômico correspondente devia atingir o 
seu ponto culminante no decurso da grande crise de 
1847-1848, ele tinha-o atingido em Inglaterra alguns anos 
antes, com a crise catastrófica de 1841-1842; por volta de 
1848 já tinha começado o período de expansão econômica com 
o grande «boom» dos caminhos de ferro em 18bb-1847. O 
equivalente britânico da Revolução de 1848 foi à greve geral 
cartista de 1842 

19
. A crise donde saíram às revoluções 

continentais não constituiu em Inglaterra senão a breve 
interrupção duma fase de rápida recuperação. Naturalmente, 
este novo período modificou a situação descrita por Engels. 
Tendências até então latentes apareceram à luz do dia, 
tomaram forma e consciência: foi o caso da Constituindo de 
uma aristocracia operária e da propagação do reformismo no 
movimento operário. Engels e, pois, prejudicado pelo facto de 
escrever no preciso momento em que uma fase econômica da 
lugar a outra, nesse intervalo de alguns anos em que a 
natureza exacta das tendências econômicas se deveriam 
conservar quase irremediavelmente impenetrável. Ainda hoje, 
estatísticos e historiadores discutem para saber exatamente em 
que momento e que se situa a fronteira que separa, entre 1842 
e 1848, o marasmo da idade do ouro do capitalismo inglês. 
Seria difícil reprovar a Engels o não ter visto isso com mais 
clareza do que nos. 

Seja como for, quem quer que examine imparcialmente o 
livro de Engels, deve admitir que os seus erros 

ñNo momento em que Engels redige o seu livro, o movimento cartista 
acaba de atingir o seu ponto culminante, mas o seu declínio só se tornara 
perceptível nos anos seguintes. Donde, em parte, as Ilusões de Engels sobre 
a iminência da revolução social. 
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não dizem respeito ao essencial, e não pode deixar de ficar 
muito impressionado com os seus resultados. Estes não se 
devem unicamente ao seu talento pessoal, que e evidente, mas 
também as suas convicções comunistas, por muito 
impregnadas que ainda estejam do utopismo burguês. E dai 
que ele retira aquela perspicácia econômica, social e histórica 
infinitamente superior a de todos os seus contemporâneos, 
partidários declarados da sociedade capitalista, e que lhe 
permite antecipar algumas conclusões a que Marx chegará em 
seguida. Engels pro-va-nos que, no domínio das pesquisas 
sociais, ninguém poderia produzir uma obra cientifica sem se 
ter desembaragado previamente das Ilusões da sociedade 
burguesa. 

III  ðA DESCRICAO DA INGLATERRA EM 1844 

Em que medida nos podemos basear nesta descrição da 
classe operária inglesa? Será suficiente? As suas asserções 
foram confirmadas pelas pesquisas históricas posteriores? 

20
. 

A descrição de Engels assenta ao mesmo tempo em 
observações ao vivo e nas obras que ele tinha a sua disposição. 
E evidente que ele conhece o Lancashire industrial e sobretudo 
a regido de Manchester, e que visitou as principais cidades 
industriais do Yorkshire: Leeds, Bradford, Sheffield, assim 
como passou várias semanas em Londres. Nunca ninguém 
sustentou seriamente que ele tenha falseado o seu testemunho. 
Entre os capítulos descritivos, torna-se claro que grande parte 
dos capítulos III  (As grande cidades), V (A imigração 
irlandesa), VII (O proletariado nas indústrias têxteis), IX (Os 
movimentos operários) e XII (Atitude da burguesia) se apóiam 
em observações pessoais. Não esqueçamos que Engels não e 
um simples turista, mas que vive no meio 

20
 A critica clássica, formulada pela primeira vez por V. A. HUBER: Janus, 

7845, vol. II, p. 387 e B. HILDEBRAND: Nationaloeko-nomie der Gegenwart 
und Zukunft, Frankfort, 1848, resume-se a isto: «Mesmo que os factos 
relatados por Engels sejam verdadeiros, a sua interpretação e demasiado 
sombria». Os seus editores ingleses mais recentes chegam ao ponto de dizer: 
«0s historiadores já não podem considerar o livro de Engels como obra 
autorizada e contendo um quadro fiel da sociedade inglesa por volta de 1840» 
(Chaloner e Henderson, p. XXXI). Asserção absolutamente absurda. 

2 
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da burguesia industrial. Alem disso, conhece cartistas e 
socialistas por ter trabalhado com eles e, finalmente, possui 
um conhecimento directo e profusão da vida das classes 
trabalhadoras

21
. 

No resto do livro, assim como para confirmar o seu 
próprio testemunho, Engels baseia-se noutros observa-dores e 
em fontes impressas; tem sempre grande cuidado em ter 
presentes às tendências políticas destes documentos e cita, 
sempre que isso lhe e possível, fontes capitalistas (Ver o ultima 
parágrafo do seu prefácio). Sem ser exaustiva, a sua 
documentação e indubitavelmente solida e rica. A acusação 
segundo a qual ele trunca e deforma as suas fontes cai pela 
base 

22
. Apesar de um certo numero de erros de transcrição, 

vários dos quais sendo corrigidos por Engels no decurso de 
edições ulteriores 

2
 e de uma tendência bastante forte para 

resumir as suas citações em vez de as reproduzir palavra por 
palavra, nada prova que ele tenha falsificado alguma das suas 
fontes, e se se pode descobrir algumas, que ele não utilizou o 
mais frequente e estas confirmarem as suas afirmações. Teria 
podido, por exemplo, completar a sua descrição da crise de 
181^1-18^2 com a ajuda das estatísticas da presente depressão 
do comercio de Bolton, de H. Ashworth, no Jornal of the 
Statistical Society, V ð fonte que utilizará em seguidað, das 
Statistics of the Vauxhall Ward in Liverpool do owenista J. 
Finch (Liverpool), e sobretudo do Report of the Statistical 
Comminttee appointed by the Anti-Corn-Law Conference... 
(18^2), Londres

2i
. Estes documentos oferecem-nos um 

panorama ainda mais assustador desta crise que o de 

21
 Em 1843, conhece Mary Burns, operaria de origem irlandesa, 

com quem vivera ate a morte desta. Sem duvida alguma, ela pô-lo 
em contacto com certos meios operários e irlandeses de Manchester. 
Ira utilizar muito duas publicações: o Northern Star e o Manches 
ter 'Guardian. 

22
 Os poucos exemplos de deformações que os editores mais 

hostis a Engels (por exemplo Chaloner e Henderson) conseguiram 
encontrar só se reportam a questões inteiramente de pormenor e não 
serviriam a um observador Imparcial para tirar conclusões. 

23
 Contudo, Engels, no conjunto, redigirão o seu livro na Ale- 

manha e redigindo-o depressa, não pode confrontar as suas fontes. 
E em 1892, não se entregou a uma revisão profundo da sua obra. Dai, 
terem subsistido alguns erros materiais (datas, números). Precisemos 
mais uma vez que eles nada retiram ao valor do livro e não dimi- 
nuem o seu interesse. 

24
 Sobre estes e outros documentos cf.E. J. HOBSBAWM: The 

British Stanãord of Living, 1790-1850, na Economic History Review, 
2." Ser., X., 1, 1957. 
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Engels. Melhor dizendo, não se pode reprovar a Engels o < 
toother as suas  conforme coincidam ou não com as Was 
feses. Quanto muito, poderemos dizer que não utiliza todos os 
materiais disponíveis nessa época nos Parliamentary Papers

25
 

2? evidente que ele se preocupava mais i« ver as suas 
observações confirmadas e completadas por fontes não 
comunistas do que em escrever uma tese oxaustiva. Para 
qualquer homem de boa fé, A Situação r uma obra muito bem 
documentada. 

Em geral censuram-se duas coisas a Engels: primeiro hr 
deliberadamente enegrecido o quadro, e, em seguida, lar 
subestimado a boa vontade da burguesia inglesa. Nenhuma 
destas criticas resiste a um exame aprofunção. 

Com efeito, em parte alguma Engels descreve os tra-
balhadores como uniformemente desprovidos de tudo, famintos 
e mal possuindo as recursos sufidentes para subsistirem, nem 
como uma massa indiferenciada unicamente composta por 
indigentes. Os que Ihe atribuem apreciações tão excessivas 
nem sempre se deram ao trabalho de ler a seu texto. Ele nunca 
afirma que a situação dos trabalhadores não tenha sofrido 
nenhuma melhoria. 0 resumo que ele dd da vida dos 
trabalhadores (fim cap. HI) evita todo o esquematismo. E certo 
que poderia ter insistido nos aspectos menos sombrios do seu 
panorama, mas isso a custa da verdade. Seja quem for que, 
vivenão na Tnglaterra de 18^2-18^, tivesse tragado um quadro 
mais risonho da vida dos trabalhadores teria feito mais uma 
obra apologetica do que a de jornalista preocupado com a 
verdade. Não e Engels, mas o industrial burguês e liberal J. 
Bright, quem nos descreve nestes termos uma manifestagao de 
grevistas do Lancashire: 

«A cidade foi invadida, as onze horas; por cerca de 2 000 
mulheres e raparigas que desfilaram atraves das ruas cantanão 
hinos. Era um espectdcula comovente e singular, que se 
aproximava do sublime. Tem uma fome horrivel. Um pdo e 
engolido com uma voracidade indes-critivel, e, mesmo que 
esteja completamente coberto de lama, devoram-no com 
avidez» 

28
. 

Quanto a acusagcia segundo a qual Engels teria 
calu-niado a burguesia e, pfovavelmente, preciso ver nisso o 
eco da velha tendência liberal em atribuir todas as 

25
 P. e G. Ford fornecem-nos um guia util na Select List of 

British  Parliamentary  Papers 1833-1899, Oxford, 1953. 
26

 N. McCord: The Anti-Corn Law League (18321-846), Lon- 
dres, 1958, p. 127. 
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melhorias da condigdo operária ao credito da benevo-lencia e 
da consciencia social da burguesia, em vez de as atribuirem as 
lutas operárias. Contrariamente a uma opinido admitida, 
Engels não apresenta a burguesia como um unico bloco de 
demonios negros (Cf. a comprida nota do fim do cap. XII). As 
suas generalizagoes não preten-dem abranger todos os casos 
particulares. E, contudo, quantas vezes não encontramos na 
pena de escritores não-comunistas a mesma andlise das 
atitudes tipicas do burgues ingles da epoca. Os seus burgueses 
são os de Dickens nos Tempos Dificeis, os do cash nexus (as 
tran-sacgoes financeiras e o interesse substituiram-se a todas 
as relagoes humanas) de Thomas Carlyle

27
. São os des-critos 

pelos edonomistas escoceses dos excelentes romances de 
Thomas Love Peacock. A sua hipocrisia e a sua dureza são as 
que mais tarde evocard o poeta A. H. Clough nos seus versos 
cheios de azedume: «Não matards, mas e inutil bateres-te para 
salvares aqueles que rebentam». A sua indiferenga absoluta a 
respeito dos pobres 6 a daqueles capitalistas partiddrios do 
livre cdmbio que 
ð embora «bons maridos e bans pais de familia» 
caucio-nados «com toda a especie de virtudes privadas» (p. 
335) 
ð encaram seriamente, em 18^2, um lock-out gerdl, a fim de 
fazer pressão sobre o governo

2S
: dito de outro modo, estavam 

dispostos a reduzir os seus operários a fome sem pestanejar. 
(Não e por acaso que Engels esoo-Ihe (para ilustrar a sua tese 
o burgues liberal livre--cambista: vivenão ele propria na 
capital do liberalismo burgues, sabe do que fala). Com efeito, 
longe de enegrecer a burguesia, Engels mostra-se visivelmente 
desconcertado pela sua cegueira. Não para de repetir que se 
ela fosse inteligente, aprenderia a fazer ooncessoes aos 
trabalha-dores

29
. (Cf. o antepenultimo pardgrafo do capitulo I 

e o ultimo do capitulo VI). 
0 odio ao que a burguesia e as suas atitudes 

repre-sentam, não se reporta em Engels a um odio ingenuo aos 
maus, por oposigdo aos bons. Ele resulta da sua critica ao 
cardcter desumano do capitalismo que automa- 

21
 Ver sobre este ponto a c&ebre passagem do Manifesto Comu-nista 

ortde Marx descreve este processo (Le Manifeste, Ed. Soc, p.  17.) 
28 McCord, op. cit., cap. V. 
29

 Ela fe-lo no pertodo economico seguinte. As consideragoes 
de Engels mostram-no consciente das tendencias que, se bern que 
momentaneamente eclipsadas por outras no momento em que se 
desencadeou a arise, voltariam mais tarde ao primeiro piano. 
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ticamente transforma os exploradores numa «classe 
pro-funãomente imordl, mcuravelmente apodrecida e 
interior-mente roida pelo egoismo». 

Mas se todas estas censurais estao mal funãomen-tadas, e, 
no entanto, possivel encontrar na sua descrigdo um certo 
numero de omissoes. Assim, e indubitdvel que não teria 
subestimado a influencia da ideologia religiosa sobre os 
trabalhadores se conhecesse melhor os meios rurais e mineiros 
que descreve, sobretudo, em segunão mdo. Acontece que o 
Lancashire, regido que conhecia melhor^ era a regido 
industrial por excelencia, onde as seitas protestantes eram 
particularmente fracas nos meios operários, como o mostraria 
o Recenseamento' Religioso de 1851

30
. 

Engels tambem poderia ter dedicado mais atengdo ao 
movimento cdoperativo, oriunão do socialismo utdpico, c que, 
em breve, deveria ganhar certa importancia: os pioneiros 
destas cooperativas estabelecem a sua primeira loja em 
Rochdale, não longe de Manchester, no preciso momento em 
que Engels redige a sua obra

S1
. Embora de um excelente 

resumo das heroicos esforgos dos traba-Ihadores para 
organizarem a sua propria educagdo, não nos diz grande coisa 
sobre as formas menos politicas, mas muito interessantes, da 
cultura proletdria. £ verdade que os progressos da 
industrialização destruiram rapi-damente algumas destas 
formas, sem suscitarem outras novas: a cangdo popular 
extingue-se

32
, os clubes de fute-bol ainda não existem. Contudo, 

tais criticas não atingem funãomentalmente o valor documental 
da obra que e ainda, hoje como em 181}5, de longe, a melhor 
livro que apa-rcceu sobre a classe operária desta epoca. 

Excluinão o pequeno grupo de criticos que, recente-mente, 
e por razoes abertamente politicas, se esforçam por 
desacreditd-lo

ss
, todos os historiadores viram e con- 

30
 Quando, em 1844, Lord Lonãonderry expulsou os mineiros 

em greve, dois tergos dos metodistas primitivos da regiao de Durham 
pcrderam os seus lares. Sobre os problemas das seitas operarias, 
cf. E. HOBSBAWM: Primitive Rebels, Manchester, 1959. 

31
 Cf. G. D. H. COLE: A Century of Cooperation, Londres, 1944. 

12
    A Workers's Music Association of Lonãon, publicou colecgoes 

de cantos popuiares da e~poca, tais como Come All Ye Bold Miners (Lloyd e 
McColl)). 

" Esta tomada de posigao de defesa do capitalismo aparece claramente 
em F.-A. HAYEK: Capitalism and the Historians, Londres,  1951. 
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tinuam a ver em A Situação um grande cldssico. Os pioneiros 
da historia economica inglesa admitiram a vali-dade das suas 
decrições. A ultima boa historia economica da Inglaterra fala 
«destas pdginas subtis e penetrantes»

34
, e o funãodor da escola 

historica anti-engelsiana, Sir John Clapham, não encontrou 
senão esta restrigdo a formular: A obra e «verdadeira em tudo 
o que descreve, mas não descreve tudo» 

35
. 

A Situação da classe trabalhadora em Inglaterra continua 
a ser uma obra indispensavel, e e um marco no oombate pela 
emancipagao da mimanidade. 

E.  J.   HOBSBAWMÊ 

34
 W. H. COURT: Concise Economic History of Great Britain, 

Cambridge, 1954, p. 236. 
35

 Economic History of Modern Britain, Cambridge, 1939, 
vol. I, p. 39. 

36
 £. J. HOBSBAWM, autor deste prdlogo, e um ecorromista 

e histpriador ingles, \autor de numerosas obras e artigos sobre a 
situação operaria inglesa. 
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AS CLASSES TRABALHADORAS
1
 DA GRA-BRETANHA 

Trabalhadores, 

E a vos que dedico uma obra onde tentei descrever aos 
meus compatriotas alemaes um quadro fiel das vossas 
condições de vida, dos vossos sofrimentos e das vossas 
esperangas e das vossas perspectivas. Vivi muito tempo entre 
vos para ficar bem informado das vossas condições de vida; 
consagrei a mais seria atengao a conhecer-vos bem; estudei os 
mais diversos documentos oficiais e não oficiais que tive a 
possibiiidade de consultar; não fiquei nada satisfeito; não era 
um eonheeimento abstraeto do meu assunto que me 
interessava, queria conhecer-vos nas vossas casas, observar-vos 
na vossa existencia quotidiana, falar convosco das vossas 
condições de vida e dos vossos sofrimentos, testemunhar as 
vossas lutas contra o poder social e politico dos vossos 
opressores. Eis como procedi: renunciei a sociedade e aos 
banquetes, ao Porto e ao Champagne da classe media

2
, e 

consagrei quase exclu- 

1 Esta dedicat6ria foi escrita por Engels em inglgs. Aqui, 
ele emprega de facto o plural «Working Classes*, enquanto utiliza o 
singular no titulo da obra. Numa carta a Marx de 19 de Novembro 
de 1844, Engels explica que a deseja imprimir a parte e dirigi-la 
«aos chefes dos partidos politicos, aos homens de letras e aos mem- 
bros do parlamento». 

Ela figura ð em ingles ð nas edigoes alemas de 1845 e 1892, mas esta 
ausente nas edigoes americanas e inglesa de 1887 e 1892. 

2 A burguesia. 
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sivamente as minhas horas vagas ad convivio com simples 
trabalhadores; estou ao mesmo tempo orgulhoso e feliz por ter 
agido deste modo. Feliz, porque assim vivi muitas horas 
alegres, enquanto aprendia a conhecer a voissa ver-dadeira 
existenciað muitas horas que, se assim não fosse, teriam sido 
desperdigadas em tagareliees conven-cionais e em cerimonias 
reguladas por uma aborrecida etiqueta; orgulhoso porque tive 
assim ocasiao de fazer justiga a uma classe oprimida e 
caluniada a qual, apesar de todos os seus defeitos e de todas as 
desvantagens da sua situação, so poderia recusar aprego quern 
tivesse alma dum comerciante ingles; orgulhoso ainda, porque 
estive assim em condições de poupar ao povo ingles o desprezo 
crescente que foi, no continente, consequencia inelutavel da 
politica brutalmente egoista da vossa classe media actualmente 
no poder e, mais simplesmente, da entrada em cena desta 
classe. 

Graças as vastas possibilidades que tinha de obser-var ao 
mesmo tempo a classe media, vossa adversaria, cheguei 
rapidamente a conclusao que tem razao, muita razao, em não 
esperar dela nenhuma ajuda. Os seus inte-resses e os vossos sao 
diametralmente opostos, se bem que ela procure sem cessar 
afirmar o contrario e vos queira fazer crer que sente pela vossa 
sorte a maior simpatia. Os seus actos desmentem as suas 
palavras. Espero ter apresentado provas suficientes de que a 
classe media ðapesar de tudo o que afirma ð não tem, na 
realidade, outra finalidade que não seja enriquecer-se a custa do 
vosso trabalho, enquanto pode vender o iproduto dele, e 
deixar-vos morrer de fome, quando ja não pode tirar lucros 
desse comercio indirecto de carne humana. Que fizeram eles 
para provar que vos querem bem, como o afirmam? Alguma 
vez dedicaram a minima atengao aos vossos sofrimentos? 
Alguma vez fizeram mais que con-sentir nas despesas que 
implicam meia duzia de comis-soes de inquerito cujos 
volumosos relatorios estao condenados a dormir etemamente 
sob os amontoados de dossiers esquecidos nas prateleiras do 
Home Office 

s
? Alguma vez chegaram a retirar dos seus Livros 

Azuis a materia de pelo menos uma obra legivel, que desse a 
cada um a possibilidade de reunir sem custo uma pequena 
documentagao sobre as condições de vida dos «livres cida-daos 
britanicos» ? Não, nunca o fizeram; sao coisas de que 

Ministgrio do interior. 
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não gostam de f alar. Deixaram a um estrangeiro o cuidado de 
apresentar ao munão civilizado um relatorio sobre a desonrosa 
situação em que sois obrigados a viver. 

Estrangeiro para eles, mas não para vos, segunão espero. 
Pode ser que o meu ingles não seja puro, mas, apesar de tudo, 
espero que o achareis claro

4
. 

Nunca nenhum operario em Inglaterra ð nem na Franga, 
diga-se de passagem ð me tratou como estrangeiro. Tive o 
maior prazer em ver-vos isentos dessa mal-digao que e a 
estreiteza nacional e a suficiencia natural, que não passa, no fim 
de contas, de um egoisnio em grcmde escala: observei a vossa 
simpatia por quem quer que dedique honestamente as suas 
forças ao progresso humano, seja ingles ou não ð a vossa 
admiragao por tudo o que e nobre e bom, tenha ou não nascido 
na vossa terra natal; verifiquei que sois muito mais do que 
mem-bros de uma nagao isolada, que so querem ser Ingleses; 
constatei que sois homens, membros da grande familia 
intemaeional da humanidade, que reconheeestes que os vosisos 
interesses e os de todo o genero humano sao identicos; e e a 
esse titulo de membros da familia «una e indivisivel» que a 
humanidade constitui, a esse titulo de «seres hivmanos», no 
mais pleno sentido do termo, que eu saudo ð eu e muitos 
outros do eontinente ð os vossos progressos em todos os 
dominios e que .vos desejamos um rapido exito. Para a frente 
na via em que vos emipenhastes! Esperam-vos ainda muitas 
dificuldades; mantende-vos firmes, não vos deixeis 
desencorajar, o vosso exito e certo e cada passo em frente, nesta 
via que tendes de percorrer, servira a vossa causa comum, a 
causa da humanidade. 

Barmen  (Prussia Renana),  15 de Margo de  1845. 

F. ENGELS 

4   O texto ingl6s diz: «e ingles verdadeiro». O termo alemao (5 
inequivoco: deutlich. 
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PREFACIO 

As paginas seguintes abordam um assunto que eu queria 
inieialmente apresentar apenas como um capitulo que se insere 
num trabalho mais vasto sobre a historia social da Inglaterra

1
; 

mas em breve a sua importancia me obrigou a dediear-lhe um 
estudo particular. 

A situação da classe operaria e a base real donde sairam 
todos os movimentos actuals porque ela e, ao mesmo tempo, o 
ponto maximo e a manifestagao mais visivel da miseravel 
situação social actual. Os comunis-mos operários frances e 
alemao sao disso o resultado directo, o fourierismo, o 
socialismo ingles, bem como o comunismo da burguesia alema, 
o resultado indirecto. O conhecimento das condições de vida do 
proletariado e uma necessidade absoluta se quisermos assegurar 
uma base solida as teorias socialistas bem como aos jui-zos 
sobre a sua legitimidade, acabar com todas as divagagoes e 
fabulas pro e contra. Mas as condições de vida do proletariado 
não existem na sua forma cldssica, na sua perfeigao, senão no 
Imperio Britanico, e mais particularmente na Inglaterra 
propriamente dita; e ao mesmo tempo, so em Inglaterra e que os 
dados necessa-rios estao reunidos de uma forma tao completa, e 
veri-ficados por inqueritos oficiais, como o exige qualquer 
estudo sobre este assunto, por pouco exaustivo que seja. 

1 Engels não escreveu essa hist6ria social da Inglaterra que projectava. 
Contudo, publicou, entre 31 de Agosto e 19 de Outubro de 1844, varios 
artigos sobre esse assunto no «Vorwarts» (Gesam-tausgabe 1, vol. Berlim, 
1932, pp. 292-334). 
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Durante vinte e um meses, tive ocasiao de travar 
conhecimento com o proletariado ingles, estudar de perto os 
seus esforgos, os seus sofrimentos e alegrias, fre-quentanão-o 
pessoalmente, ao mesmo tempo que com-pletava estas 
observagoes utilizanão as fontes autenticas indispensaveis. 
Utilize! nesta obra o que vi, ouvi e li. Espero ver ataeados de 
varios lados, não so o meu ponto de vista, mas tambem os 
factos citados, sobretudo se o meu livro cair nas maos de 
leitores ingleses. Tambem sei que aqui e ali se podera sublinhar 
alguma inexactidao insignificante (que mesmo um ingles, dada 
a amplitude deste assunto e tudo o que ele implica, não teria 
podido evitar), com tanta mais facilidade quanto e certo que 
não existe, na propria Inglaterra, uma obra que se refira, como 
a minha, a todos os trabalhadores; mas não hesito um so 
momento em desaf iar a burguesia inglesa a demons-trar-me a 
inexactidao de um unico facto com alguma importancia do 
ponto de vista geral, e demonstra-lo com a ajuda de 
documentos autenticos como os que eu proprio apresentei. 

E principalmente para a Alemanha que a exposigao das 
condições de vida do proletariado do Imperio Brita-nico ð 
sobretudo na hora actual ð reveste uma grande importancia. O 
socialismo e o comunismo alemaes tive-ram a sua origem, mais 
do que quaisquer outros, em hipoteses teoricas; nos, os teoricos 
alemaes, ainda conhe-cemos demasiado pouco o munão real 
para que sejam as condições socials reals que nos tenham 
polido ineitar imediatamente a reformar essa «ma realidade». 
Pelo menos entre os partidarios confessos destas reformas 
quase nenhum chegou ao comunismo senão atraves da filosofia 
de Feuerbach que reduziu a pedagos a especulagao hege-liana. 
As verdadeiras condições de vida do proletariado sao tao pouco 
conhecidas por nos, que mesmo as filan-tropicas «Associagoes 
para a elevagao das classes tra-balhadoras», no seio das quais a 
nossa burguesia actual despreza a questao social, tomam 
sempre como pontos de partida as opinioes mais ridiculas e 
mais insipidas sobre a situação dos trabalhadores. E sobretudo 
para nos, alemaes, que o conhecimento destes factos e, neste 
caso, uma necessidade imperiosa. B se as condições de vida do 
proletariado na Alemanha não chegaram a este grau de 
classicismo que conhecem na Inglaterra, depa-ramos, no funão, 
com essa mesma ordem social, a qual chegara, 
necessariamente, mais cedo ou mais tarde, ao ponto critico 
atingido do outro lado da Mancha ð no 
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caso da perspicacia da nagao não tomar medidas a tempo para 
dar ao con junto do sistema social uma base nova. As causas 
fundamentais que provocaram em Inglaterra a miseria e a 
opressao do proletariado existem igual-mente na Alemanha, e 
devem provocar, necessariamente, OH mesmos resultados. Mas, 
entretanto, a miseria inglesa, dovidamente constatada, 
dar-nos-a a oportunidade de oonstatarmos a nossa propria 
miseria alema, e fornecer--nos-a um criterio para avaliar a 
importancia do perigo que se manifestou nos incidentes da 
Boemia e da Silesia 

3 
que, deste lado, ameagam a tranquilidade 

imediata da Alemanha. 
Para terminar, tenho ainda duas observagoes a fazer. 

l'rimeiro, utilizei constantemente a expressao «classe midia» no 
sentido ingles «middle-class» (ou como se diz quaise sempre: 
«middle-classes»); esta expressao designa, como o termo 
frances bourgeoisie, a classe possuidora, e, particularmente, a 
classe possuidora distinta da cha-mada aristocracia ð classe 
que na Franga e na Inglaterra detem o ipoder politico 
directamente, e na Alemanha indi-rectamente a coberto da 
«opiniao publica». Utilizei tam-bem, constantemente, como 
sinonimos, as expressoes «trabalhadores» (working men) e 
proletarios, classe quase sempre: «middle-classes»); esta 
expressao desigTia, na maior parte das citagoes, indiquei o 
partido ao qual pertencem aqueles cuja caugao utilizo 
porqueðquase sempreðos liberals procuram sublinhar a 
miseria das regioes agricolas, ao passo que, pelo contrario, os 
con-servadoreis reconhecem a miseria nas regioes industrials e 
fingem ignorar as regioes agricolas. E por esta razao que 
quando os documentos oficiais apresentam pontos fracos, 
preferi, para descrever a situação dos trabalhadores de fabrica, 
um documento liberal, com o proposito de com-bater a 
burguesia liberal com as suas proprias declara-goes, e reeorri 
aos tories e aos cartistas quando conhecia bem o assunto por o 
ter verificado eu proprio, ou quando a personalidade ou o valor 
literario das autoridades podia convencer-me da verdade das 
suas afirmagoes. 

Barmen, 15 de Margo de 1845. 

3 Engels refere-se as revoltas dos teceloes em 1844. Na Silesia, as 
tropas intervieram, nomeadamente em Langenbielau, e abafaram a revolta em 
sangue. Na Boemia, no mesmo ano, nos distritos de Leitmeritz e de Praga, os 
trabalhadores tomaram de assalto as fabricas tSxteis e destruiram as 
maquinas. 
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INTRODUgAO
1
 

A historia da classe trabalhadora em Inglaterra eomega na 
segunão metade do seculo passado, com a invengao da 
maquina a vapor e das maquinas destinadas a trabalhar o 
algodao. Sabe-se que estas invengoes desen-cadearam uma 
revolugao industrial

2
 que, simultanea-mente, transformou a 

sociedade burguesa no seu conjunto o cuja importancia so 
agora se comega a reconhecer na historia do munão. 

A Inglaterra e o pais classico desta revolugao que foi tanto 
mais poderosa quanto mais silenciosamente se fez. E por isso 
que a Inglaterra e tambem o pais de eleigao onde se desenvolve 
o seu resultado essencial, o proletariado. E so em Inglaterra que 
o proletariado pode ser estudado em todos os seus aspectos e 
relagoes. 

Por agora não temos que nos preocupar com a historia 
desta revolugao, nem com a sua imensa importancia para o 
presente e para o future E preciso reservar este estudo para um 
trabalho posterior mais vasto. Proviso-riamente   devemo-nos   
limitar   a   algumas   informagoes 

1 As primeiras paginas desta introdusao inspiram-se larga-mente na 
obra de P. GASKELL: The Manufacturing Population of England, 1833, 
p. 15-32. 

* Se n&o criou a expressfio, Engels 6 um dos primeiros a emprega-la 
(Cf. CLARK: The Idea of the Industrial Revolution, Glasgow, 1953). 
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)i(-cc:::;:in;ir, para a compreensao dos factos que se seguem, 
para a compreensao da situacao actual dos proletarios  
ingleses. 

Antes da introducao da maquinaria, a fiagao e a tecelagem 
das materias-primas efectuava-se na propria casa do 
trabalhador. Mulheres e raparigas fiavam o fio que o homem 
tecia ou que elas vendiam, quando o chefe de familia não o 
trabalhava. Estas familias de teceloes viviam, na maior parte 
dos cases, no campo, proximo das cidades, e o que ganhavam 
assegurava perfeitamente a sua existencia, porque o mercado 
intemo constituia ainda o factor decisivo da procura de 
fazenãosð era mesmo o unico mercado ð e o poder 
esmagador da eon-correncia que devia aparecer mais tarde, 
com a con-quista de mercados estrangeiros e com a extensao 
do comercio, não pesavam ainda sensivelmente no salario. A 
isto juntava-se um permanente crescimento da procura do 
mercado intemo, paralelamente ao lento crescimento da 
população, o que permitia ocuipar a totalidade dos 
trabalhadores; e preciso mencionar, por outro lado, a 
impossibilidade de uma concorrencia brutal entre os tra-
balhadores, dada a dispersao do habitat rural. Assim, o tecelao 
podia fazer, muitas vezes, economias e arrenãor um bocado de 
terra que cultivava nas horas de ocio. Ele determinava-as a sua 
vontade porque podia tecer quando e durante quanto tempo 
desejasse. E certo que era um pobre campones e que se 
dedicava a agricultura com certa negligencia, sem tirar dela um 
proveito real; mas, pelo menos, não era um proletario e tinha 
plantado ð como dizem os ingleses ð uma estaca no solo da 
sua patria, tinha uma habitacao e na escala social situava-se no 
escalao acima do trabalhador ingles de hoje 

3
. 

Assim, os trabalhadores viviam uma existencia em geral 
suportavel e levavam uma vida honesta e tran-quila, em tudo 
piedosa e honrada; a sua situação material era bem melhor que 
a dos seus sucessores; não tinham necessidade de se matarem a 
trabalhar, não faziam mais do que lhes apetecia e, no entanto, 
ganhavam para as suas necessidades e tinham tempos livres 
para um trabalho sao no jardim ou no campo, trabalho que era 
para eles uma forma de descanso, e podiam, por outro lado, 
participar nas distracgoes e jogos dos seus 

3   O fim deste paragrafo resume de muito perto uma passa g-em de 
GASKELL: op. cit., pp. 16-17. 

32 



vizinhos; e todos estes jogos, ehinquilho, pela, etc., 
con-tribuiam para a manutengao da sua saude e para o seu 
desenvolvimento fisico. 

Eram, na sua maior parte, pessoas vigorosas e bem 
constituidas, cuja constituigao fisica era muito pouco, ou nada 
diferente da dos camponeses, seus vizinhos. As crianças 
cresciam no bom ar do campo e, se tinham que ajudar os seus 
pais no trabalho, faziam-no ocasionalmente, e nunca durante 
urn dia de trabalho de oito ou doze horas. 

O caracter moral e intelectual desta elasse adivi-nha-se 
faeilmente. Longe das cidades, onde nunca entra-vam, porque 
entregavam o fio e o tecido a encarregados itinerantes mediante 
pagamento de um salario, tao isola-dos no campo que pessoas 
de idade que habitavam nas proximidades das cidades nunca la 
tinham ido ate ao momento em que as maquinas as despojaram 
do seu ganha-pao e em que foram coagidas a procurar trabalho 
na cidade. O seu nivel intelectual e moral era o das gentes do 
campo, as quais, na maior parte das vezes, estavam 
directamente ligados pelas suas pequenas terras. Respeitavam o 
seu Squire ð o proprietario rural mais importante da regiao ð 
como seu superior natural, pe-diam-lhe conselho, 
submetiam-lhe as suas pequenas querelas e prestavam-lhe as 
honras que essas relagoes patriar-cais comportavam. Eram 
pessoas «respeitaveis» e bons pais de familia; viviam segunão a 
moral, porque não tinham ocasiao de viver na imoralidade, pois 
nenhum cabaret ou casa de ma fama se encontrava nas 
proxi-dades, e o estalajadeiro, em cuja loja, de tempos a tem-
pos, acalmavam a sede, era igualmente um homem res-peitavel, 
e, na maior parte das vezes, um grande fazen-deiro que fazia 
questao de ter boa cerveja, boa ordem e que não gostava de se 
deitar tarde. Tinham os filhos durante todo o dia em casa e 
inculcavam-lhes a obediencia e o temor de Deus; estas relagoes 
familiares patriarcais subsistiam ate os filhos casarem; os 
jovens cresciam com os seus amigos de infancia numa 
intimidade e numa simplicidade idilicas ate ao casamento, e 
mesmo que as relagoes sexuais antes do casamento fossem algo 
quase corrente, so se estabeleciam quando a obrigagao moral do 
casamento era reconhecida pelos dois lados e nupcias 
subsequentes restabeleciam a ordem. Em resumo, os 
tra-balhadores industrials ingleses desta epoca viviam e 
pen-savam como se vive ainda em certas regioes da Alemanha, 
contanão apenas consigo mesmos, a margem, isem activi- 
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dade intelectual e levando uma existencia sem 
sobressal-tos. Raramente sabiam ler e muito menos 
escrever, iam regularmente a igreja, nao faziam politica, 
nao conspi-ravam, nao pensavam, gostavam dos 
exereicios fisicos, escutavam a leitura da Biblia com urn 
recolhimento traditional, e estavam bem de aeordo, 
humildes e sem neces-sidades, com as classes sociais 
mais proeminentes. Mas, por outro lado, estavam 
intelectualmente mortos; so viviam para os seus 
interesses privados, mesquinhos, para o tear e para o 
jardim, e ignoravam tudo do forte movimento que, no 
exterior, sacudia a humanidade. Sen-tiam-se a vontade 
na sua pacifica existencia vegetativa e, sem a revolugao 
industrial, nunca teriam abandonado esta existencia de 
um romantismo patriarcal, mas apesar de tudo indigna de 
um ser humano. 

De facto, nao eram homens mas simples maquinas, 
trabalhando ao servigo dos poucos aristocratas que 
tinham ate entao dirigido a historia; a revolugao industrial 
levou simplesmente esta situagao ate ao seu fim logico, 
redu-zindo inteiramente os trabalhadores ao papel de 
simples maquinas, arrebatando-lhes os ultimos vestigios 
de acti-vidade independente, mas incitando-os, 
precisamente por essa razao, a pensar em exigir uma 
posigao digna de seres humanos. Se em Franga isso 
tinha sido feito pela politica, em Inglaterra foi a 
industriaðe de uma maneira geral a evolugao da 
sociedade burguesa ð que arrastou no tuiibilhao da 
historia as ultimas classes mergulhadas na apatia no que 
respeita aos interesses universais da humanidade. 

A primeira invengao que transformou profundamente 
a isituagao dos trabalhadores ingleses de entao foi a 
Jenny4, inventada em 1764 por um tecelao, James 
Har-greaves, de Standhill5, perto de Blackburn, no 
Lancashire do norte. Esta maquina foi o antepassado 
rudimentar da Mulee, que devia suceder-lhe mais tarde, 
funcionava 

4
   Nome da primeira maquina de fiar algodao. 

" Trata-se na realidade de Stanhill. Engels provavelmente 
cometeu este erro por adoptar a ortografia de A. URE: Tlie Cotton 
Manufacture of G. B., 1836, p. 196. 

0
 Neste dominio, muitas invengoes importantes tinham sido 

feitas em Inglaterra a partir de 1738. A Jenny de Hargreaves foi 
aperfelgoada de 1769 a 1771 por Richard Arkwright, cuja maquina foi 
denominala de throstle. E em 1779 que Samuel Crompton da oa 
ultimos retoques a sua mule. Por fim, em 1825, ela sera substituida 
pela maquina automatica de Richard Robert chamada 
Meil'-actuig-mule ou self-actor. 
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k mao, mas em vez de uma agulha ð como na roda 
vulgar do fiar a mao ð possuia dezasseis ou dezoito, 
movidas por um so trabalhador. Foi assim que foi 
possivel for-neccr mais fio que anteriormente; enquanto 
antigamente um tecelao, que ocupava constantemente 
tres fiandeiras, ndo tinha nunca fio suficiente, e tiiiha 
muitas vezes que esperar, agora havia mais fio do que o 
que os tra-h.ilhadores existentes podiam tecer. A procura 
de teci-dos que, de resto, estava a aumentar, 
desenvolveu-se ainda mais devido a melhor venda 
destes produtos, con-nequencia da redugao das 
despesas de produgao gragas 
1 nova maquina; houve necessidade de mais teceloes e 
o salario do tecelao aumentou. E, visto que desde entao 
o tecelao podia ganhar mais trabalhando no seu tear, elc 
abandonou lentamente as suas ocupagoes agricolas e 
consagrou-se totalmente a. tecelagem. Nesta epoca, 
uma familia de 4 adultos e 2 eriancjas, no trabalho de 
bobina-gcm, chegava a ganhar, em 48 horas de trabalho 
quoti-diano, 4 libras esterlinas por semana, ð 28 talers 
na cota-tagao prussiana actual ð e muitas vezes mais, 
quando os negocios corriam bem e o trabalho urgia; 
frequente-mente acontecia um unico tecelao ganhar no 
seu oficio 
2 libras por semana. Foi assim que, pouco a pouco, a 
classe dos teceloes agricolas desapareeeu 
eompletamente, dissolvendo-se na nova classe dos que 
eram exclusiva-mente teceloes, que so viviam do seu 
salario e nao possuiam propriedades, nao tendo sequer a 
ilusao de pr,o-priedade que o trabalho agricola confere. 
Tornaram-se pois proletdrios (working men). A isto veio 
ainda jun-tar-se a destruigao da velha relagao entre 
fiadores e teceloes. Ate entao, na medida do possivel, o 
fio era fiado e tec'ido sob o mesmo tecto. Agora, visto 
que a Jenny, bem como o tear, exigiam uma mao 
vigorosa, os homens tambem se puseram a fiar e familias 
intei-ras passaram a viver disso, enquanto que outras, 
for-gadas a porem de lado a arcaica e caduca roda de 
fiar, tiveram que viver somente dos salarios do pai de 
familia, quando nao possuiam meios para comprar uma 
Jenny. Foi assim que comegou a divisao do trabalho 
entre fiagao e tecelagem, que em seguida iria ser levada 
ao extremo na industria. 

Ao mesmo tempo que o prdletariado industrial se 
desenvolvia assim com esta primeira maquina, todavia 
muito imperfeita, ela deu igualmente origem a um 
proleta-riado rural. Ate entao havia um grande numero de 
peque-nos proprietaries rurais, a quern chamavam os 
yeomen, os 
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quais tinham vegetado na mesma tranquilidade e na 
mesraa nulidade intelectual que os seus vizinhos, os 
culti-vadores teceloes. Cultivavam o seu pequeno rincao 
de terra exactamente com a mesma negligeneia com que 
o tinham feito os seus pais e opunham-se a qualquer 
ino-vagao com a teimosia peculiar a estes seres, 
escravos do habito, que nao mudam absolutamente nada 
no decurso das gerasoes. Entre eles, havia tambem 
muitos pequenos fazendeiros, nao no sentido actual do 
termo, mas pes-soas que tinham recebido dos seus pais 
e avos um pequeno pedago de terra, fosse a titulo de 
renda hereditaria, fosse em virtude dum antigo costume, 
e que nele se tinham estabelecido tao solidamente como 
se se tratasse de pro-priedade sua. Ora, como os 
trabalhadores industrials abandonavam a agricultura, 
encontraram-se disponiveis grande numero de terrenos e 
f oi ai que se instalou a nova elasse de grandes 
arrendatdrios, os quais possuiam cin-quenta, cem, 
duzentas e mesmo mais jeiras. Eram os tenants-at-will, 
quer dizer, rendeiros cujo contrato podia ser anulado 
todos os anos, e que souberam aumentar a produgao 
das terras com melhores metodos agricolas e uma 
exploragao em maior eseala. Podiam vender os seus 
produtos mais baratos do que o pequeno yeomen e este 
nao tinha outra solugao ð visto que a sua terra ja nao o 
ali-mentava ð senao vende-la e adquirir uma Jenny ou 
um tear, ou empregar-se como jardineiro, proletario 
agricola, em casa dum grande fazendeiro. A sua 
indolencia hereditaria e a maneira negligente como 
valorizava a sua terra, defeitos que tinha herdado dos 
antepassados, e que nao tinha podido ultrapassar, nao 
lhe deixavam outra solu-gao, desde que se viu obrigado 
a entrar em concorrencia com pessoas que cultivavam a 
propriedade segundo prin-cipios mais racionais e com 
todas as vantagens que con-ferem a grande cultura e o 
investimento de capitals com vista a melhoria da terra. 

Entretanto, a evolugao da industria nao parou. 
Alguns capitalistas comegaram a instalar Jennys em 
grandes edificios e a acciona-las por meio de forgo, 
hidrdulica, o que lhes permitiu reduzir o numero de 
operarios e vender as fibras mais baratas que os 
fiandeiros iso-lados, que somente accionavam as suas 
maquinas a mao. A Jenny foi sucessivamente 
aperfeigoada, de tal modo que as maquinas se tornavam 
continuamente antiquadas e precisavam de ser 
transformadas,, ou mesmo postas de lado; e se o 
capitalista podia subsistir gragas a utili-zagao da forga 
hidraulica, mesmo com maquinas bas- 
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tante antiquadas, a longo prazo, o fiandeiro isolado nao 
podia. 

Estes factos marcaram ja o aparecimento do sistema 
de manufacture; este conheceu nova expansao gragas a 
Spinning Throstle, inventada por Richard Arkwright7, um 
barbeiro de Preston, no Lancashire setentrional, em 
1767. Esta maquina, que em alemao se chama 
vulgar-mente Kettenstuhl8 e, com a maquina a vapor, a 
inven-gao mais importante do seculo XVIII. Poi 
concebida desde o inicio para ser accionada 
mecanicamente e baseava-se em princlpios 
completamente novos. Associando as par-ticularidades 
da Jenny e do tear de corrente, Samuel Crompton de 
Firwood (Lancashire) oriou a Mule, e como Arkwright 
inventasse na mesma epoca as maquinas de cardar e 
transfiar, a manufacture tornou-se o unico sistema que 
existia para a fiagao do algodao. Pouco a pouco estas 
maquinas foram sendo adaptadas a fiagao de la. e, mais 
tarde, a de linho (na l.a decada deste seculo), gra-qsis a 
algumas modificagoes pouco importantes e, deste modo, 
tambem nestes sectores pode ser reduzido o trabalho 
manual. Mas nao se parou aqui; nos ultimos anos do 
seculo passado, o Dr. Cartwright, um pastor do campo, 
inventava o tear mecdnico, e em 1804 tinha-o 
aperfei-goado a tal ponto que podia concorrer com 
sucesso com os teceloes manuais; e a importancia de 
todas as maquinas duplicou gragas a maquina a vapor 
de James Watt, inventada em 1764 e utilizada a partir de 
1785 para accionar as maquinas de fiar. 

Estas invengoes, que a partir de entao ainda foram 
permanentemente aperfeigoadas, foram decisivas para a 
vitoria do trabalho mecdnico sdbre o trabalho manual nos 
principals sectores da indiistria inglesa, e toda a his-toria 
recente desta mostra-nos como os trabalhadores 
manuais foram sucessivamente desalojados de todas as 
suas posigoes pelas maquinas. As consequencias disiso 
foram, por um lado, uma queda rapida dos pregos de 
todos os produtos manufacturados, o desenvolvimento 
do comercio e da industria, a conquista de quase todos 
os mereados estrangeiros nao protegidos, o rapido 
cresci-mento dos capitals e da riqueza nacional; por outro 
lado, o crescimento ainda mais rapido do proletariado, a 
destruigao de toda a propriedade, de toda a seguranga 
de   emprego   para a   classe   operaria,   
desmoralizagao, 

7
 Ver acima nota 6, pag. 34. 

8
 Traducao a letra: «tear de corrente». 

37 



agitagao ipolitica, e todos estes factos que tanto 
repugnam aos ingleses proprietaries e que iremos 
examinar nas paginas seguintes. Vimos atras as 
modificagoes que uma s6 maquina, tao primaria como a 
Jenny, provocou nas relagoes sociais das classes 
inferiores; desde entao, ja nao nos podera espantar o 
que pode fazer um sistema de maquinaria automatica 
eomplexo e aperfeigoado que recebe de nos a materia 
bruta e nos devolve as fazendas totalmente tecidas. 

Entretanto, sigamos de mais perto o 
desenvolvi-mento9 da industria inglesa10, comegando 
pelo seu ramo principal: « industria do algodao. De 1771 
a 1775 impor-tava-se em media menos de cinco milhoes 
de libras de algodao bruto por ano; em 1841, 528 
milhoes, e a impor-tagao em 1844 atingira pelo menos 
600 milhoes. Em 1834 a Inglaterra exportou 556 milhoes 
de jardas de tecidos de algodao, 76,5 milhoes de libras 
de fio de algodao, e a, volta de 1200 000 libras esterlinas 
de artigos de algodao. 

Neste mesmo ano, a industria algodoeira dispunha 
de mais de 8 milhoes de agulhas, 110 000 teares 
mecanicos e 250 000 teares manuals, sem contar com 
as agulhas dos teares de correntes, e, segundo os 
calculos de Mac Culloch, este sector fazia viver directa 
ou indirectamente cerca de um milhao e meio de seres 
humanos nos 3 rei-nos l\ dos quais so 220 000 
trabalhavam em f abricas; a forga utilizada por estas 
fabricas cifrava-se em 33 000 CV de forga motriz, 
accionadas por vapor, e 11000 CV de forga hidraulica. 
Actualmente eistes nume- 

Å No original: VerwicMung (imbricamento); na edigao de 1892: 
Entwiklung  (desenvolvimento). 

10
 Segundo PORTER: (The) Progress of the nation *, Lon- 

dres, 1936, vol. I, 1838, vol. II, 1843, vol. in (de acordo com indi- 
cagoes ofieiais) e segundo outras fontes, a maior parte das quais 
igualmente ofieiais (1892). O esbogo historico que se segue e 
inexacto nalguns detalhes **, mas em 1843-44 nao existiam fontes 
melhores do que as que eu utilizei (P. E.). 

11
 MacCulloch: A Dictionary of Commerce (ed. de 1840, 

Vol. I, pag. 444) indica 1,2 a 1,4 milhoes. Cf. igualmente PORTER: 
op. cit. vol. I, 1836, pag. 229. Na edigao de 1847, MacCulloch indica 
1-1,2 milhoes (vol. I, pag. 438). Engels conserva o numero pri- 
mitivo. 

" Enge!s tinha lido muito atentamente o livro de Porter tomando muitas notas. 
Utilizou principalmente a edi9ao de 1843 para os seus artigos do Vorwarts de Agosto de  
1844. 

** fi possfvel precisar algumas das indicapoes de Engels: Cartwright nao inven-tou 
o tear. Limitou-se a aperfeicoa-lo. Por outro lado, Engels ignorava que quando Jamos 
Watt registou uma patente pela sua maquina a vapor esta ja fora inventada em vnrios 
outros paises, na Franca, na Alemanha, na Russia. 
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ros estao ultrapassados, e podemos admitir 
tranquila-mente que em 1845 a potencia e o numero de 
maquinas, bem como o numero de operarios, 
ultrapassam em metade os de 1834. O centro principal 
desta industria e o Lancashire, donde, de resto, e 
originaria; ela revolucionou completamente este 
eondado, transformando este pan-tano sombrio e mal 
cultivado numa regiao animada e laboriosa, duplicou a 
sua populagao em 80 anos e fez brotar do solo como que 
por encanto cidades como Liverpool e Manchester que, 
juntas, contam 700 000 habi-tantes e as suas vizinhas 
Bolton (60 000 h.), Rochdale (75 000 h.), Oldham (50 000 
h.), Preston (60 000 h.), Ashton e Stalybridge (40 000 h.), 
bem como um grande numero de outras cidades 
industrials. 

A historia do Lancashire meridional conhece os 
maiores milagres dos tempos modernos, embora 
nin-guem os mencione, e todos estes milagres foram 
realiza-dos pela industria algodoeira. Por outro ladio, 
Glasgow constitui um segundo centro para o distrito 
algodoeiro da Escocia, o Lanarkshire e o Refrewshire, e 
tambem aqui a populagao da cidade central passou, 
desde a ins-talagao desta industria, de 30 000 para 300 
000 habitan-tes12. O fahrico de artigos de algodao em 
Nottingham e Derby tambem recebeu um novo impulso 
devido a baixa do prego do fio e um segundo devido ao 
melhoramento da maquina de tricotar, que permite 
fabricar duas meias ao mesmo tempo com um so tear. O 
fahrico de rendas tornou-se igualmente, desde 1777, data 
em que foi inven-tada a maquina de fazer a malha 
apertada, um ramo industrial importante; pouco depois, 
Lindley inventou a maquina de point-net e em 1809 
Heathcote inventou a maquina de bobin-net13, que 
simplificaram infinitamente o fabrico de rendas e 
aumentaram paralelamente o seu consumo, devido a 
diminuigao dos custos; de tal modo que pelo menos cerca 
de 200 000 pessoas vivem actual-mente deste fabrico. Os 
seus centros mais importantes sao Nottingham, Leicester 
e o oeste da Inglaterra (Wiltshire, Devonshire, etc.). 

12
 Engels tira estes numeros de A. ALISON: Principles of 

Population (1840, vol. II, pag. 87) arredondando-os. Alison refere 
31 000 habitantes em 1770, 290 000 em 1839. 

13
 Estas diferentes maquinas sao anteriores a de Jacquart, 

Entre a maquina de Point-net e a maquina de Bobin-net ha sobretudo 
uma diferenga de motivos. A primeira faz rendas com motive 
oblongo, a segunda com motivo hexagonal. 
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Os ramos dependentes da industria algodoeira 
eonhe-ceram uma evolugao analoga: o branqueamento, 
a tin-turaria e a impressao. O branqueamento, gragas a 
utilizagao do cloro em vez do oxigenio no branquea-
mento quimico, a tinturaria e a impressao, gragas ao 
rapido desenvolvimento da quimica, e esta ultima gragas 
ainda a uma serie de invengoes mecanicas 
extremamente brilhantes, coriheceram, alias, um 
incremento que ð para alem do desenvolvimento destes 
ramos devido ao cres-cimento da industria algodoeira ð 
lhes assegurou uma prosperidade ate entao 
deseonhecida. 

A mesma actividade manifestou-se na manufactura 
da la. Este ja era o ramo principal da industria inglesa, 
mas as quantidades produzidas no curso destes 
anos.nao sao nada em comparagao com o que se 
fabrica actual-mente. Em 1872, toda a recolha lanigera 
dos tres anos precedentes continuava em estado bruto, 
por falta de operarios, e assim teria ficado 
necessariamente se as novas invengoes mecanicas nao 
tivessem vindo em seu auxilio e nao a tivessem fiado14. A 
adaptagao destas maquinas a fiagao de la, fez-se com o 
maior exito. O rapido desenvolvimento que constatamos 
nos distritos algodoeiros afectou dai por diante os 
distritos lanige-ros. Em 1738, no West Riding de 
Yorkshire, fabrica-vam-se 75 000 pegas de pano, em 
1817 450 00015, e o desenvolvimento da industria 
lanigera foi tal que em 1834 se exportaram mais de 450 
000 pegas de pano que em 1825. Em 1801, tratavam-se 
108 milhoes de libras de la (das quais 7 milhoes 
importadas), em 1835, 180 milhoes de libras (das quais 
42 milhoes importadas). O principal distrito desta 
industria e o West Riding de Yorkshire onde, 
principalmente em Bradford, a la inglesa de fibras 
compridas e transformada em la, de tricotar, enquanto 
que nas outras cidades, Leeds, Halifax, Hud-dersfield, 
etc., a la, de fibras curtas e transformada em fios 
retorcidos e utilizada na tecelagem. Vem depois a parte 
vizinha do Lancashire, a regiao de Rochdale, onde para 
alem da preparagao do algodao se produz muita 

" Passagem oitada por MARX: O Capital, livro 1.°, t. Ill, pp. 
46-47  (Editions Sociales). 

" J. BISCHOFP: A Comprehensive History of the Woolen and 
Worsted Manufactories, 1842, vol. II, apendice, quadro IV, indica para 
o Yorkshire, 56 899 pegas em 1738 contra 483 720 em 1817. Engels, 
que arredondou o segundo numero, cometeu prova-velmente erro ao 
copiar o primeiro. 
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flanela, e o Oeste da Inglaterra que fabrica os mais finos 
tecidos. Tambem ai o creseimento da populagao e 
notavel: 

Em 1801 Em 1831 

Bradford 29 000 hab.      77 000 
hab. 
Halifax 63 000     » 101000     
» 
Huddersfield 15 000     »        34 
000     » 
Leeds 53 000     » 123 000     
» 
O conjunto do West Riding 564 000     » 980 000     
» 

populagao que, desde 1831, deve ter crescido pelo 
menos 20 a 25 % mais. A fiagao de la ocupava em 1835, 
no Reino Unido, 1313 fabricas com 71300 operarios, os 
quais, de resto, nao representavam senao uma pequena 
parte da massa que vivia directa ou indirectamente do 
trabalho da la, excluindo a quase totalidade dos teceloes. 
Os progressos da industria do Unho foram mais len-tos, 
porque a natureza da materia bruta tornava muito dificil a 
utilizagao da maquina de fiar; e verdade que ja no 
deeurso dos ultimos anos do seculo passado tinham sido 
efectuadas na Bscocia experiencias neste sentido, mas 
so em 1810 o frances Girard eonseguiu aperfeigoar um 
metodo pratico de fiagao do linho e so se atribuiu as suas 
maquinas a importancia que mereciam gragas aos 
aperfeigoamentos que Ihe foram feitos em Inglaterra e ao 
iseu emprego em grande escala, no solo ingles, em 
Leeds, Dundee e Belfastie. Mas entao a industria de linho 
inglesa conheceu um raipido desenvolvimento. Em 1814, 
importaram-se, em Dundee, 3 000 toneladas " de linho, 
em 1835 cerca de 19 000 toneladas de linho e 3 400 de 
canhamo. A exportagao de linho irlandes para a 
Gra-Bre-tanha passou de 32 milhoes de jardas (em 1800) 
para 53 milhoes (em 1825), das quais grande parte foi 
reex-portada; a exportagao de pano ingles e escoces 
passou de 24 milhoes de jardas (em 1820) para 51 
milhoes (em 1833). O numero de fiagoes de linho era, em 
1835, de 347, empregando 33 000 operarios, metade das 
quais se situavam na Escocia meridional, mais de 60 no 
West Riding de Yorkshire (Leeds e arredores), 25 em 
Belfast na 

18
 Os numeros acima, como os da pagina precedente, foram 

tirados de PORTER: op. cit., pp. 196-197, 200-201, 265-272. 
17

 O ton ou tonelada inglesa corresponde a 2 240 libras 
ingle-sas  (1892). Quer dizer, quase 1000 Kilos  (F. E.). 
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Irlanda, e o resto no Dorsetshire e no Lancashire. A 
tece-lagem pratica-se na Escocia meridional e em 
diversos pontos da Inglaterra, mas sobretudo na Irlanda. 

Os ingleses empreenderam com igual exito a 
pre-paragao da seda. Recebiam da Europa meridional e 
da Asia materias-primas ja totalmente fiadas, e o 
trabalho essencial consistia em dobar e tecer os linhos 
finos (tramage). Ate 1824, as taxas alfandegarias que 
atin-giam pesadamente a seda bruta (4 shillings por libra) 
prejudicaram seriamente a industria inglesa da seda, que 
so dispunha, gragas a direitos protectores, do mercado 
ingles e do das suas colonias. Foi nesse momento que 
os direitos de importagao foram reduzidos a um penny e 
imediatamente o numero de fabrieas aumentou 
notavel-mente; num ano o numero de dobadoiras passou 
de 780 000 para 1180 000 e se bem que a crise 
comercial de 1825 paralisasse por um momento este 
ramo industrial, em 1827 ja se fabricava mais do que 
nunca, por-que o talento mecanico e a experiencia dos 
ingleses asseguravam as suas maquinas de torcer a 
supremacia sobre as instalagoes desajeitadas dos seus 
concorrentes. Em 1835, o Imperio Britanico possuia 263 
fabrieas de torcer, com 30 000 operarios, a maior parte 
dos quais instalados no Cheshire (Macclesfiel, Congelton 
e arredo-res), em Manchester e no Somersetshire18. 
Alem disso, existiam ainda muitas fabrieas para o 
tratamento de residuos de seda dos casulos, que serve 
para fazer um artigo especial (spimsilk) 1S com o qual os 
ingleses for-necem as tecelagens de Paris e Lyon. A 
tecelagem da seda assim torcida e fiada efectua-se 
principalmente na Escocia (Paisley, etc.) e em Londres 
(Spitalfields), mas tambem em Manchester e noutros 
sitios. 

Contudo, o gigantesco desenvolvimentao da indus-
tria inglesa desde 1760 nao se limitou ao fabrico de 
artigos de vestuario. Uma vez dado o impulso inicial 
comunicou-se a todos os ramos da actividade industrial, 
e uma multidao de invengoes, que nao tinham nenhuma 
relagao com as que mencionamos, duplicaram de 
impor-taneia devido ao facto de surgirem no meio do 
desen-volvimento geral. Mas, ao mesmo tempo, apos ter 
sido demonstrada   a   importancia   incalculavel  da  
utilizagao 

»« PORTER: op. cit., diz que, em 1835, 238 fabrieas estavam 
em actividade e 25 tinham fechado as portas (vol. I, pp. 269-261). 
Engels fez a soma. 

"   Fios de seda. 
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da forga mecanica na industria, langou-se maos a obra 
para a utilizagao desta forga em todos os dominios e 
para a explorar20 em benef icio dos diversos inventores e 
industrials; e, por outro lado, a procura de maquinas, 
combus-tiveis e material de transformagao, redobrou a 
acti-vidade duma multidao de operarios e de oficios. So 
com o emprego da maquina a vapor se comega a dar 
import tancia aos vastos jazigos hulhiferos de Inglaterra. 
O fabrico de mdquinas data somente desta altura, bem 
como ran novo interesse pelas minas de ferro, que 
forneciam a materia bruta para esse fabrico; o 
cresci-mento do consumo de la desenvolveu a criagao de 
car-neiros em Inglaterra, e o aumento da importagao da 
la, do linbo e da seda, teve como efeito o crescimento da 
frota comercial inglesa. Foi principalmente a produgao do 
ferro que cresceu. As montanhas inglesas, ricas em ferro, 
tinham sido pouco exploradas ate entao; o mineral de 
ferro era sempre fundido com carvao de madeira que ð 
em virtude da melhoria das culturas e do desbrava-mento 
das florestasð se tornava cada vez mais caro e cada vez 
mais raro; foi so no seculo precedente que se comegou a 
utilizar a hulha sulfurosa (coke) para este efeito e, em 
1780, descobriu-se um novo metodo para transfoirmar o 
ferro fundido com o coke, ate entao utilizado somente 
sob a forma de ferro fundido, em ferro igual-mente 
utilizavel para a forja. A este metodo, que con-siste em 
extrair o carvao misturado com ferro no decurso da 
fusao, os ingleses dao o nome de fuddling e, gragas a 
ele, abriu-se um campo inteiramente novo a produgao 
sidenirgica inglesa. Construiram-se altos fornos 50 vezes 
maiores do que anteriormente, simplificou-se a fusao do 
mineral com a ajuda de foles de ar quente, e assim foi 
possivel produzir o ferro a um prego tao vantajoso que 
uma grande quantidade de objectos, outrora fabri-cados 
em pedra ou madeira, passaram, a partir de entao, a 
se-lo em ferro. 

Em 1788, Thomas Paine, o celebre democrata, 
cons-truiu no Yorkshire a primeira ponte de ferro 2\ que 
foi 

20
 Edigao de 1892: «a utilizar». 

21
 Engels comete aqui um erro material: a ponte concebida 

por Paine e cujos elementos foram alicergados em Rotherham no 
Yorkshire nao foi construida nesta regiao. A primeira ponte de 
ferro do Yorkshire foi langada em 1779 sobre o Severn em Cool- 
brookdale (Cf. CONWAY: Life of Th. Pain, 1892, vol. I, p. 239 
e segs.). Eis o genero de erros  que W.  O.  Henderson e W. H. 
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seguida por grande numero de outras, de tal modo que 
actualmente quase todas as pontes, principalmente 
sobre as vias ferreas, sao construidas em ferro fundido, e 
em Londres ate existe uma ponte sobre o Tamisa, a 
ponte Southwark, fatorieada com este material; tambem 
sao de uso corrente as colunas de ferro e os chassis 
para maquinas, igualmente de ferro; e desde a entrada 
ao servigo da iluminagao a gas e dos caminhas de ferro, 
novos caminhos sao abertos a produgao siderurgica em 
Inglaterra. Poueo a pouco, os pregos e parafusos tam-
bem foram sendo fabricados por maquinas; Huntsman, 
de Sheffield, descobriu, em 1760, um metodo de fundir 
ago que tornava superflua toda uma soma de trabalho e 
que facilitou o fabrico de novos artigos a pregos bara-tos; 
e foi so entao, gragas a maior pureza de materias 
disponiveis, gragas tambem ao aperfeigoamento da 
maqui-naria, a novas maquinas, e a uma divisao mais 
minu-ciosa do trabalho, que o fabrico de produtos 
metalurgicos se tornou importante em Inglaterra. A 
populagao de Birmingham passou de 73 000 habitantes 
(em 1801) para 200 000 (em 1844) e a de Sheffield de 
46 000 (em 1801) para 110 000 (em 1844) e o consumo 
de carvao desta ultima cidade, so por si, atingiu em 
1836, 515 000 toneladas 22. Em 1805, exportaram-se 4 
300 toneladas de produtos siderurgicos e 4 600 
toneladas de ferro bruto; em 1834, 16 200 toneladas de 
produtos metalurgicos e 107 000 toneladas de ferro 
bruto; e a extracgao de ferro que, em 1740, no total, nao 
passava de 17 000 toneladas, atingiu em 1834 cerca de 
700 000 toneladas 23. A fusao do ferro bruto consome so 
por si mais de 3 milhoes de toneladas de carvao por ano 
24, e e dificil imaginar a importancia que dum modo geral 
adquiriram as minas de carvao no decurso dos ultimos 
60 anos. Actualmente todos os jazigos carboniferos da 
Inglaterra e da Escocia sao explorados, e as minas de 
Northumberland e de Durham produzem so por si mais 
de 5 milhoes de toneladas para expor- 

Chaloner apontam na sua recente e meticulosa edigao da obra de 
Engels. ENGBLS: The condition of the working class in England, 
Oxford, 1958. Retiramos dal um certo numero de notas. 

22
    Trata-se de toneladas Inglesas. Ver atras nota 17, p.  41. 

2a
   Numeros retirados de PORTER: op. cit., vol. I, 1836, IV. 

21
 Na sua edigao de 1843, Porter precisa 4 877 000 toneladas. 

Engels consultou muito provavelmente um dos volumes anterlores 
que de facto dava 3 milhoes de toneladas. 
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tagao; ocupam 40 a 50 mil operarios. Segundo a Durham 
Chronicle25, havia nestes dois condados: 

em 1753 em 1800 em 
1836 em 1843 

em actividade. De resto, 
actualmente, todas as minas sao exploradas muito mais 
activamente do que outrora. Do mesmo modo, 
exploram-se mais activamente as minas de estanho, de 
cdhre e de chumbo, e paralelamente a extensao do 
fabrico da olarm, que, por altura de 1763, gragas a 
Josiah Wedgewood, adquiriu importancia. Este reduziu 
todo o fabrico de faianga a principios cientificos, 
melhorou o gosto do publico e fundou as olarias do 
Staffordshire do Norte, regiao de oito milhas inglesas 
quadradas, outrora deserto esteril, mas agora semeado 
de fabricas e de casas, que faz viver mais de 60 000 
pessoas. 

Tudo foi arrastado por este movimento, este 
turbi-lhao universal. A agricultura tambem foi abalada. E 
nao so a propriedade da terra passou para as maos de 
outros possuidores e cultivadores, tal como vimos acima, 
como, por outro lado, foi tratada de modo diferente. Os 
grandes rendeiros empregaram o capital para melho-rar 
o solo, abateram pequenos muros de separagoes 
inu-teis, drenaram, estrumaram a terra, utilizaram 
melhores instrumentos; introduziram uma alternancia 
sistema-tica nas culturas (croping by rotation)- Tambem 
eles beneficiaram do progresso das ciencias. Sir 
Humphrey Davy aplicou a quimica a agricultura com 
exito, e o desenvolvimento da mecanica trouxe-lhes um 
sem numero de vantagens. De resto, o crescimento da 
populagao pro-vocou uma tal alta na procura de produtos 
agricolas que, de 1760 a 1836, 6 840 540 jeiras inglesas 
de terra estereis foram desbravadas27; e apesar de tudo, 
a Ingla-terra tornou-se de pais exportador de trigo em 
pais importador. 

A mesma actividade se verificou no estabelecimento 

25
 Seman&rio publicado em Durham desde 1820. Nos anos 40, 

era de tendencia burguesa liberal. (N.° 1826, Junho de 1844, p. 2, «0 
monop61io de carvao»). 

28
    A Durham Chronicle diz: «cerca de 14». 

"'    PORTER: op. cit., vol. V, 1836, p. 170. 

45 

14 minas de carvao 2I 

40      »       »       
» 70      »       »       
» 130     »       »       
» 



de vias de comunicagdo. De 1818 a 1829, 
construiram-se em Inglaterra e no Pais de Gales mil 
milhas inglesas de estradas, oom uma largura legal de 
60 pes, e quase todas as antigas foram renovadas 
segundo o novo principle de Mac Adam. Na Escocia, os 
servigos de obras publieas construiram, mais ou menos a 
partir de 1803, novecentas milhas de estradas e mais de 
mil pontes, o que permitiu, de repente, por as populagoes 
das monta-nhas em contacto com a civilizagao. Ate 
entao os mon-tanheses tinham sido, na sua maior parte, 
cagadores fur-tivos e contrafoandistas; doravante 
tornaram-se agricul-tores e artesoes laboriosas e, 
embora se tenham criado escolas gaelicas para 
conservar a lingua, os costumes e a lingua galo-celtica 
estao em vias de rapido desapa-parecimento face a 
aproximagao da civilizaQao inglesa. O mesmo se passa 
com a Irlanda. Entre os condados de Cark, Limerick e 
Kerry, estendia-se outrora uma regiao desertica, sem 
caminhos praticaveis, que em virtude da sua 
inacessibilidade era o refugio de todos os criminosos e a 
principal cidadela da nacionalidade celto-irlandesa no sul 
da ilha. Sulcaram-na de estradas, permitindo assim que a 
civilizagao penetrasse mesmo nessa regiao sel-vagem. 

O conjunto do Imperio britanico, mas sobretudo a 
Inglaterra, que, ha 60 anos, possuia tao maus caminhos 
como a Franga e a Alemanha dessa epoea, esta hoje 
coberta por uma rede de belas estradas; e estas sao 
tambem, como quase tudo em Inglaterra, obra da 
ini-ciativa privada, visto que o Estado pouco ou nada fez 
neste dominio. 

Antes de 1755, a Inglaterra quase nao possuia 
canals. Em 1755, no Lancashire, construiu-se o canal de 
Sankey Broock a St. Helens28; e em 1759 James Brindley 
cons-truiu o primeiro canal importante, o do Duque de 
Bridge-water que vai de Manchester e das minas desta 
regiao a foz do' Mersey e que, em Barton, passa por 
meio de um aqueduto por cima do rio Irwell. A rede de 
canais ingleses, a qual Brindley foi o primeiro a dar 
importan-cia, data desta altura. Desde entao, 
construiram-se canais em todas as direcgoes e 
tornaram-se navegaveis os rios. So em Inglaterra 
contam-se 2 200 milhas de canais e 1800 milhas de rios 
navegaveis; na Escocia construiu-se o canal Caledonio, 
que atravessa o pais de lado a lado, e tambem na 
Irlanda se  construiram  diversos  canais. 

a
"   S6 foi aberto & navegagfto em 1757. 
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Estas instalagoes tambem sao, tal como os caminhos de 
ferro e as estradas, quase todas obra de particulares e 
de companhias  privadas. 

A construgao de caminhos de ferro e de data 
recente. A iprimeira via importante f oi a de Liverpool a 
Manchester (inaugurada em 1830); desde entao todas as 
grandes cidades foram ligadas por vias ferreas. Londres 
a Southampton, Brighton, Dover, Colchester, Cambridge, 
Exeter (via Bristol) e Birmingham; Birmingham a 
Gloucester, Liverpool, Lancaster (via Newton e Wigan e 
via Manchester e Bolton) e, alem disso, a Leeds (Via 
Manchester e Halifax e via Leicester, Derby e Sheffield); 
Leeds a Hull e Newcastle (via York). Acrescentem-se 
numerosas vias de menor importancia, em construgao e 
em projecto, que em breve permitirao ir de Edimburgo a 
Londres niim so dia. 

Tal como tinha revolucionado as comunicagoes em 
terra, tambem o vapor conferiu a navegagao um novo 
prestigio. O primeiro barco a vapor navegou em 1807 
sobre o Hudson, na America do Norte; no Imperio 
Bri-tanico, o primeiro foi langado em 1811, no Clyde; 
desde esta data, mais de 600 foram construidos em 
Inglaterra 29, e mais de 500 estavam, em 1836, em 
actividade nos por-tos britanicos. 

Tal e, resumidamente, a Historia da industria inglesa 
nos ultimos 60 anos, uma Historia que nao tem 
equiva-lente nos anais da humanidade. Ha 60 ou 80 anos 
a Inglaterra era um pais como todos os outros, com 
peque-nas cidades, uma industria pouco importante e 
elementar, uma populagao rural dispersa, mas 
relativamente importante; agora e um pais impar, com 
uma capital de dois milhoes e meio de habitantes30, 
colossais cidades industrials, uma industria que alimenta 
o mundo inteiro e que fabrica quase tudo com a ajuda 
das maquinas mais completas; com uma populagao 
densa, laboriosa e inte-ligente, da qual 2/3 trabaiha na 
industria 31, e composta por classes completamente 
diferentes das de outrora; que constitui, de facto, uma 
nagao completamente diferente, com outros costumes e 
necessidades diferentes das do passado. A revolugao 
industrial reveste, para a Ingla- 

29
 Porter fala (vol. II, 1838) de 600 barcos em circulagao no 

Reino-XJnido. Op. cit. pag. 4. 
50

   O   recenseamento  de  1841  indicava  1949 277  
habitantes. 
31

 Nas edigoes inglesas de 1887 e 1892... trade and commerce 
(indflstria e comercio). 
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terra, o significado que tem para a Franga a revolugao 
DoUtloa e para a Alemanha a revolugao filosofica; e a 
dlstfincia que separa a Inglaterra de 1760 da de 1855 e 
pelo menos tao grande como a que separa a Franga do 
avicim regime 32 da da revolugao de Junho. Contudo, o 
fruto mais importante desta revolugao industrial foi o 
proletariado ingles. 

Vimoe, mais acima, que o proletariado naseeu da 
introdugao da maquinaria. A rapida expansao da 
indus-tria exigia bragos; por conseguinte, os salarios 
subiram e exercitos compactos de trabaihadores vindos 
das regioes agricolas emigraram para as cidades. A 
populagao cres-ceu a um ritmo louco, e o aumento 
verificou-se quase totalmente na classe dos proletarios. 

Por outro lado, so no principio do sec. XVIII reinou 
uma certa ordem na Irlanda; tambem ai a populagao, 
mais do que dizimada pela barbarie inglesa por altura 
das perturbagoes anteriores, cresceu rapidamente, 
sobretudo desde que o desenvolvimento industrial 
comegou a atrair para Inglaterra uma multidao de 
irlandeses. Foi assim que nasceram as grandes cidades 
industrials e comerciais do Imperio Britanico, onde pelo 
menos 3/4 da populagao fazem parte da classe operaria 
e onde a pequena burguesia se compoe de 
comerciantes e de muito poucos artesaos. Porque, tal 
como a grande industria so adquiriu importancia no dia 
em que transformou os uten-silios em maquinas, as 
oficinas em fabricas e, desse modo, a classe 
trabalhadora media em proletariado operario, e os 
negociantes de outrora em industrials; tal como, em 
consequencia deste facto, a pequena classe media foi 
rechagada, e a populagao reduzida a oposigao unica 
entre capitalistas e operarios, a mesma coisa se passou 
fora do sector industrial, no sentido restrito do termo, 
com os artesaos e mesmo com o comercio; aos mestres 
e com-panheiros de outrora sucederam os grandes 
capitalistas e operarios sem perspectiva de se elevarem 
acima da sua classe; o artesanato industrializou-se, a 
divisao do trabalho operou-se com rigor, e os pequenos 
artesaos que nao podiam concorrer com os grandes 
estabelecimentos foram atirados para as fileiras da 
classe operaria. Mas, ao mesmo tempo, a supressao 
deste artesanato, o aniqui-lamento da pequena 
burguesia, retiraram ao operario qualquer possibilidade 
de se transformar a si mesmo em 

'-   Em francos no texto. 
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fourgues. Ate entao ele tivera sempre a perspectiva de 
mais tarde se poder instalar como mestre em qualquer 
parte, e talvez contratar companheiros; mas agora que 
os proprios mestres foram despojados pelos industrials, 
que o arranque de uma exploragao autonoma necessita 
de enormes capitals, so agora e que o proletariado se 
tornou realmente uma classe estavel da populagao 
enquanto outrora nao era muitas vezes senao uma 
tran-sigao para um acesso a burguesia. Doravante, 
quern quer que nasga operario nao tern outra 
perspectiva senao ficar toda a vida um proletario. 
Doravante, portanto, ð pela primeira vez ð o 
proletariado estava apto a empreender acgoes 
autonomas. 

Foi, pois, desta maneira que foi reunida a imensa 
massa de operarios que ocupa actualmente todo o 
imperio britanico, e cuja situagao social se impoe cada 
vez mais a atengao do mundo civilizado. 

A situagao da classe trabalhadora e a situagao da 
imensa maioria do povo. A pergunta: o que vai acontecer 
a estes milhoes de seres que nada possuem, que 
conso-mem hoje 0 que ganharam ontem, cujas 
descobertas e trabalho fizeram a grandeza da Inglaterra, 
que cada dia se tornam mais conscientes da sua forga e 
exigem mais imperiosamente a sua parte das vantagens 
que propor-cionam as instituigoes sociais? ð esta 
pergunta tornou-se desde o Reform Bill33 a questao 
nacional. Ela e o denomi-nador comum de todos os 
debates parlamentares com alguma importancia, e 
embora a classe media inglesa ainda nao queira 
confessa-lo, embora procure iludir este importante 
problema e fazer passar os seus interesses particulares 
pelos verdadeiros interesses da nagao, estes 
expedientes de nada lhe servem. Cada sessao 
parlamen-tar ve a classe operaria ganhar terreno e os 
interesses da classe media perderem importancia, e se 
bem que a classe media seja a principal ou mesmo a 
unica poten-cia no parlamento, a ultima sessao de 1844 
nao foi senao um longo debate sobre as condigoes de 
vida dos operarios (lei dos pobres, lei das fabricas, lei 
sobre as relagoes 

13
 Esta lei, promulgada a 7 de Junho de 1832, suprimia de facto o 

monopolio politico da aristocracia financeira e rural. Ela abria a porta 
do parlamento a burguesia industrial. Um certo numero de «burgos 
apodrecidos» deixaram de estar representados na Camara. Mas so 
obtinham o direito de voto os eleitores que pagavam mais de 10 libras 
de imposto. Pequena burguesia e proletariado, artesaos da reforma, 
eram afastados do beneficio da lei eleitoral. 
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entre senhores e servidores) 3i, e Thomaz Duncombe, 
representante da classe operaria na Camara dos 
Comuris. foi o grande homem desta sessao, enquanto 
que a classe media liberal com a sua mogao sobre a 
supressao das leis sobre os cereais, e a classe media 
radical com a sua proposta de recusar os impostos, 
tiveram um papel lamen-tavel. Ate as discuss5es sobre a 
Irlanda na© foram ao fundo senao nos debates sobre a 
situagao do proletariado irlandes e sobre os meios de a 
melhorar. Mas e mais que tempo que a classe media 
inglesa faga concessoes aos operarios que ja nao 
suplicam mas ameagam e exigem, porque em breve 
pode ser demasiado tarde. 

Mas a classe media inglesa e, sobretudo, a classe 
industrial que se enriquece directamente com a miseria 
dos trabalhadores, nao quer saber desta miseria. Ela, 
que se sente forte, representativa da nagao, tern 
vergonha de por a nu, aos olhos do mundo, este ponto 
fraco da Ingla-terra; ela nao quer confessar que se os 
operarios sao mise-raveis e ela, a classe industrial 
possuidora, que deveria arcar com a responsabilidade 
moral dessa miseria. Dai a expressao trocista que os 
ingleses cultos assumem ð e nao so eles, quer dizer, a 
classe media que nos conhe-cemos no continente 
ðquando se fala da situagao dos operarios; dai a total 
ignorancia de tudo o que diz res-peito aos trabalhadores 
em toda a classe media; dai as gafes ridiculas que esta 
classe comete no parlamento quando se comega a 
discutir as condigoes de vida do proletariado; dai a 
indiferenga sorridente a que se abandona, num terreno 
minado debaixo dos seus pes e em que se pode afundar 
a qualquer momento, e cujo proximo afun-damento tern a 
inelutabilidade duma lei matematica ou mecanica; dai 
este milagre: os ingleses ainda nao pos-suem uma dbra 
completa sobre a situagao dos seus operarios, se bem 
que fagam inqueritos e andem a volta deste problema ha 
ja nem sei quantos anos. Mas e tam-bem isso que 
explica a profunda colera de toda a classe operaria, de 
Londres a Glasgow, contra 6s ricos que os exploram 
sistematicamente e os abandonam em seguida a sua 
sorte sem piedade, colera que em breve ð quase o 
podemos calcular ð explodira numa revolugao, a vista 
da qual a primeira revolugao francesa e o ano de 1794 35 

serao uma brincadeira de criangas. 

34
 Falaremos ainda varias vezes desta sessao parlamentar de 

1844. 
38

   Engels refere-se sem auvida ao Terror  (1893). 
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O PROLETARIADO INDUSTRIAL 

A ordem pela qual examinaremos as diferentes 
cate-gorias do proletariado decorre imediatamente da 
historia da sua genese, que acabamos de esbogar. Os 
primeiros proletarios pertenciam a industria e foram 
direetamente engendrados por ela; os operarios da 
industria, os que se ocupam no trabalho com as 
materias-primas, reterao pois, em primeiro lugar, a nossa 
atengao. A produgao do material industrial, das materias 
brutas e dos combus-tiveis, so se tornou 
verdadeiramente importante depois da revolugao 
industrial e originou assim um novo proletariado 
industrial: os operarios das minas de carvao e das minas 
metaliferas. Em terceiro lugar, a industria exerceu 
influencia sobre a agricultura e em quarto lugar sobre a 
Irlanda, e e segundo esta ordem que e praciso assinalar 
o respectivo lugar das diversas facgoes do proletariado. 
Veremos igualmente que, talvez com excepgao dos 
irlandeses, o nivel cultural dos diversos trabalhado-res 
esta, em intima ligagao com as suas relagoes com a 
industria e que, por conseguinte, os operarios da indus-
tria sao os que tem mais conseiencia dos seus proprios 
interesses, os das minas ja. o tem menos e os da agri-
cultura quase que ainda nao o tem. Mesmo nos operarios 
da industria encontraremos esta ordem, e veremos como 
os operarios das fabricas, esses filhos mais velhos da 
revolugao industrial, foram desde o principio ate aos 
nossos dias o nucleo do movimento operario e como os 
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outros se ligaram ao movimento a medida em que o seu 
oficio era arrastado pelo turbilhao da industria; assim 
com o exemplo da Inglaterra, vendo como o movimento 
operario evoluiu a par e passo com o movimento indus-
trial, compreenderemos a importancia bistorica da in-
dustria. 

Mas como actualmente quase todo o proletariado 
industrial foi conquistado para este movimento, e como a 
situagao das diversas categorias de operarios apresenta 
muitos pontes comuns ð preeisamente porque todas 
rele-vam da industria ð e preciso estudar primeiro esses 
pontes, a fim de, em seguida, podermos examinar com 
muito mais rigor cada ramificagao na sua especificidade. 

Ja indicamos mais atras que a industria centraliza a 
propriedade nas maos de um pequeno numero de 
pes-soas. Exige enormes capitals por meio dos quais 
cons-troi gigantescos estabelecimentos ð arruinando 
assim a pequena-burguesia artesanal ð e com a ajuda 
dos quais poe ao seu servigo as forgas da natureza, a 
fim de expulsar do mercado o trabalhador manual 
individual. A divisao do1 trabalho, a utilizagao da forga 
hidraulica e sobretudo da forga a vapor, a maquinaria: 
eis as tres grandes alavancas com as quais a industria, 
desde meados do seculo passado, se esforga por fazer 
avangar o mundo. A pequena industria deu lugar a 
classe media, a grande industria a classe operaria, e 
colocou no trono alguns raros eleitos da classe media, 
mas unicamente para um dia os abater com mais 
seguranga. Entretanto, e um facto inegavel e facilmente 
explicavel que a numerosa pequena burguesia do «bom 
velho tempo» foi destruida e decom-posta em ricos 
capitalistas por um lado e pobres operarios por outro1. 

Mas a tendencia centralizadora da industria nao fica 
por ai. A populagao fica tao centralizada como o capital; 
nada de mais natural porque, na industria, o homem, o 
trabalhador, nao e considerado senao como uma fracgao 

1
 Ver a este respeito o meu «Esbogo de uma critica da 

eeonomia polftica» nos Anais franco-alemaes *. Neste trabalho, o 
ponto de partida e «a livre concorr6ncia»; mas a industria nao e 
senao a pratica da livre concorrSncia e esta apenas o principio da 
industria. (P. B.). 

*    Obras de K.  Marx e F. Engels, Berlim 1957, t. I, pp. 499-524. 
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do capital a qual o industrial entrega um juro ð que se 
chama salarioð para que este se lhe entregue para ser 
utilizado. Um grande empreendimento industrial exige 
numerosos operarios trabalhando juntos num mesmo 
edi-ficio; eles tern que habitar juntos: para uma fabrica 
media ja constituem uma vila. Tem necessidades para 
cuja satisfagao outras pessoas sao neeessarias; os 
arte-saos: alfaiates, sapateiros, padeiros, pedreiros e 
marce-neiros afluem. Os habitantes da vila, sobretudo a 
geragao mais jovem, habituam-se ao trabalho na fabrica, 
fami-liarizam-se com ele e, logo que a primeira fabrica, 
como se compreende, ja nao os pode ocupar a todos, o 
salario baixa e, por consequencia, vem-se instalar novos 
indus-triais. De tal modo que a vila se trartsforma numa 
pequena cidade e a pequena cidade numa grande 
cidade. Quanto maior for a cidade maiores sao as 
vantagens da aglome-ragao. Surgem as viais ferreas, os 
canals e as estradas; a escolha entre os trabalhadores 
experimentados torna-se cada vez maior; em virtude da 
concorrencia que os empreiteiros da construgao civil e 
tambem os f abricantes de maquinas2, que estao a mao, 
fazem entre si, podem-se fundar melhores 
estabelecimentos, mais baratos que numa regiao mais 
afastada, para onde se teria que transportar primeiro a 
madeira de construQao, as maquinas, os operarios de 
construgao e os operarios da industria; tem-se um 
mercado, uma bolsa onde se comprimem os 
compra-dores; mantem-se relagoes directas com os 
mercados que entregam a materia bruta ou que 
distribuem os produ-tos acabados. Dai o desenvolvimento 
espantosamente rapido das grandes cidades industrials. 
Certamente que o campo tem, em troca, a vantagem dos 
salaries serem ai habitualmente mais baixos; as regioes 
rurais e a cidade industrial mantem-se assim em 
concorrencia continua, e se noje a vantagem esta do lado 
da cidade, amanha. o salario baixara. na regiao que a 
rodeia a tal ponto que a criagao de novos 
empreendimentos no campo sera van-tajosa. Mas, 
apesar de tudo, a tendencia eentralizadora mantem-se 
extremamente forte e cada nova industria criada no 
campo traz em si o germe duma cidade industrial. Se 
fosse possivel que esta actividade louca da industria 
durasse ainda cem anos, cada distrito industrial da 
Inglaterra ver-se-ia reduzido a uma unica cidade industrial 
e Manchester e Liverpool encontrar-se-iam em 

2
   Engels  pretende  referir-se  aos  oper&rios  que  

fabricavam as maquinas. 
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Warrington ou Newton; porque esta centralizagao da 
populagao exerce igualmente o seu efeito sobre o 
comer-cio exactamente da mesma maneira e e por isso 
que alguns portos (Liverpool, Bristol, Hull e Londres) 
monopoli-zam quase todo o comercio maritimo do 
Imperio Bri-tanico. 

Dado que a industria e o comercio se desenvolvem 
mais perfeitamente nas grandes cidades e, pois, igual-
mente ai que aparecem mais manifesta e claramente as 
consequencias que exercem sobre o proletariado. Foi ai 
que a centralizagao dos bens atingiu o seu grau mais 
elevado, foi ai que os costumes e as condigoes de vida 
do bom velho tempo foram mais radicalmente 
destrui-dos; foi ai que se chegou a um ponto em que a 
expressao Old Merry England 3 ja nao tern nenhum 
sentido, porque ja nem se reconhece esta velha 
Inglaterra pela recorda-gao e pela descrigao dos avos. 
Tambem e por isso que ja nao ha, ai senao uma classe 
rica e uma classe pobre, porque a pequena burguesia 
cada dia desaparece mais. Ela que, outrora, era a classe 
mais estavel, tornou-se agora a mais instavel; ja nao se 
compoe senao de alguns vestigios de uma epoca 
revolucionada e dum certo numero de pessoas que bem 
queriam fazer fortuna, cavaleiros da industria e 
especuladores perfeitos, dos quais um em cada cem 
enriquece, enquanto os outros 99 falham e, destes 99, 
mais de metade so vive de falhangos. 

Mas a imensa maioria destas cidades e constituida 
por proletarios, e agora o objecto do nosso estudo vai 
ser saber como vivem e qual a influencia que a grande 
cidade exerce sobre eles. 

A boa velha Inglaterra. 
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AS GRANDES CIDADES1
 

Uma cidade como Londres, onde podemos andar 
horas a fio sem sequer chegar ao principio do fim, ou 
desco-brir o menor indicio que assinale a proximidade do 
campo, 6 de facto um caso singular. 

Esta enorme centralizaQao, este amontoado de 2,5 
milhoes de seres humanos num unico sitio, centuplicou o 
poder destes 2,5 milhoes de homens. Ela elevou Londres 
as alturas de capital comercial do mundo, criou docas 
gigantescas e reuniu milhares de navios, que cobrem 
con-tinuamente o Tamisa. Nao conhego nada mais 
impo-nente que o espectaculo oferecido pelo Tamisa, 
quando subimos o rio desde o mar ate a ponte de 
Londres. A massa de casas, os estaleiros navais de cada 
lado, sobretudo acima de Woolwich, os numerosos 
navios dis-postos ao longo das duas margens, 
apertando-se cada vez mais cerradamente uns contra os 
outros, a ponto de, por fim, nao deixarem senao um 
estreito canal a meio do rio, sobre o qual se cruzam a 
toda a velocidade uma centena de barcos a vapor ð tudo 
isto e tao gracioso, tao enorme, que nos sentimos 
atordoados e ficamos estupe- 

1
 Em O Capital (Editions Sociales, L. 1.°, T. Ill, pp. 97-106), Marx 

aborda resumidamente as condigoes de habitagao e alimen-tagao dos 
operarios ingleses no periodo seguinte (20 anos mais t:irde). E 
interessante comparar as suas indicagoes com as que ISngels 
t'ornece neste capitulo. 
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factos com a grandeza da Inglaterra ainda antes de por o 
pe em terra2. 

Quanto aos sacrificios que tudo isto custou, so os 
descobrimos mais tarde. Depois de pisarmos durante 
alguns dias o empedrado das ruas principais, de a custo 
termos aberto passagem atraves da multidao!, das filas 
sem fim de carros e carrogas, depois de termos visitado 
os «bairros de ma. reputacao» desta metropole, so entao 
comegamos a notar que estes londrinos tiveram que 
sacri-ficar a melhor parte da sua qualidade de homens 
para realizarem todos estes milagres da civilizagao de 
que a cidade regorgita, que cem forgas que neles 
dormiam ficaram inactivas e foram neutralizadas para 
que so algu-mas se pudessem desenvolver mais e 
fossem multipli-cadas pela uniao com as dos outros. Ate 
a propria mul-tidao das ,ruas tern, por si so, qualquer 
coisa de repugnante, que revolta a natureza humana. 
Estas centenas de milhar de pessoas, de todos os 
estados e todas as classes, que se apressam e se 
empurram, nao serao todas seres huma-nos possuindo 
as mesmas qualidades e capacidades e o mesmo 
interesse na procura da felicidade? E nao deve-rao, 
enfim, procurar a felicidade com os mesmos metodos e 
processos? E, contudo, estas pessoas cruzam-se a 
correr, como se nada tivessem de comum, nada a 
realizar juntas, e a unica convengao que existe entre elas 
e o acordo tacito pelo qual cada um ocupa a sua direita 
no passeio, a fim de que as duas correntes da multidao 
que se oru-zam nao se constituam mutuamente 
obstaculo; e, contudo, nao vem ao espirito de ninguem a 
ideia de coneeder a outrem um olhar sequer. Esta 
indiferenga brutal, este isolamento insensivel de cada 
individuo no seio dos seus interesses particulares, sao 
tanto mais repugnantes e chocantes, quanto e maior o 
numero destes individuos con-finados neste reduzido 
espaQO. E mesmo quando sabe-mos que este 
isolamento do individuo, este egoismo mes-quinho, e em 
toda a parte o principio fundamental da sociedade actual, 
em parte alguma ele se manifesta com uma impudencia, 
uma seguranga tao completa como aqui, precisamente, 
na confusao da grande cidade. A desa-gregagao da 
humanidade em celulas, das quais cada uma tern um 
principio de vida proprio e um objectivo parti- 

2
 (1892) Isto refere-se ao tempo dos pitorescos veleiros. 

Aotualmente o Tamisa nao & mais do que um lugubre amontoado de 
vapores horrendos, negros de fuligem (F. E.). 
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cular, esta atomizagao do mundo, e aqui levada ao 
extreme 

Disto resulta tambem que,a guerra social, a guerra 
de todos contra todos, e aqui abertamente declarada. Tal 
como o amigo Stirner3, as pessoas nao se consideram 
reciprocamente senao como sujeitos utilizaveis; cada um 
explora o parceiro, e o resultado e que o forte calca aos 
pes o fraco e que o pequeno numero de fortes, quer 
dizer, os capitalistas, se apropriam de twdo, enquanto 
que ao grande numero de fracos, aos pobres, nao lhes 
resta senao a propria vida, e a justa. 

E o que e verdade para Londres, e-o tambem para 
Manchester, Birmingham e Leeds, e verdadeiro para 
todas 
as grandes cidades. Em toda a parte, barbara 
indiferenga, 
dureza egoista, de um lado, e miseria indestrutivel, por 
outro, em toda a parte guerra social, de 
cada 
um em estado de sitio, em toda a parte pilhagem 
reci-proca a coberto da lei e tudo com um cinismo e uma 
franqueza tais que nos assustamos com as 
consequencias do nosso estado social, tais como aqui 
nos aparecem na sua nudez e que ja nada nos espanta, 
excepto que este mundo louco ainda se nao tenha 
desmembrado. 

Dado que o capital, a propriedade directa ou 
indi-recta das subsistencias e dos meios de produgao, e 
a arma com que se luta nesta guerra social, e claro como 
a luz que o pobre suporta todas as desvantagens de tal 
situagao; ninguem se preocupa com ele. Langado neste 
turbilhao caotico, tem que se debater como puder. Se 
tem a felicidade de eneontrar trabalho, quer dizer, se a 
bur-guesia lhe faz o favor de se enriquecer a sua custa, 
espera-o um salario que mal chega para o manter nesta 
terra; se nao eneontrar trabalho, pode roubar, se nao 
temer a policia, ou ainda morrer de fome, caso em que a 
policia velara. para que morra de forma tranquila e 
inofensiva. 

Durante a minha estadia em Inglaterra, a causa 
directa da morte de 20 a 30 pessoas foi a fome, nas mais 
revoltantes condigoes, e, na altura do inquerito mortua-rio 
*,   raramente  se  encontrou  um  juri  que  tivesse   
a 

3
 MAX STIRNER, pseudonimo de Johann Caspar SCHMIDT 

(1806-1856): Filosofo e escritor alemSo. Um dos ide61ogos do indi- 
vidualismo burgues e do anarquismo. A sua obra mais conhecida 
e Ber Einzige und sein Eigenthum (O trnico e a sua Propriedade), 
Leipzig, 1845. 

4
 Para qualquer morte violenta ou suspeita, o coroner (ofi- 

cial da policia) procedia, assistido por um juri, a um inquerito e 
estava encarregado de ver o cadaver. 
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coragem de o dar a conhecer claramente. Os 
depoimentos das testemunhas bem podiam ser claros, 
desprovidos de qualquer equivoco, que a burguesia ð 
no seio da qual tinha sido escolhido o juri ð encontrava 
sempre um pretexts que lhe permitia escapar a este 
terrivel veredicto: morto de fome5. A burguesia nao ousa, 
nestes casos, dizer a verdade, visto que ise condenaria a 
si propria. Mas indirectamente tambem morreram muitas 
pessoas de fome ð muitas mais do que directamente ð 
porque a falta continua de generos alimenticios 
suficientes provo-cou doengas mortals, e deste modo fez 
vitimas; elas viram-se tao enfraquecidas, que certos 
casos que noutras circunstancias teriam evoluido 
favoravelmente, impiica-vam necessariamente graves 
doengas e a morte. Os ope-rarios ingleses chamam a 
isto «crime social*, e acusam toda a nossa sociedade de 
os cometer continuamente. Estarao errados? 

Claro que so morrem de fome individuos isolados, 
mas em que garantias se podera basear o trabalhador 
para crer que a sua vez nao chegara amanha? Quern lhe 
assegura o trabalho? Quem e que lhe garante que se 
amanha o patrao o puser na rua, seja qual for a razao, 
ele podera aguentar-se, a si e a familia, ate encontrar um 
outro «que lhe de o pao»? Quem garante pois ao 
trabalhador que a vontade de trabalhar basta para 
arran-jar emprego, que a probidade, o zelo, a economia 
e nume-rosas outras virtudes que a ajuizada burguesia 
lhe reco-menda, sao realmente para ele o caminho da 
felicidade? Ninguem. Ele sabe que hoje possui alguma 
coisa mas que nao depende de si conserva-la ainda 
amanha; sabe que o menor suspiro, o menor capricho do 
patrao, a menor conjuntura comercial desfavoravel, o 
langarao no tur-bilhao desencadeado do qual escapou 
temporariamente e onde e dificil, muitas vezes 
impossivel, manter-se a super-ficie. Sabe que se tern 
hoje meios de subsistencia pode nao os ter amanha. 

Entretanto, passemos agora a um exame mais 
deta-lhado do estado em que a guerra social mergulha a 
classe que nada possui. Vejamos que salario a 
sociedade paga ao trabalhador em troca do seu trabalho, 
sob a forma de habitagao, vestuario e alimentagao, que 
exis-tencia e que ela assegura aos que mais contribuem 
para 

5
    Sobre este problema, cf. R. P. WEARMOUTH: Methodism 

and tne Struggle of the working classes, 1850-1890, 1954, pp. 
25-30. 
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a sua existencia; consideraremos em primeiro lugar as 
habitagoes. 

Todas as grandes cidades, possuem um ou varios 
«bairros de ma reputagao» ð onde se concentra a 
classe operaria. E certo que e frequente a pobreza morar 
em vielas escondidas, muito perto dos palacios dos ricos, 
mas, em geral, designaram-lhe um lugar a parte, onde, 
ao abrigo dos olhares das classes mais felizes, tem de se 
safar sozinha, melhor ou pior. Estes «bairros de ma 
reputagao» sao organizados em toda a Ingluaterra mais 
ou menos da mesma maneira, as piores casas na parte 
mais feia da cidade; a maior parte das vezes sao 
cons-trugoes de dois andares ou de um so, de tijolos, 
alinha-das em longas filas, se possivel com caves 
habitadas e quase sempre irregularmente construidas. 
Estas peque-nas casas de tres ou quatro divisoes e uma 
cozinha cha-mam-se cottages e constituem vulgarmente 
em toda a Inglaterra, excepto nalguns bairros de 
Londres, as habi-tagoes da classe operaria. 
Habitualmente, as proprias ruas nao sao planas nem 
pavimentadas; sao sujas, cheias de detritos vegetais e 
animais, sem esgotos nem canais de escoamento, mas 
em contrapartida semeadas de charcos estagnados e 
mal cheirosos. Para alem disso, o areja-mento torna-se 
dificil, pela ma e confusa construgao de todo o bairro, e 
como aqui vivem muitas pessoas num pequeno espago, 
e facil imaginar o ar que se respira nestes bairros 
operarios. De resto, as ruas servem de secadouro, 
quando ha, bom tempo; estendercnse cordas duma casa 
a casa fronteira, onde se pendura a roupa branca e 
humida. 

Examinemos alguns destes bairros miseraveis. 
Temos primeiro LondresG e em Londres o celebre «Ninho 
dos Corvos» (Rookery), St. Giles, onde se vao, 
finalmente, rasgar algumas ruas largas e que assim 
devera, ficar destruido. St. Giles fica no meio da parte 
mais populosa da cidade, rodeado de ruas largas e 
luminosas, onde se afadiga a gente bem londrina ð 
muito perto de Oxford 

6
 Desde que redigi esta nota, tenho debaixo dos olhos um artigo 

sobre os bairros operarios de Londres, no Illuminated Magazine * 
(Out. 1844), que concorda em muitas passagens quase pala-vra por 
palavra com o meu. Intitula-se «The Dwellings of the Poor, from the 
notebook of a M. D.» [«As habitagoes dos pobres, aegundo o caderno 
de apontamentos de um M. D.»] (Doutor em Medicina)   (P. E.). 

* Pp. 336-340. S6 as initials do autor, J. H., figuram nesta revista de qua cxiste um 
exemplar no British Museum. 
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Street, de Regent Street, de Trafalgar Square e do 
Strand. E uma massa de casas de tres ou quatro 
andares, cons-truidas sem piano, com ruas tortuosas, 
estreitas e sujas onde reina uma animagao tao intensa 
como nas ruas que atravessam a cidade, com a 
diferenga de em St. Giles so se verem pessoas da classe 
©peraria. O mercado esta instalado nas ruas: cestos de 
legumes e de frutos, todos naturalmente de ma 
qualidade e dificilmente comestiveis, ainda reduzem a 
passagem, e deles emana, bem como dos talhos, um 
cheiro repugnante. As casas sao habi-tadas das caves 
aos telhados, sao taoi sujas no interior como no exterior 
e tern um tal aspecto que ninguem ai desejaria habitar. 
Mas isto ainda nao e nada ao pe dos alojamentos nos 
patios e vielas transversals onde se chega atraves de 
passagens cobertas, e onde a sujidade e a ruina 
uitrapassam a imaginagao; nao se ve, por assim dizer, 
um unico vidro inteiro, as paredes estao leprosas, os 
batentes das portas e os caixilhos das janelas estao 
que-brados ou descolados, as portas ð quando as ha ð 
sao f ei-tas de pranchas velhas pregadas juntas; aqui, 
mesmo neste bairro de ladroes, as portas sao inuteis 
porque nao ha nada para rou'bar. Em toda a parte 
montes de detritos e de cinzas e as aguas usadas 
vertidas em frente as portas acabam por formar charcos 
nauseabundos. E ai que habitam os mais pobres dos 
pobres, os trabalhadores mais mal pagos, com os 
ladroes, os escroques e as viti-mas da prostituigao, todos 
misturados. A maior parte sao irlandeses ou 
descendentes de irlandeses, e os que ainda nao se 
submergiram no turbilhao desta degrada-gao moral que 
os rodeia, mergulham nela cada vez mais, perdem todos 
os dias um pouco mais da forga de resis-tir aos efeitos 
desmoralizantes da miseria, da sujidade e do meio. 

Mas St. Giles nao e o unico bairro miseravel de 
Londres. Neste gigantesco labirinto de ruas, existem 
cen-tenas de milhares de ruas e ruelas estreitas, cujas 
casas sao demasiado miseraveis para quern quer que 
possa ainda consagrar uma certa quantia a uma 
habitagao humana e, muitas vezes, e mesmo ao pe das 
luxuosas casas dos ricos que se encontram estes 
refugios da mais atroz miseria. Foi assim que, 
recentemente, no decurso de um inquerito mortuario, se 
qualif icou um bairro muito perto de Portman Square, 
praga publica muito conve-niente, de morada de uma 
«multidao de irlandeses des-moralizados pela sujidade e 
pobreza». Foi assim que se descobriu em ruas como 
Long-Acre, etc., que sem serem 
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:<chiques» sao apesar de tudo convenientes, um grande 
mimero de alojamentos em caves de onde surgem as 
silhuetas de criangas doentes e, mulheres esfarrapadas, 
neio mortas de f ome. Nas cercanias do Teatro 
Drury-Lane ð o segundo de Londresð encontram-se 
algumas das nores ruas da eidade (ruas Charles, Eing e 
Parker) jujas casas, das caves ao telhado, tambem so 
sao habi-;adas por familias pobres. Nas paroquias de St. 
John e le St. Margaret, em Westminster, habitavam em 
1840, segundo o jornal da Sociedade de Estatisticas7, 5 
366 "amilias de operarios em 5 294 «habitagoes» ð se 
se pode lar-lhes este nomeð homens, mulheres e 
criangas, mis-;urados sem preocupagoes de idade ou 
sexo, num total le 26 830 individuos8; e, deste numero 
dessas familias, J/4 nao possuiam senao uma divisao. 
Na aristocratica paroquia de St. George, Hanover 
Square, habitavam, segundo a mesma autoridade 9, 
1465 familias operarias iom um total de cerca de 6 000 
pessoas nas mesmas con-ligoes; e tambem ai mais de 
2/3 das familias amontoa-las numa so divisao. E de que 
maneira as classes pro-Drietarias exploram legalmente a 
miseria destes infe-izes, em que os proprios ladroes ja 
nada esperam encon-;rar! Pelos hediondos alojamentos 
de Drury-Lane, que -eferimos, pagam-se os seguintes 
alugueres: 2 quartos la cave, 3 shillings; um quarto no 
res-do-chao, 4 shillings; lo 1.° andar, 4,5 shillings; no 2.° 
andar, 4 shillings; nansardas, 3 shillings por semana. A 
ponto de os fame-icos habitantes de Charles Street 
pagarem aos proprie-;arios de imoveis um tributo anual 
de 2 000 libras ester-inas e as ja citadas 5 336 familias 
de Westminster um iluguer total de 40 000 libras 
esterlinas por ano. 

Contudo, o maior bairro operario encontra-se a Este 
la Torre de Londres, em Whitechapel e Bethnal Green, 
Hide se concentra a grande massa de operarios da 
eidade. Sscutemos o que diz M. G. Alston, pregador de 
St. Philip, m Bethnal Green, do estado da sua paroquia: 

Bla eonta 1400 casas habitadas por 2 795 familias, ou 
seja, cerca de 12 000 pessoas. O espago em que habita 
esta importante populagao nao chega a 400 jardas (1 200 
pes) quadradas, e num tal amontoado nao e raro 

'   Journal of the Statistical Society, vol. Ill, 1840, pp. 14/24. 
8
 O relatorio oficial nao da senao 16 176. Engels retomou o 

tumero de Northern Star, n.° 338, 4 de Maio de 1844, p. 6. 
0
 Cf. WELD: On the Conditions of the Working Classes in he 

inner yard of St. George's Parish, Hanover Square, vol. VI. 
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encontrar um homem, a sua mulher, quatro ou cinco filhos 
e tambem por vezes o avo e a avo, num s6 quarto de 10 
ou 12 pes quadrados, onde trabalham, comem e dormem. 
Creio que antes do bispo de Londres ter chamado a 
atengao do publico para esta paroquia tao miseravel ela 
era tao pouco conhecida na extremi-dade oeste da cidade 
como os selvagens da Australia ou das ilhas dos mares 
australs. E, se quisermos conhecer pessoalmente os 
sofrimentos destes infelizes, se os observarmos a comer a 
sua magra refeigao e os virmos curvados pela doenga e 
pelo desemprego, descobrimos uma tal soma de angustia 
e de miseria que uma nagao como a nossa deverla ter 
vergonha que tal seja possivel. Fui pastor perto de 
Huddersfield durante os tres anos de crise, no pior 
momento de marasmo das fabricas, mas nunca vi os 
pobres numa miseria tao profunda como depois, em 
Bethnal Green. Nao ha um unico pai de familia em cada 
10, em toda a vizinhanga, que tenha outras roupas para 
alem do seu fato de ganga, e este tao mau e tao 
esfarrapado quanto possivel; muitos so tern para a noite 
como aga-salhos estes farrapos e para a cama so tern um 
saco cheio de palha e de aparas 

M
. 

Esta descrigao ja nos mostra a que se assemelham 
habitualmente estes alojamentos. Por outro lado, vamos 
seguir as autoridades inglesas nalguns alojamentos de 
proletarios, onde por vezes lhes aeontece penetrar. 

Por ocasiao de uma inspecgao mortuaria levada a 
eabo pelo Sr. Carter, coroner do Surrey, no corpo de Ann 
Galway11, de 45 anos de idade, em 14 de Novembro de 
1843, os jornais descreveram a casa da defunta nestes 
termos: habitava no n.° 3, White Lion Court, Bermondsey 
Street, Londres, com o marido e o filho de 19 anos,' num 
quarto onde nao havia nem cama, nem lengois, nem o 
mais pequeno movel. Jazia morta ao lado do filho sobre 
um monte de penas, espalhadas sobre o seu corpo 
quase nu, porque nao havia nem cobertores nem lengois. 
As penas estavam de tal maneira coladas ao seu corpo, 
que o medico nem pode observar o cadaver antes deste 
ter sido limpo; encontrou-o entao totalmente descarnado 
e roido pelos vermes. Parte do soalho da sala estava 
eseavado e esse buraco servia de retrete a familia. 

Na quinta-feira 15 de Janeiro de 1844, dois rapazes 
compareceram perante o tribunal de policia de Worship 

10
 Este relatorio tinha sido publicado em primeiro lugar no 

orgao dos radicals The Weekly Dispatch. Poi publicado em seguida 
no jornal dos cartistas Northern Star, n.° 338, de 4 de Maio de 1844. 

11
 The Times, 17 de Novembro de 1843. Northern Star, n.° 

315, 
25 de Novembro de 1843. 
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Street em Londres, porque pressionados pela fome 
tinham roubado numa loja um pe de vaca meio cozido, 
que tinham devorado instantaneamente 12. O juiz foi 
obrigado a forgar o inquerito e em breve obteve dos 
policias os seguintes esclarecimentos: a mae dos 
rapazes era viuva de um antigo soldado, que se tornara 
agente da policia, e tinha passado muita miseria depois 
da morte do marido, para sustentar os nove filhos. 

Habitava em Pool's Place, no n.° 2 de Quaker Street, 
em Spitalfields, na maior miseria. Quando o agente da 
policia chegou a sua casa encontrou-a com seis dos 
filhos, literalmente empilhados num pequeno quarto das 
tra-seiras da casa, so tendo per moveis duas velhas 
cadeiras de vime sem fundo, uma pequena mesa com 
dois pes par-tidos, uma ehavena partida e um pequeno 
prato. Å ƴ No atrio, uma pequena fogueira, e num canto 
tantos trapos quantos uma mulher pode tracer no 
avental, que serviam de cama a toda a familia. So tinham 
oomo cobertor as proprias roupas. A pobre mulher 
contou que tinha sido obrigada a vender a cama no ano 
anterior, para arranjar comida; os lengois tinha-os 
deixado como penhor no merceeiro a troco de alguns 
alimentos, e tinha tido que vender tudo so para comprar 
pao, O juiz do tribunal de policia con-cedeu a esta mulher 
um importante adiantamento da Caixa dos Pobres. 

Em Fevereiro de 1844, uma viuva de 60 anos, 
Theresa Bishop, foi recomendada, com a filha doente de 
26 anos, aos cuidados do juiz do tribunal de policia de 
Marlborough Street13. Habitava o n.° 5 de Brown Street, 
Gros-venor Square, num pequeno quarto do patio, que 
nao era maior que um armario, e onde nao havia um 
unico movel. Num canto estavam alguns trapos onde 
ambas dormiam; um caixote servia ao mesmo tempo de 
mesa e de cadeira. A mae ganhava uns tostoes 
trabalhando a dias; o proprietario disse que viviam 
naquela situagao desde Maio de 1943, tinham vendido ou 
empenhado aos poucos tudo o que ainda possuiam, e 
apesar disso nunca tinham pago o aluguer. O juiz fez 
com que lhe dessem uma pensao de uma libra na Caixa 
dos Pobres. 

De modo algum pretendo que todos os 
trabalhado-res londrinos vivam na mesma miseria que as 
tres fami-lias citadas;  sei muito bem que por cada 
homem que 

12
    The Times, 16 de Janeiro de 1844, p. 7, col. 2. is    

fhe Times, 12 de Fevereiro de 1844, p. 7, col. 6. 
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vive esmagado sem piedade pela sociedade, 10 vivem 
melhor, mas afirmo que milhares de corajosas e 
labo-riosas fami'lias ð muito mais corajosas e honradas 
que todos os ricos de Londres ð se encontram nesta 
situagao indigna de um homem e que todo o1 proletario, 
sem qual-quer excepgao, sem que a culpa seja sua e 
apesar de todos os esforgos, pode vir a ter a mesma 
sorte. 

Mas no fim de contas, os que possuem um tecto, 
seja ele qual for, ainda sao felizes ao pe daqueles que 
nem isso tem. Em Londres levantam-se todas as mannas 
50 000 pessoas sem saberem onde repousarao a 
cabega na noite seguinte. Os mais felizes dentre eles 
sao os que conse-guem conservar 1 ou 2 pence ate a 
noite e ir para os «dor-mitorios publicos» 
(Lodging-house) que existem em gran-de numero em 
todas as grandes cidades e onde lhes e dado asilo em 
troca do seu dinheiro. Mas que asilo! A casa esta cheia 
de camas de alto a baixo, 4, 5, 6 camas numa sala, 
tantas quantas la possam caber. Em cada cama 
empilham-se 4, 5, 6 pessoas, tambem tantas quantas la 
caibam, doentes e de boa saude, velhos e jovens, 
homens e mulheres, bebados e pessoas sobrias, tal e o 
qua-dro, com todos a mistura. Discutem, agridem-se, 
ferem-se, preparam roubos e entregam-se a praticas 
cuja bestia-lidade a nossa lingua humanizada se recusa 
a descre-ver14. E os que nao podem pagar esse 
alojamento ? Pois bem, esses dormem em qualquer 
lugar, nas esquinas, sob as arcadas, num recanto 
qualquer, onde a policia e os propreitarios os deixem 
dormir tranquilos; alguns vivem em asilos construidos 
aqui e ali por obras de bene-ficencia privadas, outros 
dormem nos bancos dos par-ques, mesmo debaixo das 
janelas da Rainha Vitoria. Escutemos o que diz o Times15 
de 12 de Outubro de 1843. 

Ressalta da nossa secgao de policia de ontem, que em 
m6dia dormem 50 pessoas todas as noites nos parques, 
tendo como unica protecgao contra as intemperies, as 
arvores e alguns buracos no cais. A maior parte sao 
raparigas, que, seduzidas por soldados, foram trazidas 
para a capital e abandonadas neste vasto mundo, 
lan-gadas na miseria duma cidade estranha, vitimas 
incons-cientes e precoces do vicio. 

" Cf. HUMPHREY HOUSE: The Dickens World, 1941, pp. 217 e 
seguintes. 

15
 O grande jornal conservador tinha sido fundado em 1785 sob o 

nome de «Daily Universal Register*. S6 em 1788 tomou o seu nome 
actual. 
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£ na realidade assustador. Pobres, e- preciso que os 
haja. A necessidade ha-de abrir caminho por toda a parte 
e instalar-se com todos os seus horrores no coragao duma 
grande e florescente cidade. Nos milhares de becos e 
vielas de uma metropole populosa havera sempre 
necessariamente ð assim o tememos ð muita miseria 
que fere a vista, e muita que nunca aparecera a luz do dia. 

Mas que no circulo tragado pela riqueza, a alegria e o 
luxo, que mesmo ao pe da grandeza real de St. James, 
nas proximidades do faustoso palacio de Bayswater, onde 
se encontram o antigo bairro aristocratico e o novo, numa 
parte da cidade onde o requinte da arqui-tectura moderna 
se absteve prudentemente de construir a mais pequena 
cabana para a pobreza, num. bairro que parece estar 
exclusivamente consagrado aos praze-res da riqueza, que, 
precisamente ai, se venham insta-lar a fome e a miseria, a 
doenga e o vicio com todo o seu cortejo de horrores, 
consumindo corpo atras de corpo, alma atras de alma! 

32 realmente um estado de coisas monstruoso. As 
melhores sensagoes que podem proporcionar a saude 
fisica, a euforia intelectual, e os mais inocentes prazeres 
dos sentidos, lado a lado com a mais cruel miseria! A 
riqueza rindo-se do alto dos seus brilhantes saloes, 
rindo-se com uma brutal indiferenga, mesmo ao lado das 
feridas ignoradas da indiggncia! A alegria, zom-bando 
inconsciente mas cruelmente do sofrimento que geme ali 
em baixo! Presentes todos os contrastes, todas as 
oposigoes, excepto uma: o vicio que conduz a ten-tagao, 
alia-se ao que se deixa tentar! 

Mas que todos os homens reflictam: no bairro mais 
brilhante da cidade mais rica do mundo, noite ap6s noite, 
inverno apos inverno, ha mulheres, jovens na idade, 
envelhecidas pelos pecados e sofrimentos, banidas da 
sociedade, atoladas na fome, na sujidade e na doenga. 
Que pensem e aprendam, nao a construir teorias, mas a 
agirem. Deus sabe que ha ali hoje muito trabalho para ser 
feito

15a 

Mais acima f alei dos asilos para desabrigados ð 
dois exemplos mostrar-nos-ao como estao atravancados. 
Um Refuge of the Houselessw, construido recentemente 
na Uper Ogle Street, com capacidade para albergar todas 
as noites 300 pessoas, acolheu desde a sua abertura, a 
27 de Janeiro, ate 17 de Margo de 184417, 2 740 pessoas 

15
» The Times, 12 de Outubro de 1843, p. 4, col. 3. 

*
6
   Asilo para desabrigados. 

17
 The Times mencionou este asilo varias vezes nos seus n.

os
 5, 

9 e 12 de Fevereiro de 1844. Sobre estes asilos e o seu papel na 
hist6ria da filantropia inglesa, cf. A. F. YOUNG e E. T. ASHTON: 
British Social Work in the 19th Century, 1956, pp. 51 e 84-85. 
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por uma ou varias noites, e embora o tempo se tornasse 
menos rigoroso, o numero de pedidos aumentou 
conside-ravelmente tanto neste como nos asilos de 
Whitecross Street e de Wapping, e todas as noites uma 
multidao de desabrigados teve de ser rejeitada por falta 
de lugar. Num outro, o asilo central de Playhouse Yard, 
equipado com cerca de 460 camas, nos tres primeiros 
meses do ano de 1844 albergou um total de 6 681 
pessoas e distri-buiram-se 96 141 racoes de pao. 
Contudo, o comite diri-gente declarou que este 
estabelecimento so em certa medida se tinha tornado 
suficiente face a afluencia de indigentes depois do asilo 
de leste ter sido afoerto para acolher os desabrigados18. 

Deixemos Londres e percorramos cada uma das 
outras grandes cidades do Reino Unido. Vejamos 
primeiro Dublin, cidade cujo acesso ao mar e tao 
encantador como o de Londres e imponente: a baia de 
Dublin e a mais bela das ilhas britanicas e os irlandeses 
gostam de a comparar a de Napoles. A propria cidade 
tem muitas belezas 19 e os sens bairros aristocraticos 
foram mais bem oonstruidos e com mais gosto do que os 
de qualquer outra cidade britanica. Mas, em 
contrapartida, os bairros mais pobres de Dublin 
contam-se entre os mais repugnantes e mais sujos que 
se possam imaginar. E que o caracter nacional dos 
irlandeses, que em certas circunstancias so estao a 
vontade na sujidade, tem aqui importancia, mas como 
tamfoem encontramos em todas as grandes cidades da 
Inglaterra e da Escocia milhares de irlandeses e como 
toda a populagao pobre acaba necessariamente por 
sucum-bir na mesma sordidez, a miseria em Dublin nada 
tem de especifieo, caracteristico de cidade irlandesa, e 
pelo contrario um trago oomum a todas as grandes 
cidades do mundo. Os bairros pobres de Dublin sao 
extremamente grandes e a sujidade, a inabitabilidade 
das casas, o aban-dono a que estao votadas as ruas, 
ultrapassam o que se possa imaginar. Podemos fazer 
uma ideia de como os pobres estao amontoados ao 
tomarmos conhecimento de que, em 1817, segundo o 
relatorio dos inspectores da Casa de   Trabalho20,   
1318   pessoas   habitavam   na   Barrack 

18
 The Times, 22 de Dezembro de 1843, p. 3, col. 6. Northern 

Star, n.° 320, 30 de Dezembro de 1843, p. 6, col. 2. 
19

 Na ed. de 1892, esta palavra esta no singular: A cidade 
6 muito bela... 

20
 Citado no Dr. W. P. ALISON, P.R.S.E., Fellow and late 

President of the Royal College of Phisicians, etc.: Observations on 
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.Street em 52 casas com 390 quartos e 1 997 pessoas 
na Church Street e arredores, repartidas por 71 casas 
com 393 quartos; que: 

neste bairro e no bairro vizinho ha uma multidao de ruelas 
e de patios com odor nauseabundo («foul»), que muitas 
caves so recebem a luz do dia pela porta e que, em varias 
delas, os habitantes se deitam no chao nu, embora a maior 
parte deles tenha pelo menos as arma-goes da cama. 
Michelson's Court, por exemplo, tem 151 pessoas vivendo 
em 23 miseraveis quartos, na maior miseria, a ponto de so 
se terem encontrado em todo o edificio 2 armagoes de 
cama e dois cobertores. 

A pobreza e tao grande em Dublin que a unica 
orga-uizagao de beneficencia, a Mendicity Association21, 
aco-llhe 2 500 pessoas por dia, portanto um por cento da 
populagao total, alimentando-as de dia e despedindo-as 
a noite. 

E em termos analogos que o doutor Alison se refere 
a Edimburgo, uma cidade cuja esplendida situagao lhe 
valeu o nome de Atenas moderna, e em que o luxuoso 
bairro aristocratico da cidade nova contrasta brutal-mente 
com a miseria crassa dos pobres da cidade velha. Alison 
afirma que este vasto bairro e tao sujo e hodiondo como 
os piores de Dublin e que a Mendicity Association teria 
uma proporgao de pobres a socorrer tao grande como na 
capital irlandesa; ele diz ate que os pobres na Escocia, 
sobretudo em Edimburgo e Glasgow, tem uma vida mais 
dura do que em qualquer outra regiao do imperio 
britanico e que os mais miseraveis nao sao os irlandeses 
mas os escoceses 22. O pregador da Old Church de 
Edimburgo, o Dr. Lee, declarou em 1836 perante a 
Commission of Religious Instruction2S que: 

nunca tinha visto tanta miseria como na sua paroquia. As 
pessoas nao tinham moveis, viviam sem nada; 
fre-quentemente viviam dois casais no mesmo quarto. 
Num 

the Management of the Poor in Scotland and its Effects on the Oealtii 
of Great Towns (Observagoes sobre a administragao dos Pobres na 
Escocia e os seus efeitos sobre a higiene das grandes eidades) *, 
Edimburgo, 1840. O autor e um piedoso tory, irmao do historiador 
Arch. Alison  (F.E.). 

21
   Associagfio de ajuda aos mendigos. 

-
2
 Alison retoma, na verdade, uma afirmagao do Reve-rendo Dr. 

Lee. 
23

    Comissao para o ensino religiose 
* O proprio Alison cita segundo F. BARKER e J. CHEYNE: An account of the Rise, 

Progress and decline of the Fever lately epidemical in Ireland, 1821, vol. II, pp.  160-161. 
As descrisoes de Engels destoam portanto um pouco. 
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dia tinha visitado sete casas diferentes onde nao havia 
camasðnalgumas nem palha haviað; octogenarios 
dor-miam no soalho, quase todos conservavam de noite as 
roupas que traziam de dia; numa cave, encontrara duas 
familias vindas do campo; pouco tempo depois de 
che-garem a cidade, tinham morrido duas criangas; e a 
ter-ceira agonizava na altura da sua visita; para cada 
familia havia um monte de palha suja num canto, e ainda 
por cima, a cave, que era tao escura que nao podia 
distinguir-se um ser humano em pleno dia, servia de 
cavalariga a um burro. At6 um coragao duro como o 
diamante devia sangrar a vista de tal miseria, num pais 
como a Escocia. 

O Dr. Honnen refere factos analogos no Edinburgh 
Medical and Surgical Journal2i. Um relatorio 
parlamen-tar25 mostra a sordidez ð que, como seria de 
esperar em tais condigoes, reina nas casas dos pobres 
de Edimburgo. Galinhas transf ormaram as armagoes 
das camas em polei-ros nocturnos, caes e ate cavalos 
dormem com os homens nos mesmos quartos, e a 
consequencia natural e que uma sujidade e um cheiro 
horriveis enchem as habitagoes, bem como um exercito 
de vermes de toda a especie 26. A ma-neira como 
Edimburgo esta construida favorece ao mais alto grau 
este estado de coisas. A velha cidade foi construida 
sobre as duas vertentes de uma colina, no cimo da qual 
passa a Rua Alta (High Street). Dela partem de ambos 
os lados uma multidao de vielas estreitas e tortuosas, 
chamadas wynds, por causa das suas numero-sas 
sinuosidades, que descem a colina e constituem o bairro 
operario. As casas das cidades escocesas tern cinco ou 
seis andares tal como em Paris e ð contraria-mente as 
da Inglaterra, onde tanto quanto possivel cada um tern a 
sua casa ð sao habitadas por numerosas fami- 

24
 Vol. 14, 1818, pp. 408-465. 

25
 Report to the Home Secretary from the Poor Law Com 

missioners on an Inquiry into the Sanitary Condition of the 
Labouring Classes of Great Britain. With Appendices. Presented 
to both Houses of Parliament in July 1842 (Relatdrio dos Comis- 
sarios para a Lei dos Pobres, apresentado ao Ministro do Interior, 
de um inquerito sobre a situagao sanitaria da classe operaria da 
Gra-Bretanha. Com apSndices. Apresentado as duas Camaras do 
Parlamento em Julho de 1842). 3 vol. in folio; reunido e classifi- 
cado segundo os relat6rios medicos por Edwin Chadwick, secreta- 
rio da comissao da Lei sobre os Pobres* (F. E.). 

20
 Engels resume uma passagem que na realidade diz res-peito 

a Tranent, localidade situada a oito milhas de Edimburgo. A citagao 
exacta figura na edigao Henderson ð Chaloner; op. cit., p. 42, nota 
3. 

*   Cf.   1843, XII,  p.  395. 
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lias  diferentes;   a  concentragao  de  numerosas   
pessoas numa superficie restrita aumenta assim por 
causa disto. 

Urn 3"ornal ingles**, num artigo sobre as condigoes 
sani-tarias  dos  operarios  das  cidades,   afirma: 

Estas ruas sao em geral tao estreitas que se pode 
saltar de uma janela para a da casa em frente, e os 
edificios apresentam por outro lado uma tal acumulag&o de 
andares que a luz mal pode penetrar no patio ou na ruela 
que os separa. Nesta parte da cidade n§,o ha nem esgotos 
nem lavabos publicos ou retretes nas casas, e S por isso 
que as imundicies, detri-tos ou excrementos de, pelo 
menos, 50 000 pessoas sao langados todas as noites nas 
valetas, de tal modo que, apesar da limpeza das ruas, ha 
uma massa de excrementos secos com emanagoes 
nauseabundas, que nao so ferem a vista e o olfacto, como, 
por outro lado, repre-sentam um perigo extremo para a 
saude dos habitan-tes. Sera para admirar que em tais 
sitios se negligenciem os minimos cuidados com a saude, 
os bons costumes e ate as regras mais elementares da 
decencia? Pelo contrario, todos os que conheeem bem a 
situagao dos habitantes testemunharao o alto grau que a 
doenga, a miseria e a aus6ncia de moral ali atingiram. 
Nestas regioes a sociedade desceu a um nivel 
indiscritivel-mente baixo e miseravel. Os alojamentos da 
classe pobre sao em geral muito sujos e aparentemente 
nunca sao limpos, seja de que maneira for; compoem-se, 
na maior parte das casas, de uma unica sala ð onde, 
apesar do arejamento ser dos piores, faz sempre frio por 
causa das janelas partidas ou mal adaptadas ð que 
muitas vezes e humida e fica no subsolo, sempre mal 
mobilada e perfeitamente inabitavel, a ponto de um monte 
de palha servir frequentemente de cama para uma familia 
inteira, cama onde se deitam, numa confusao revoltante, 
homens, mulheres, velhos e criangas. S6 se encontra agua 
nas bombas piiblicas e a dificuldade para a ir buscar 
favorece naturalmente todas as sujidades pos-siveis. 

As outras grandes cidades portuarias nao sao nada 
melhores. Liverpool, apesar do seu trafego, do seu luxo e 
da sua riqueza, trata ainda os seus trabalhadores com a 
mesma barbaridade. Um bom quinto da populagao, ou 
seja, mais de 45 000 pessoas, habitam na cidade em 
casas 

21
 The Artisan, 1843, Caderno de Outubro. Revista men-sal *   

(F. E.). 

* P. 230, reproduzido no Northern Star, n.° 313, 11 de Nov. de 1843. Este artigo e 
o 3.° duma serie sobre «0 estado sanitario das classes trabalhadoras nas grandes 
cidades». 
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exiguas, escuras e mal arejadas, em numero de 7 862 2S. 
A isto ainda se juntam 2 270 patios («courts»), quer 
dizer, pequenos locais feehados pelos quatro lados, 
tendo como acesso e saida uma estreita passagem, 
frequente-mente abobadada (que por eonseguinte nao 
permite o mais pequeno arejamento), a maior parte das 
vezes muito sujos e habitados quase exclusivamente por 
proletaries. Voltaremos a falar destes patios quando 
che-garmos a Manchester. Em Bristol foram visitadas 2 
800 f amilias de operarios das quais 46 % nao possuem 
senao um unico quarto29. 

Encontramos exactamente a mesma coisa nas 
cida-des industrials. Em Nottingham ha ao todo 11000 
casas das quais 7 000 ou 8 000 estao de tal maneira 
encostadas umas as outras que nenhum arejamento 
complete e pos-sivel, para alem de, na maior parte dos 
casos, nao existir senao um lavabo comum para varias 
casas. Uma ins-pecgao recente revelou que varias filas 
de casas estavam construidas sobre canais de 
descargas pouco profundos, apenas cobertos pelas ripas 
do soalho30. 

Em Leicester, Derby e Sheffield, passa-se o mesmo. 
Quanto a Birmingham, o artigo do Artizan acima citado, 
refere o que segue: 

Nos velhos bairros da cidade ha lugares sujos e mal 
conservados, cheios de charcos estagnados e de montes 
de imundicies. Em Birmingham, os patios sao muito 
numerosos, mais de 2 000, onde vive a maior parte da 
classe operaria. Sao frequentemente exiguos, 
lamacen-tos, mal arejados, com condutas de evacuagao 
defeituo-sas, agrupando entre 8 a 20 predios que na sua 
maior parte s6 recebem ar por um lado, visto que a parede 
do fundo e meeira; no fundo do patio ha quase sempre um 
buraco para as cinzas ou qualquer coisa deste genero, 
cuja sujidade e indiscritivel. Contudo e neces-sario notar 
que os patios modernos foram construidos de  forma  
mais  inteligente  e  estao  mais  bem  conser- 

'" Report of a Committee of the Manchester Statistical 
Society on the Condition of the Working Classes in an Extensive 
Manufacturing District in 1834, 1835 e 1836 (1838), pp. 9-10. O 
numero de 7862 foi dado em 1837 por M. I. WHITTY. Bstas 
estatisticas sao citadas muitas vezes por reformistas. Ver R. A. 
SLANEY: State of poorer classes in great towns, 1840 e Weekly 
Dispatch, 5 de Maio de 1844. 

29
 C. B. FRIPP: Journal of the Statistical Society of London, 

1839-1840, vol. 2, pp. 368-75. Na realidade o texto original fala de 
5 981 familias visitadas das quais 2 800 (ou seja 46,8%) so 
ocupavam  um  quarto. 

30
 W. FELKIN: Journal of the Statistical Society of London, 

1839-1840, vol. 2, pp. 457-459. 
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vados; e que, mesmo nos velhos, as casas estao menos 
amontoadas do que em Manchester ou Liverpool; isto 
tambem explica que, na altura das epidemias, tenha 
havido menos casos mortais em Birmingham do que, por 
exemplo, em Wolverhampton, Dudley e Bilston, que s6 
distam algumas milhas. Do mesmo modo, nao ha em 
Birmingham alojamentos nos subsolos, se bem que algu-
mas caves sirvam impropriamente de oficinas. Os 
dor-mitorios para operarios sao um pouco mais numerosos 
(mais de 400), principalmente nos patios do centro da 
cidade; sao quase todos de uma sujidade revoltante, mal 
arejados, autgnticos refugios de mendigos, vaga-bundos, 
«trampers» (voltaremos a falar sobre o signi-ficado dessa 
palavra), ladroes e prostitutas, que, sem se preocuparem 
com as conveniencias ou com o conforto, comem, bebem, 
fumam e dormem numa atmosfera que so estes seres 
degradados podem suportar

31
. 

Glasgow parece-se com Edimburgo em muitos 
aspec-tos: as mesmas wynds, as mesmas casas altas. O 
Artizan refere a respeito desta cidade: 

Aqui a classe operaria constitui cerca de 78 % da 
popula-gao tctal (da ordem dos 300 000) e habita em 
bairros que ultrapassam em miseria e horror os antros 
mais vis de St. Giles e Whitechapel, os Liberties de Dublin, 
os wynds de Edimburgo. Ha uma quantidade de locais 
semelhantes no coragao da cidade, no sul de Tromgate, a 
oeste do mercado do sal, no Calton, ao lado da High 
Street, etc.... Labirintos mterminaveis nas ruas estreitas ou 
wynds, onde desembocam a cada passo patios e becos, 
constituidos por velhas casas mal areja-das, muito altas, 
sem agua e decrepitas. Estas casas regorgitam 
literalmente de habitantes, cada andar tern 3 ou 4 familias, 
talvez vinte pessoas. Por vezes os andares estao alugados 
como dormitdrios para a noite, de forma que quinze ou 
vinte pessoas estao amontoadas ð nao ousamos dizer 
albergadas ð num unico quarto. Estes quartos abrigam os 
elementos mais pobres, mais depravados, menos validos 
da populagao, e e preciso ver neles a origem das terriveis 
epidemias de febre que, par-tindo dai, assolam toda a 
cidade de Glasgow. 

Escutemos a descrigao que J. C. Symons, 
comissario do governo para o inquerito sobre a situagao 
dos teceloes manuals 32, da destes bairros: 

81
   The Artizan, Outubro de 1843, p. 229. 

92
 Arts and Artisans at home and abroad (Oficios e artesaos no 

nosso pais e no estrangeiro), por J. C. Symons, Edimburgo, 1,839. O 
autor, escoces ao que parece, 6 um liberal, e por conse-gulnte 
fanaticamente oposto a todo o movimento operario aut6-nomo.    As    
passagens    citadas    encontram-se    nas    pp.    116    e 
Hogs. *   (F.E.)- 

* A autoridade deste comissario foi alvo de uma polemica. Cf. D. WILLIAMS: fVlj 
Rebecca Riot, 1955, pp. 97-98. 
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Vi aqui e no continente a miseria nalguns dos seus piores 
aspectos, mas antes de ter visitado os wynds de Glasgow 
nao acreditava que tantos crimes, miseria e doengas 
pudessem existir em qualquer pais civilizado. Nos 
dormitorios de categoria inferior dormem no mesmo chao, 
dez, doze, e por vezes vinte pessoas dos dois sexos e de 
todas as idades, numa nudez mais ou menos total. Estes 
alojamentos estao normalmente (generally) tao sujos, 
humidos e arruinados, que ninguem quereria alojar neles o 
seu cavalo

33
. 

E mais a frente: 

Os wynds de Glasgow abrigam uma populagao flutuante 
de quinze a trinta mil pessoas. Este bairro compoe-se 
somente de ruas estreitas e p&tios rectangulares no meio 
dos quais normalmente se eleva um monte de estrume. 
Por mais revoltante que fosse o aspecto exterior destes 
lugares, eu ainda nao estava preparado para a sujidade e 
miseria que reinam no exterior. Nalguns destes dormitorios 
que nos (o superintendente da pollcia capitao Miller e 
Symons) visitamos de noite, encon-tr&mos uma cadeia 
ininterrupta de seres humanos esten-didos no chao, por 
vezes de quinze a vinte, alguns ves-tidos e outros nus, 
homens e mulheres juntos. A cama deles era feita com um 
bocado de palha borolenta mis-turada com trapos. Havia 
poucos moveis ou nao os havia e a unica coisa que dava a 
estas casas um aspecto de habitag&o era uma fogueira na 
diamine. O roubo e a prostituigSo silo as principals fontes 
de receita desta populagao

34
. Ninguem se dava ao 

traba-lho de limpar estas cavalarigas de Augias, este 
pan-demonio, este conglomerado de crimes, de sujidade, 
de pestilSncia, no coragao da segunda cidade do Imperio. 
Numa vasta inspecg&o dos piores bairros de outras 
cidades, nunca me foi dado ver nada que, pela 
intensi-dade da infecgao moral e fisica, nem pela 
densidade relativa da populagao, atingisse metade deste 
horror. A maior parte das casas deste bairro estao 
classifica-das pela Court of Guild como arruinadas e 
inabitaveis, mas sao precisamente as mais habitadas, 
porque a lei proibe que por elas se exija aluguer. 

A grande regiao industrial no centro das Ilhas 
Bri-tanicas, a zona populosa do Yorkshire ocidental e do 
Lancashire meridional, com as suas numerosas cidades 
industrials, em nada fica atras em relagao as outras cida- 

83
 Engels cita aqui outro texto de Symons: o seu relat6rio a 

comissao real para os teceloes (Parliamentary Papers, 1839, vol. 
42, n.° 159, p. 51, citado igualmente no Weekly Dispatch, 5 de Maio 
de 1844). 

34
 Engels condensa. Citagao integral em 

HENDERSON--CHALONER, op. cit., p. 46, notas. 
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des. A regiao lanigera do West Riding, no Yorkshire, e 
uma regiao encantadora, uma bela terra de colinas 
verdejantes, cujas elevacoes se tornam cada vez mais 
abruptas em direcgao a oeste ate culminarem na crista 
escarpada de Blackstone Edge ð lin'ha de partilha das 
aguas entre o mar da Irlanda e o mar do Norte. Os vales 
do Aire, onde esta situada Leeds, e do Calder, onde 
passa a via ferrea Manchester-Leeds, contam-se entre 
os mais risonhos de Inglaterra e estao semeados por 
todo o lado de fabricas, vilas e cidades; as casas de 
pedra cinzenta tern um ar tao atraente e limpo ao pe das 
construgoes de tijolos negros de fuligem do Lancashire, 
que ate dao prazer. Mas assim que entramos nas 
proprias cidades, encontramos poucas coisas que nos 
agradem. A situagao de Leeds e exactamente a que 
descreve o Artizan e que eu pude confirmar: 

sobre uma suave encosta que desee pelo vale do Aire. 
Este rio serpenteia atraves da cidade numa distancia de 
cerca de milha e meia

,5
 e esta sujeito, depois do periodo do 

degelo ou depois de chuvadas violentas, a fortes 
enxurradas. Os bairros do oeste, situados mais acima, sao 
limpos, para uma cidade tSo grande, mas os bairros em 
volta do rio e dos riachos que ai se langam (becks) sao 
sujos, apertados e sao ja o sufi-ciente para abreviarem a 
vlda dos habitantes, sobretudo das criangas. Acrescente-se 
ainda o estado lamentavel em que se encontram os bairros 
operarios em volta de Kirkgate, March Lane, Cross Street e 
Richmond Road, que se distinguem principalmente pelas 
suas ruas mal pavimentadas e sem esgotos, por uma 
arquitectura irregular, com numerosos patios e becos e 
pela ausgncia total dos mais elementares meios de 
limpeza. Isto tudo junto da-nos razoes suficientes para 
explicar a excessiva mor-talidade nestes infelizes feudos 
da mais sordida misSria. Em virtude das eheias do Aire 
(que, acrescente-se, como todos os rios utilizados na 
indtistria, entra na cidade claro e transparente para dai sair 
espesso, negro e malcheiroso, com todas as imundicies 
imaginaveis

3S
), as caves e as casas enchem-se 

frequentemente de agua a ponto de ser necessario 
bombea-la para a langar na rua; e nessas alturas, a agua 
volta a entrar nas caves, mesmo onde ha esgotos

3T
, 

provocando emanagoes mias-maticas, com forte 
percentagem de hidrogenio sulfuroso 

35
 Onde quer que se mencionem milhas sem mais precisoes, 

trata-se da medida inglesa; o grau do equador conta 69 y2 milhas 6, 
por conseguinte, a 16gua alemS cerca de 5 *  (P. E.)- 

M
    O  texto  entre parentesis  6  uma  interpolagfio  de  

Engels. 
37

 Nao nos esquegamos que estas caves nao sSo arrecada-yfles 
mas alojamentos onde vivem seres humanos   (F.E.). 

!S
    Esta  distancia   equivale   a   1 609   metros. 
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deixando um deposito repugnante extremamente pre-
judicial para a saude. Durante as inundagoes da 
pri-mavera do ano de 1839, os efeitos dum tal entupimento 
dos esgotos foram tao nocivos que, segundo o relat6rio do 
oficial do registo civil deste bairro, houve nesse tri-mestre 
tres falecimentos por cada dois nascimentos enquanto 
que, durante o mesmo trimestre, todos os outros bairros 
registaram tr6s nascimentos por cada dois falecimentos. 

Outros bairros com forte densidade de populagao 
estao desprovidos de esgotos, ou estao-no tao mal que 
estes nao servem para nada. Nalguns alinhamentos de 
casas as caves raramente estao secas; noutros bairros, 
varias ruas estao cobertas por uma lama mole Onde nos 
enterramos ate aos tornozelos. De tempos a tempos os 
habitantes esforgam-se em vao por repararem estas ruas, 
langando algumas pazadas de cinzas; nao obstante estas 
iniciativas, o esterco e as aguas sujas espalhadas em 
frente das casas estagnam em todos os buracos ate que o 
vento e o sol as seguem (cf. relatorio do Concelho 
municipal no Statistical Journal, vol. 2, p. 404 

as
). Uma 

casa vulgar de Leeds nao ocupa uma superficie superior a 
5 jardas quadradas e e habi-tualmente composta por uma 
cave, uma sala comum e um quarto de dormir. Estes 
alojamentos exiguos, noite e dia cheios de seres humanos, 
constituem outro perigo tanto para os costumes como para 
a saude dos habitantes. 

3
". 

O relatorio aeima citado sobre a situagao sanitaria 
da elasse operaria, diz-nos de que maneira as pessoas 
se amontoam nestes alojamentos: 

Em Leeds, encontramos irm&os e irmas e pensionistas de 
ambos os sexos que partilham o quarto com os pais; o 
sentimento humano estremece ao pensar nas 
consequencias  que  dai resultam *". 

0 mesmo se passa em Bradford, que dista somente 
sete milhas de Leeds, na confluencia de varios vales, a 
beira duma pequena ribeira com aguas completamente 
negras e nauseabundas. O alto das colinas que rodeiam 
a cidade oferece-nos um belo domingo ð porque 
durante a semana a cidade esta envolvida por uma 
nuvem cin-zenta  de  fumo   de  carvao ð um   
magnifico   panorama. 

88
 Toda esta passagem e extraida quase textualmente do 

relatorio. 
39

 Estas minucias, leu-as Engels no Artizan de Out. 1843, 
p. 229, que cita o Statistical Journal. Aqui Engels volta a resumir 
o texto original. 

40
 Fonte: BAKER, relat6rio da comissao para a lei sobre os 

pobres, 1842, p. 126. 
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Mas, no interior, e a mesma sujidade e o mesmo 
des-conforto que em Leeds. Os velhos bairros em 
eneostas Ingremes sao apertados e irregularmente 
construidos; nas ruelas, becos e patios, estao 
amontoados lixos e imundicies; as casas estao 
arruinadas, sujas e des-confortaveis; no fundo do vale, 
nas proximidades do curso de agua, encontrei varias cujo 
andar inferior era inabi-tavel por ser meio eseavado no 
flanco da colina. Dum modo geral, os bairros do fundo do 
vale, onde os aloja-mentos dos operarios estao 
comprimidos entre as altas fabrieas, sao os mais mal 
construidos e mais sujos de toda a cidade. Nos bairros 
mais recentes desta cidade, como nos de qualquer outra 
cidade industrial, as casas estao alinhadas de forma 
mais regular, mas tern todos os inconvenientes inerentes 
a maneira tradicional de alo-jar os operarios e de que 
falaremos mais pormenoriza-damente a proposito de 
Manchester. Passa-se o mesmo com as outras cidades 
do West Riding principalmente com Barnsley, Halifax e 
Huddersfield. Esta ultima, de Ipnge a mais bela de todas 
as cidades industriais do Yorkshire e do Lancashire, pela 
sua encantadora situagao e pela sua arquitectura 
moderna, tambem tem, contudo, os seus bairros maus; 
por isso, um comite designado por uma reuniao de 
cidadaos para inspeccionar a cidade relatou a 5 de 
Agosto de 1844: 

E de salientar que ruas inteiras e numerosas ruelas e 
patios de Huddersfield nao estao nem pavimentados, nem 
providos de esgotos ou outra forma de escoamento; nestes 
sitios amontoam-se detritos, imundicies e suji-dades de 
todas as especies, que ai fermentam e apo-drecem, e 
quase por todo o lado a agua estagnada acumu-la-se em 
charcos; em consequgncia disso os alojamentos contiguos 
sao necessariamente sujos e insalubres, de tal modo que 
ai aparecem doengas que ameagam a salu-bridade de 
toda a cidade

41
. 

Se atravessarmos Blackstone Edge ou apanharmos 
o caminho de ferro, chegamos a terra elassica onde a 
industria inglesa levou a cabo a sua obra-prima e donde 
ipartem todos os movimentos operarios: o Lancashire 
meridional com o seu grande centro, Manchester. Tam-
bem aqui encontramos uma bela regiao com colinas que 

41
 O relatorio citado por Bngels, que emana de um comite 

(li'.signado a 19 de Junho e encarregado de inquirir sobre a situagao 
.sanitaria da cidade, apareceu a 10 de Agosto de 1844 no n.° 352 do 
Northern Star. 
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se inclinam suavemente para oeste, desde a linha de 
partilha das aguas ate ao mar da Irlanda, com os seus 
encantadores vales verdejantes do Ribble, do Irwell, do 
Mersey e dos respectivos af luentes; esta regiao que 
ainda ha um seculo nao passava, na sua maior parte, de 
um pantano quase desabitado, esta agora totalmente 
coberta de vilas e cidades e e a zona mais populosa de 
Ingla-terra. E no Lancashire meridional e principalmente 
em Manchester que a industria do Imperio Britanico tern 
o seu ponto de partida e o seu centro; a Bolsa de Man-
chester e o barometro de todas as flutuagoes do trafego 
industrial, e as modernas tecnicas de fabrico atingiram ai 
a sua perfeigao. Na industria algodoeira do Lancashire 
meridional, a utilizagao das forgas da natureza, a 
substi-tuigao do trabalho manual pelas maquinas 
(sobretudo, no caso do tear- mecanico e do Self-actor 
Mule) e a divi-sao do trabalho parecem estar no apogeu; 
e se reconhe-cermos nestes tres elementos as 
caracteristicas da industria moderna, e preciso confessar 
que, mesmo neste aspecto, a industria da transformagao 
do algodao con-servou sobre os outros ramos industrials 
o avango que tinha adquirido desde o principio. Mas 
tambem e ai que, simultaneamente, as consequencias da 
industria moderna se desenvolveram completamente e 
na sua forma mais pura, e o proletariado industrial se 
manifestou de forma mais classica e perfeita. A 
humilhagao em que a utili-zagao do vapor, das maquinas 
e a divisao do trabalho mergulham o trabalhador, e os 
esforgos do proletariado para sair desta situagao 
degradante, tinham necessaria-mente que ser levados 
ate ao extreme e a sua forma mais consciente. Portanto, 
e por estas razoes ð por Manchester ser o tipo elassico 
da cidade industrial moderna e tambem por a conhecer 
tao bem como a minha cidade natal ð que nos 
deteremos aqui um pouco mais demo-radamente. 

As cidades que rodeiam Manchester diferem um 
pouco da cidade central no que diz respeito aos bairros 
operarios42, excepto na medida em que nestas cidades 
os operarios talvez representem uma fracgao ainda mais 
importante  da populagao43. Com  efeito,  estes  
aglome- 

42
 H& uma ligeira modificagao do termo da ed. de 1892. Engels 

substitui «Arbeitsbezirke» (bairros onde se trabalha) por «Arbeiter- 
bezirke»  (bairros operarios, onde vivem os operarios). 

43
 Cf. o que dira a este respeito James BRYCE, 20 anos mais 

tarde:  (School inquiry commission, Parliamentary papers. C, 3966, 
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rados sao unicamente industrials e deixam a Manchester 
o cuidado de se ocupar de todos os assuntos comereiais; 
dependem totalmente de Manchester e por consequencia 
so sao habitados por trabalhadores, industrials e comer-
ciantes de 2.a ordem; enquanto que Manchester possui 
uma populagao comercial muito importante, 
principal-mente comissionistas e retalhistas muito 
reputados. E por isso que Bolton, Preston, Wigan, Bury, 
Rochdale, Middleton, Hoywood, Oldham, Ashton, 
Stalybridge, Stockport, etc., mesmo sendo quase todas 
cidades de 30, 50, 70 e ate 90 mil habitantes, nao 
passam de gran-des bairros operarios interrompidos por 
fabricas e algu-mas grandes arterias ladeadas de lojas e 
tendo algumas avemdas pavimentadas, ao longo das 
quais estao dispostos os jardins e as vivendas dos 
fabricantes. As proprias cidades estao mal e 
irregularmente construidas, com patios sujos, ruas 
estreitas e vielas cheias de fumo e carvao. O emprego do 
tijolo, primitivamente vermelho vivo mas enegrecido pelo 
fumo, que aqui e o material de constru-gao habitual, 
da-lhes um aspecto muito pouco agradavel. A regra geral 
sao os alojamentos nas caves; onde quer que seja 
possivel constroem-se estas caves, e e ai que uma 
importante parte da populagao vive. 

Entre as cidades mais feias, conjuntamente com 
Preston e Oldham, temos Bolton, a onze milhas a 
nor-deste de Manchester. Esta cidade so possui, tal 
como me foi dado verificar durante varias estadias, uma 
rua principal, de resto bastante suja, Deansgate, que ao 
mesmo tempo serve de mercado e que, mesmo com 
muito bom tempo, nao passa de uma passagem sombria 
e miseravei, embora so tenha, para alem das fabricas, 
casas baixas de um ou dois andares. Como sempre, a 
parte antiga da cidade esta particularmente arruinada e e 
miseravei. Atravessa-a uma agua negra ð riacho ou 
uma longa sucessao de charcos pestilentos? ð que 
contribuiu para empestar completamente um ar ja de si 
nada puro. 

Mais longe encontra-se Stockport, que, apesar de 
situada na margem do Mersey, que pertence ao 
Cheshire, faz parte do distrito industrial de Manchester. 
Estende-se num estreito vale paralelamente ao Mersey,  
de forma 

1868, pp. 750-751). (As classe madias estao reduzidas dado o fraco 
niimero de elementos das profissoes liberals; porque nem um 
advogado, nem um medico poderiam ganhar aqui a vida e ha pou-cos 
comerciantes ricos, porque todas as pessoas abastadas fazem as 
suas compras em Manchester e Liverpool). 
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11 ii<- um I ado da rua desce a pique para voitar a subir 
do oulro com uma inclinagao igualmente acentuada, 
enquanto a via ferrea de Manchester a Birmingham, 
passa sobre um alto viaduto, por cima da cidade e do 
proprio vale. Stockport e conhecida em toda a regiao por 
ser um dos buracos mais sombrios e cheios de fumo e 
oferece efecti-vamente ð sobretudo quando vista do 
viaduto ð uma vista nada atraente. Mas o asipecto das 
filas de casas e de caves que os proletaries habitam por 
toda a cidade, desde o fundo do vale ao cimo das 
colinas, e-o ainda muito menos. Nao me recordo de ter 
visto, em qualquer outra cidade desta regiao, uma 
proporgao tao grande de caves habitadas. 

Apenas algumas milhas a nordeste de Stockport 
encontra-se Ashton-under-Lyne, um dos centros indus-
trials mais recentes da regiao. Esta cidade, situada na 
vertente da colina, ao pe da qual correm o canal e o rio 
Tame, esta em geral construida segundo um piano 
moderno e mais regular. Cinco ou seis grandes ruas 
para-lelas atravessam toda a colina e sao cortadas 
perpendi-cularmente por outras arterias que descem em 
direcgao ao vale. Gragas a esta disposigao, as fabricas 
seriam rele-gadas para fora da cidade propriamente dita, 
se a pro-ximidade da agua e da via fluvial as nao tivesse 
atraido todas para o fundo do vale, onde se comprimem 
e amon-toam, lanQando pelas chamines uma espessa 
fumarada. Isto faz com que Ashton tenha um aspecto 
muito mais agradavel do que a maior parte das outras 
cidades industrials; as ruas sao largas e limpas, as casas 
de um vermelho vivo tern um ar novo e muito habitavel. 
Mas o novo sistema de construgao de casas para 
trabalhadores tambem tern os seus lados maus; todas as 
ruas possuem uma ruela de tras, escondida, onde se 
chega por uma estreita passagem lateral e que, em 
contrapartida, e muito suja. E se bem que eu nao tenha 
visto edificios com mais de cinquenta anos, excepto 
alguns a entrada ð ate em Ashton ha ruas onde as 
casas sao feias e estragadas, cujos tijolos de esquina 
estao partidos e as paredes abrem fendas e cujo 
revestimento de cal se esboroa e cai no interiorðha ruas 
cujo aspecto sordido e cheio de fumo nao fica nada a 
dever as outras cidades da regiao, embora Ashton seja a 
excepgao a regra. 

Uma milha mais para leste fica Stalybridge, tambem 
nas margens do Tame. Quando, vindos de Ashton, 
atra-vessamos a montanha, descobrimos no cimo, a 
direita e a esquerda, grandes e belos jardins rodeando 
magnificas 
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vivendas, frequentemente no estilo elisabetinoii, que esta 
para o gotico como a religiao protestante anglicana esta 
para a religiao catolica, apostolica e romana. Cem 
passos mais a frente aparece Stalybridge no vale, mas 
que contrasta surpreendentemente com aquelas 
magni-ficas propriedades e ate com as modestas casas 
de Ashton: Stalybridge esta situada numa garganta 
estreita e sinuosa, ainda muito mais estreita que o vale 
de Stockport, e cujas vertentes sao recobertas por um 
extraordinario emaranhado de casas de campo, predios 
e oficinas. Logo que la entramos, vemos as primeiras 
casas exiguas, cheias de fumo, velhas e arruinadas e 
toda a cidade reflecte esta imagem. Ha, poucas ruas no 
estreito fundo do vale; a maior parte cruzam-se e 
recruzam-se, sobem e descem. Em virtude desta 
disposigao inclinada, o res-do-chao de quase todas as 
casas esta meio metido no chao; e das montanhas, 
donde descobrimos a cidade como se a 
sobre-voassemos, podemos ver a multidao de patios, de 
ruelas escondidas e de recantos isolados que esta 
construgao sem piano fez nascer. Juntemos a isto uma 
sujidade assustadora e compreenderemos a repugnante 
impressao que causa Stalybridge, apesar dos seus 
encantadores arredores. 

Mas ja basta sobre estas cidadezinhas. Todas tern 
as suas pecularidades mas, no fim de contas, os 
traba-lhadores vivem nelas como em Manchester. Por 
isso so me refiro ao aspecto particular da sua construgao 
e limi-to-me a apontar que todos os reparos gerais sobre 
o estado dos alojamentos dos operarios tambem se 
aplicam na totalidade as cidades vizinhas. Passemos 
agora a este grande centro propriamente dito. 

Manchester estende-se no sope da vertente sul de 
uma cadeia de colinas que, partindo de Oldham, 
atra-vessa os vales do Irwell e do Medlock e cujo ultimo 
cume, o Kersall-Moor, e ao mesmo tempo o campo de 
corridas e o mom saceri5 de Manchester. A cidade 
propriamente dita situa-se na margem esquerda do Irwell, 
entre este curso de agua e outros dois mais peque-nos, o 
Irk e o Medlock, que aqui desaguam no Irwell. Na 
margem direita deste, encerrada num grande anel do 

44
 Na realidade, Engels quer-se referir ao estilo neo-Tudor. 

45
 Montanha sagrada. Engels utiliza intencionalmente a 

expressao latina. Com efeito a tradigao afirma que em Roma, por 
volta do ano 494 antes da nossa era, os plebeus, revoltados contra 
os patriclos se juntaram no Monte Sagrado. Do mesmo modo, em 
Manchester havia reunioes de operarios no Kersall-Moor. 
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rio, estende-se Salford, mais a oeste fica Pendleton; ao 
norte do Irwell encontram-se Higher e Lower Broughton, 
e ao norte do Irk, Cheetam Hill; ao sul do Medlock 
encon-tra-se Hulme, mais para este Chorlton-on-Medlock 
e ainda mais longe, mais ou menos a este de 
Manchester, Ardwick. Todo este eonjunto e vulgarmente 
denominado Manchester e conta pelo menos com 400 
000 habitantes, senao mais 4<s. A propria cidade esta 
construida duma maneira tao peculiar, que podemos 
habita-la durante anos, sair e entrar nela 
quotidianamente sem nunca entrevermos um bairro 
operario nem sequer encontrarmos operarios, se nos 
limitarmos a cuidar dos nossos negocios ou a 
pas-searmos. Mas isto deve-se principalmente ao facto 
de os bairros oiperarios ð quer por um acordo 
inconsciente e tacito, quer por intengao consciente e 
confessa ð estarem saparados com o maior rigor das 
partes da cidade reser-vadas a classe media, ou entao, 
quando isso e impossivel, dissimulados sob o manto da 
caridade. Manchester abriga, no seu centro, um bairro 
comereial bastante longo, com o comprimento de cerca 
de milha e meia e igual largura, composto quase 
exclusivamente de escritorios e armazens (warehouses). 
Todo este bairro esta quase completamente desabitado, 
e durante a noite vazio e deserto; so as patru-lhas da 
policia circulam com as suas lanternas furta-fogo nas 
ruas estreitas e sombrias. 

Esta zona esta sulcada de algumas grandes ruas 
com muito trafego e cujos res-do-chao estao ocupados 
por luxuosas lojas; nestas ruas encontra-se um ou outro 
andar ocupado e reina ate noite alta uma animagao 
bastante grande. Com excepgao deste bairro comereial, 
toda a cidade de Manchester proipriamente dita, toda 
Salford e Hulme, uma parte importante de Pendleton e 
Chorlton, dois tergos de Cheetam Hill e Broughton, nao 
sao senao um bairro operario que rodeia a zona 
comereial como uma cintura, cuja largura media e de 
milha e meia. Para la desta cintura habitam a media 
burguesia e a alta bur-guesia: a media burguesia em 
ruas regulares, proximas do bairro operario, sobretudo 
em Chorlton e nas regioes de Cheetam Hill situadas 
mais abaixo, a alta burguesia em vivendas com jardins, 
mais afastadas, em Chorlton e 

K
 Os burgos de Hulme, Chorlton-on-Medlock, Ardwick e 

Cheetam, bem como o dlstrito de Keswick, foram 
administrativa-mente ligados a Manchester em 1838. Em 1844 a 
cidade tinha 235 000 habitantes. Engels refere-se pois aqui a toda a 
aglomera-gao e nao a cidade proprlamente dita. 
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Ardwick, ou entao sobre as alturas arejadas de Cheetam 
Hill, Broughton e Pendleton, em pleno ar puro do campo, 
em habitagoes esplendidas e confortaveis, servidas de 
meia em meia hora ou de quarto em quarto de hora por 
autocarros que conduzem a cidade 47. E o mais curioso 6 
que estes rieos aristocratas da finanga podem 
atraves-sar os. bairros operarios pelo caminho mais 
curto, em direcgao aos sens escritorios no centro da 
cidade, sem aequer notarem que estao ladeados, a 
direita e a esquerda, pela mais sordida miseria. 

Com efeito, as grandes ruas que, partindo da Bolsa, 
deixam a cidade em todas as direcgoes, estao 
franqueadas de ambos os lados por uma fila quase 
ininterrupta de lojas e estao, deste modo, nas maos da 
pequena e media burguesia que, quanto mais nao seja 
em seu proprio interesse, afectam um certo decoro e 
limpeza, e possuem meios para o fazer. Claro que estas 
lojas tern uma certa semelhanga com os bairros que 
estao por detras delas e, por conseguinte, sao mais 
elegantes no bairro dos negocios e perto dos bairros 
burgueses que ali, onde mascaram as sordidas casas 
operarias; mas de qualquer modo sao o suficiente para 
dissimularem aos olhos dos ricos senhores e senhoras, 
de estomago robusto e nervos debeis, a miseria e a 
sujidade, comiplementos do seu luxo e da sua riqueza. E 
isto que acontece, por exemplo, com Deansgate que, da 
Velha Igreja, se dirige a direito para o sul, ao principle 
ladeada por armazens e fabrieas, em seguida por lojas 
de segunda ordem e algumas pada-rias; mais ao sul, 
quando abandona o bairro comercial, por lojas menos 
reluzentes, as quais, a medida que avan-gamos, se 
tornam cada vez mais sujas e cada vez mais intercaladas 
com tabernas; ate que na extremidade sul, o aspecto das 
lojas nao deixa duvidas sobre a qualidade dos clientes: 
sao operarios e so operarios. Acontece o mesmo com 
Market Street, que parte da Bolsa em direcgao a sudeste; 
primeiro encontramos belas lojas de primeira categoria, e 
nos andares superiores fabrieas e entre-postos; mais a 
frente, a medida que avangamos (Piccadilly), vemos 
gigantescos hoteis e entrepostos; ainda mais longe 
(London Road) na regiao do Medlock, fabrieas, tabernas, 
lojas para a pequena burguesia e os ope- 

" E por volta de 1840 que se produziu este Sxodo das classes 
medias para a periferla da cidade. Cf. L. M. HAYES: Reminiscences 
of Manchester and some of its local surroundings from the year 
1840, 1905, p. 51. 
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rarios; mais perto de Ardwick Green, casas reservadas a 
alta e media burguesias, e a partir dai enormes jardins e 
enormes casas de campo para os mais ricos industrials e 
comerciantes. Desta maneira podemos, desde que 
conhe-camos Manchester, deduzir pelo aspecto das ruas 
principais o tipo de bairros contiguos, mas, nestas ruas, 
raramente estamos em condigoes de conhecer 
realmente os bairros operarios. Sei muito bem que esta 
disposigao hipocrita das construgoes e mais ou menos 
comum a todas as grandes cidades; tambem sei que OB 

retaihistas devem, devido a propria natureza do seu 
comercio, mono-ipolizar as ruas principais; sei que em 
toda a parte se veem, nas ruas deste genero, mais casas 
bonitas do que feias, e que o valor do terreno que as 
rodeia e mais elevado que nos bairros perifericos. Mas 
em parte alguma como em Manchester constatei um 
isolamento tao sistematico da classe operaria, afastada 
das grandes ruas, uma arte tao delicada em mascarar 
tudo o que pudesse ferir a vista ou os nervos da 
burguesia. E contudo, a construgao de Manchester 
corresponde menos do que a de quaiquer outra cidade a 
um piano preciso ou a regulamentos de policia; a sua 
disposiQao, mais do que a de quaiquer outra cidade, e 
fruto do acaso; e entao quando penso na classe media 
declarando apressadamente que os operarios se portam 
o melhor possivel, pressinto que os industrials liberals, os 
big whigs4S de Manchester, nao estao nada inocentes 
desta pudica disposigao dos bairros. Mencionei ainda 
que os estabelecimentos industrials se situam quase 
todps a beira de tres cursos de agua ou dos diferentes 
canais que se ramificam atraves da cidade, e eis-me 
chegado a descrigao dos bairros operarios propriamente 
ditos. Temos primeiro a velha vila de Manchester, entre o 
limite norte do bairro comercial e o Irk. Ai, mesmo as 
melhores ruas sao estreitas e tortuosas ð Todd Street, 
Long Millgate, Withy Grove e Shudehill por exemplo ð 
as casas sao sujas, velhas, arruinadas, e as ruas 
adjacentes perfeitamente hedion-das. Quando, vindos da 
velha igreja, entramos em Long Millgate temos 
imediatamente a direita uma fila de casas em estilo 
antigo, todas elas decadentes; sao os vestigios da velha 
Manchester da epoca pre-industrial, cujos antigos 
habitantes emigraram com os seus bens para bairros 
mais bem construidos, abandonando as casas que 
achavam demasiado mas a uma populagao operaria 

*Å   Grandes  liberals   e   tambem   çpersonagens   
importantes». 
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<ln origem predominantemente irlandesa. Deparamos 
aqui I "in um bairro verdadeiramente operario que quase 
nao I'HIA, camuflado, porque nem mesmo as lojas e 
tabernas i la rua se dao ao traballro de parecerem 
limpas. Mas ilto ainda nao e nada em comparagao com 
as ruelas e os patios das traseiras, onde se chega por 
becos estreitos (> l.apados em que duas pessoas se nao 
conseguem cruzar. 

E impossivel imaginar o desordenado amontoamento 
(lius casas, literalmente empilhadas umas sobre as 
outras, verdadeiro desafio a qualquer arquitectura 
racional. E a responsabilidade disto nao cabe so as 
construgoes (I in' datam da antiga Manchester. Na nossa 
epoca a con-f'uHilo foi levada ao maximo porque, onde 
quer que o urbanismo da epoca anterior tivesse deixado 
o menor ospago livre, reconstruiu-se e remendou-se ate 
que por fim nao restou entre as casas um centimetro livre 
onde Posse possivel construir. Como prova, reproduzo 
aqui um pequeno fragmento da planta de Manchester; de 
resto ha pior e ela nao representa nem a decima parte da 
cidade. 

Esta planta sera suficiente para caracterizar a 
arquitectura irracional de todo o bairro, princilpalmente 
perto do Irk. Aqui a margem sul do Irk e muito abrupta (! 
tem entre cinco e dez metros de altura; nesta encosta 
oscarpada, estao implantadas frequentemente 3 filas de 
casas, das quais a mais baixa emerge directamente do 
rio, enquanto que a fachada da mais alta se encontra ao 
nivel do cimo das colinas de Long Millgate. Alem disso, 
nos intervalos, ha, fabricas a beira dos cursos de agua. 
Em resumo, aqui a disposigao das casas e tao 
desorde-nada e apertada como na parte baixa de 
Millgate. 

A esquerda e a direita, um grande niimero de 
pas-aagens cobertas conduzem da rua principal aos 
numerosos patios e, assim que ai penetramos, ficamos 
rodeados por uma sujidade e uma sordidez repugnantes, 
sem compa-raqao com nada que eu conhega, 
particularmente nos patios que descem para o Irk e onde, 
na realidade, se oncontram os mais horriveis alojamentos 
que me foi dado ver ate hoje. Num destes patios, 
precisamente a entrada, na extremidade do corredor 
coberto, ha casas de banho sem porta, e tao sujas, que 
os habitantes para entrarem ou sairem do patio tem de 
atravessar um charco de urina pestilenta e de 
excrementos que rodeia estas casas de banho; e o 
primeiro patio a beira do Irk a mon-tante da Ducie 
Bridge49, caso alguem deseje ir ve-lo; 

'"   Uma ponte. 
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1 ð Bolsa; 2ðVelha Igreia; 3 ð Casa dos pobres; 4 ð Cemiterio dos pobres (a 

linha do caminho de ferro Leeds-Liverpool passa entre a Casa dos pobres e o cemiterio); 
5 ð Igreja de St. Mitchel; 6 ð Scotland bridge sobre o Irk (a rua que vai da velha igreja a 
Scotland bridge e Long Millgate); 7 ð Ducie Bridge sobre o Irk; 8 ð iPequena Irlanda. 

em baixo, nas margens do curso de agua, ha varias 
fabri-cas de curtumes que empestam toda a regiao com 
o fedor que emana da decomposigao das materias 
organicas. 

Nos patios a jusante de Ducie Bridge, e preciso 
fre-quentemente descer escadas estreitas e sujas e 
atravessar montes de detritos e de imundicies para 
atingir as casas. 

O primeiro patio a jusante de Ducie Bridge chama-se 
Allen's Court; por altura da epidemia de colera (1832) 
encontrava-se num tal estado que os servigos sanitarios 
fizeram-no evacuar, limpar e desinfectar com cloro; 
numa broohura 50 o Dr. Kay fornece uma descricao 
assustadora 

Ê The Moral and Phisical Condition of the Working classes 
employed on the Cotton Manufacture in Manchester * (Estado fisico e 
moral das classes operarias que trabalham em Manchester na 
indiistria do algodao) por James Ph. Kay, 2." edigao, 1832. Confunde 
a classe operaria em geral com a classe dos operarios da indiistria. 
Quanto ao resto, excelente   (F.E.). 

* Encontra-se outra descricao de Allen's Court na obra de Henry Gaulter; The   
origin   and  Progress   of  the   malignant  Cholera  in   Manchester,   1833,   pp.   
50-51. 
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iin <\'il,ado deste patio nessa epoca. Depois, parece ter 
sido l>Mivi; i. lmente demolido e reconstruido; em todo o 
caso, do alto de Ducie Bridge ainda se veem varias 
paredes iMii i inadas e enormes montes de escombros 
ao lado das csftias de construgao mais recente. 0 que 
se pode ver da I mi ilc ð disfargado delicadamente aos 
mortals de pequena I 1.11ura por um parapeito de pedra 
da altura de um i innicrn ð e de resto caracteristico de 
todo o bairro. Em balxo corre, ou antes, estagna o Irk, 
delgado curso de i ƴII.I,, escuro como o breu e de cheiro 
nauseabundo, cheio de imundicies e de detritos que 
deposita na margem i luc ita que e a mais baixa; com 
tempo seco subsistem neeta margem toda uma aerie de 
charcos lamacentos, tf6tidos, de um verde escuro, do 
fundo dos quais s'obem Itolhas de gas mefitico 
emanando um cheiro que, mesmo do alto da ponte, doze 
metres acima da agua, e insupor-i . i v i ' i .  O proprio rio, 
por outro lado, e retido a cada passo not- altas 
barragens, por detras das quais se depositam Krandes 
quantidades de lama e detritos que ai se ikicompoem. 

A montante da ponte veem-se faforicas de curtumes, 
mais longe ainda tinturarias, fabricas de artigos de osso (( 
fabricas de gas cujas aguas usadas e detritos vao todos 
parar ao Irk que, alem disso, recolhe o conteudo dos 
©Sgotos e das retretes que nele desembocam. Podemos 
pois imaginar a natureza dos residuos que se acumulam 
no rio. A jusante da ponte, avistam-se os montes de lixo, 
as imundicies, a sujidade e a ruina dos patios, situados 
na abrupta margem esquerda; as casas estao 
compri-midas umas contra as outras e a inclinagao da 
margem «6 permite ver uma fracgao de cada uma delas, 
todas negras de fumo, decrepitas, velhas, com as janelas 
de caixilhos e vidros partidos. O piano de fundo e 
consti-tuido por velhos edificios de fabricas, que parecem 
caser-nas. Na margem direita, completamente plana, 
levanta-se uma longa fila de casas e de fabricas. A 
segunda casa esta em ruinas, sem tecto, cheia de 
escombros, e a ter-ceira e tao baixa que o andar inferior 
e inabitavel e por conseguinte sem portas nem janelas. 
Ao fundo, deste lado, vemos o cemiterio dos pobres, as 
estasoes do cami-nho de ferro de Leeds e Liverpool e, 
por detras, a Casa dos Pobres, a Bastilha da Lei dos 
Pobres de Manchester, que, tal como uma cidadela, 
observa ameagadoramente do alto da colina, por tras das 
suas altas muralhas e ameias, o bairro operario que se 
estende a sua frente. 

A montante da Ducie Bridge, a margem esquerda 
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torna-se mais plana e em contrapartida a direita faz-se 
mais aJbrupta; mas o estado das casas dos dois lados 
do Irk tern tendencia a piorar. 

Quando deixamos a rua principal, Long Millgate, ao 
virarmos a esquerda ficamos perdidos; de um patio 
passa-se para outro; so se veem esquinas de ruas, 
becos estreitos e passagens sujas, e ao fim de alguns 
minutes estamos completamente desorientados e ja nao 
sabemos para onde nos dirigirmos. Por toda a parte, 
construgoes meio ou completamente em ruinas, algumas 
completamente inabitaveis e aqui isto e significativo. Nas 
casas quase nunca ha sioalho ou pavimento de mosaico; 
em contrapartida, as janelas e as portas estao quase 
sempre partidas e mal ajustadas, e que sujidade! Ha 
montes de escombros, de detritos e de imundicies por 
todo o lado; em vez de valetas, charcos de agua 
estagnada e um cheiro que, por si so, impediria qualquer 
homem, por pouco civilizado que fosse, de habitar em tal 
bairro. O prolon-gamento, recentemente concluido, do 
caminho de ferro de Leeds, que aqui atravessa o Irk, fez 
desaparecer uma parte destes patios e destas ruelas 
mas, em contrapartida, pos outros a vista. E assim que, 
precisamente por debaixo da ponte do caminho de ferro, 
ha um patio que ultrapassa de longe todos os outros em 
sujidade e horror, precisamente porque ate agora estava 
tao a margem, tao afastado, que so dificilmente podia ser 
atingido; eu proprio nunca o teria descoberto sem a 
abertura feita pelo viaduto do caminho de ferro, embora 
julgasse conhe-cer muito bem esse sitio. E quando 
atravessamos uma margem irregular, entre estacas e 
cordas de roupa, que penetramos neste caos de 
pequenos casebres de um andar e de uma so divisao, na 
maior parte das vezes desprovida de soalho; cozinha, 
sala comum e quarto de dormir tudo ao mesmo tempo. 

Num destes buracos, que nao chegavia a medir seis 
pes de comprimento e cinco de largura51, vi duas eamas 
ð e que camas! ð que, com uma escada e uma lareira, 
enohiam todo o quarto. Em varios outros nao vi 
absolutamente nada, se bem que a porta estivesse 
escancarada e os habitantes la estivessem instalados. 
Em frente das portas, escombros e lixo por todo o lado; 
nem se podia ver se por baixo havia pavimento, 
limitando-nos a senti-lo com o pe nalguns sitios. Todo 
este conjunto de estabulos 

O De equivale a um pouco mais de 30 cm. 



Iviibitados por pessoas estava rodeado em dois dos 
lados \n)v casas e uma fabrica, no terceiro pelo curso de 
agua (>, excluindo o pequeno atalho da margem, so se 
podia Miiir por uma estreita porta que dava para mais 
outre labirinto de casas, quase tao mal construidas e 
mantidas norao estas. Estes exemplos bastam. 

E assim que esta eonstruida toda a margem do Irk, 
uaos de casas feitas desordenadamente, mais ou menos 
iruibitaveis e cujo interior esta em perfeita harmonia com 
a sujidade das redondezas. Assim, como querem que as 
pessoas sejam limpas! Nem sequer ha eondigoes para a 
satisfagao das necessidades mais elementares e 
iiuotidianas. Aqui as retretes sao tao raras que ou estao 
constantemente ocupadas ou fioam demasiado afastadas 
l>ara a maior parte das pessoas. Como querem que as 
pes-Hoas se lavem quando nao possuem nas 
proximidades senao m aguas sujas do Irk, e quando as 
canalizagoes e as liombas so existem nos bairros 
decentes? Na verdade, nao se podem censurar estes 
ilotas da sociedade moderna, por os seus alojamentos 
nao serem mais limpos que os chiqueiros que se 
encontram de vez em quando no meio doles. Quanto aos 
proprietarios, esses nao tem vergonha de alugar 
alojamentos como as seis ou sete caves que dao para o 
cais, logo acima da Scotland Bridge e cujo chao esta pelo 
menos cinquenta centimetros abaixo das aguas ð 
quando as aguas estao foaixas ð do Irk, que corre a 
menos de metro e meio de distancia. Ou entao como o 
andar superior da casa de esquina, na outra margem, 
imediatamente antes da ponte, cujo res-do-chao e 
inabitavel, que nao tem nada a tapar os buracos das 
janelas e da porta. Este e um caso que nao e raro nesta 
regiao: o res-do-chao aberto serve normalmente a toda a, 
vizinhanga para satisfazer as suas necessidades, a falta 
de locais apropriados. 

Se deixarmos o Irk para entrarmos pelo outro lado 
de Long Millgate, no coragao das habitagoes operarias, 
chegamos a um bairro um pouco mais recente, que se 
estende desde a igreja de Sao Miguel ate a Withy Grove 
<; Shudehill. Aqui ha, pelo menos, um pouco mais de 
ordem; em vez de uma arquiteetura caotica encontramos 
compridas ruelas e becos rectilineos, ou entao patios 
rectangulares que nao foram feitos ao acaso; mas se, 
anteriormente, era cada casa em particular, aqui sao as 
ruelas e os becos que estao construidos arbitrariamente, 
sem qualquer preocupagao com a disposigao dos outros. 
Uma ruela ora segue numa direccao, ora noutra, a cada 



passo desembocamos num beco ou dobramos uma 
esquina que nos obriga a voltar ao <ponto de partida ð 
quern quer que nao habite neste labirinto ha um certo 
tempo, cer-tamente nao se consegue orientar. O 
arejamento ð se e possivel usar esta palavra a 
proposito deste bairro ð das ruas e dos patios e tao 
imperfeito como nas margens do Irk; e verdade que as 
easas sao mais recentes, as ruas pelo menos em alguns 
sitios tern canais de escoa-mento, mas, em 
contrapartida, possui, em quase todas as casas, 
alojamentos nas caves, o que raramente existe no vale 
do Irk, preeisamente devido a ser uma zona mais antiga 
e ao modo de construgao menos cuidado. De resto, a 
sujidade, os montes de escombros e estrume, os 
charcos nas ruas, sao comuns aos dois bairros e, 
naquele de que falamos agora, constatamos ainda um 
outro facto muito prejudicial a limpeza dos habitantes: o 
grande numero de poreos que vagueiam por todo o lado 
nas ruelas reme-xendo o lixio ou que estao fechados no 
interior dos patios em pequenas pocilgas. Os criadores 
de poreos alugam aqui os patios, como na maior parte 
dos bairros operarios de Manchester, e instalam ai 
pocilgas; em quase todos os patios ha um ou varios 
recantos separados do resto, onde os habitantes deitam 
todo o lixo de detritos. Os poreos alimentam-se disso, e 
a atmosfera destes patios, ja de si fechados por todos os 
lados, fica completamente empestada devido a 
putrefacgao das materias animais e vegetais. Abriram 
uma rua larga e bastante decente atra-ves deste bairro 
ð Millers Streetðdissimulando com bastante felicidade 
o que fica por tras, mas se nos dei-xarmos arrastar pela 
curiosidade e entrarmos por uma das numerosas 
passagens que levam aos patios podere-mos constatar, 
a cada vinte passos, uma destas pocilgas, no sentido 
exacto da palavra. 

Tal e a cidade de Manchester, e, ao reler a minha 
descrigao, tenho de reconhecer que, longe de serem 
exa-geradas, as suas cores nao sao suficientemente 
cruas para darem a nogao real da sujidade, da 
decadencia e do des-conforto, nem ate que ponto a 
construgao deste bairro, com uma populagao de, pelo 
menos, entre 20 a 30 'mil habitantes, e um desafio a 
todas as regras de salubri-dade, arejamento e higiene. E 
um tal bairro existe no cofagao da segunda cidade de 
Inglaterra, da primeira cidade industrial do Mundo. Se 
quisermos ver o espago reduzido de que o homem 
precisa para se mover, o pouco ar ð e que ar! ð que 
lhe e necessario, rigorosamente, para respirar, e em que 
grau inferior de civilizagao ele 



pode subsistir, basta vir a estes lugares. Claro, trata-se la 
cidade velha ð e o argumento das pessoas daqui, quan-
do Ihes mencionamos o estado espantoso deste inferno 
mi terra ð mas, o que e que isso tem ? Aqui, tudo o que 
nos suseita mais horror e indignagao e recente e data da 
epoca industrial. As poueas centenas de casas 
provenien-tee da velha Manchester ja foram 
abandonadas ha muito Icinpo pelos seus primitivos 
habitantes; foi a industria ipenas que as encheu com o 
exereito de operarios que elas iicUialmente abrigam; foi a 
industria apenas que obri-fOU a construir em cada 
espago que separava estas vclhas casas, a fim de ai 
conseguir abrigos para as massas que obrigava a vir do 
campo e da Irlanda; foi :i industria apenas que permitiu 
aos proprietarios destes cul.iibulos aluga-los ao prego 
das habitagoes de seres luimanos, explorando a miseria 
dos operarios, minando a saude de milhares de pessoas 
so para obterem o sen lurro; foi a industria apenas que 
fez com que o tra-halhador, acabado de se libertar da 
servidao, pudesse Her utilizado de novo como simples 
material, como coisa, i), ponto de ter de se deixar 
encerrar num a'lojamento demasiado mau para qualquer 
outra pessoa, e que vai ciiindo em ruinas. Isto foi obra da 
industria, exclusi-va,mente, ela que nao poderia existir 
sem estes operarios, Bom a miseria e a servidao destes 
operarios. S verdade (pie a disposigao inicial deste bairro 
era ma, pouca coisa de bom se poderia fazer dele, mas 
terao os proprietarios prediais e a Administragao feito 
fosse o que fosse para o melhorar, quando ai 
comegaram a construir? Polo contrario: ali, onde ainda 
havia uma parcela livre, c.onstruiu-se uma casa, onde 
ainda havia uma saida super-I'lua. muraram-na; o valor 
da renda cresceu com o desen-volvimento industrial e 
quanto mais ela se elevava, mais rnmetieamente se 
construia, sem a mais pequena preo-cupagao com a 
higiente e o conforto dos habitantes; Ht>ndo a unica 
preocupagao a de obter o maior lucro pos-;.ivcl e de 
acordo com o principio: por pior que seja um OQSebre, 
ha sempre um pobre que nao pode pagar um nu Ihor. 
Mas que quereis, e a cidade velha e e com este 
argumento que a burguesia se tranquiliza. Vejamos entao 
qua! e o aspecto da cidade nova (the new town). 

A cidade nova, tambem chamada a cidade irlandesa 
(Ihe Irish Town) estende-se para la da cidade velha no 
flanco de uma colina argilosa entre o Irk e St. George's 
Hand. Aqui todo o aspecto urbano desaparece. Filas 
isolating de casas ou formando um con junto de ruas, 
elevam-se 



em certos locals, como pequenas aldeias, sobre o solo 
de argila nu, onde nem a relva cresce; as casas, ou 
melhor, os casebres, estao em man estado, nunca foram 
reparados, sao sujos e tern nas caves alojamentos 
humi-dos e sordidos; as ruelas nao tern nem pavimento 
nem canals de escoamento; em eontrapartida ha 
numerosas colonias de porcos, fechados em pequenos 
patios ou pocil-gas ou entao errando em liberdade na 
encosta. Aqui os caminhos sao de tal maneira 
lamacentos que e preciso que o tempo esteja muito seco 
para podermos sair sem nos enterrarmos a cada passo 
ate aos tornozelos. Perto de St. George's Road, as 
diferentes ilhotas juntam-se, mete-mo-nos numa 
interminavel enfiada de ruelas, becos, ruas das traseiras 
e patios, cuja densidade e desordem aumen-tam a 
medida que nos aproximamos do centro da eidade. No 
entanto, estas ruas estao, e verdade, frequentemente 
pavimentadas ou, pelo menos, possuem passagens para 
peoes pavimentadas e canals de escoamento; mas a 
suji-dade, o mau estado das casas, e sobretudo das 
caves, sao os mesmos. 

Cabem aqui alguns reparos sobre a maneira como 
sao habitualmente construidos os bairros operarios em 
Manchester. Vimos na eidade velha que frequentemente 
o acaso presidia ao agrupamento das casas. Cada casa 
e construida sem ter em conta as outras e os intervalos 
de forma irregular entre as casas chamam-se, a falta de 
melhor termo, patios (courts). Nas zonas um pouco mais 
recentes deste mesmo bairro, e noutros bairros 
operarios 52 que datam dos primeiros tempos do 
desen-volvimento industrial nota-se um esbogo de piano. 
O inter-valo que separa duas ruas esta dividido em 
patios, mais regulares, a maior parte das vezes 
quadrangulares, mais ou menos como se ve em baixo: 

RUA 

 

52
 Ligeira modificagao de termo na ed. de 1892; Engels 

substituiu «bairros em que se trabalha» por «bairros operarios»: 
Arbeiterviertel. 
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Desde o principle que estes patios foram dispostos 
iiHsim: as ruas eomunicam com eles por passagens 
cober-tas. Se este modo de construcao ja, era muito 
prejudicial a saude dos habitantes, na medida em que 
impedia o arejamento, este metodo de encerrar os 
operarios em patios fechados por todos os lados ainda e 
pior. Aqui, o ar nao pode escapar-se de modo nenhum; 
as diamines das casas ð se o fogo nao esta, aceso ð 
sao as unicas saidas possiveis para o ar aprisionado na 
armadinha dos patios 53, 

Acrescente-se ainda que as casas a, volta destes 
patios sao construidas frequentemente duas a duas, 
sendo a parede do fundo divisoria, e isto ja e o suficiente 
para impedir um arejamento satisfatorio e complete. E, 
como a policia das ruas nao se preocupa com o estado 
destes patios 5i, como tudo o que ipara ai e atirado ai fica 
muito tranquilamente, nao temos de nos espantar com a 
suji-dade e quantidade de despejos e lixo que ai 
encontramos. Fui a uns patios ð perto de Millers Street 
ðque estavam pel©' menos quinze centimetros abaixo 
do nivel da rua principal, e que nao tinham o mais 
pequeno canal de escoamento para as aguas da chuva 
que ai se amon-toavam! 

Mais tarde, começou a adoptar-se outro estilo de 
construção, que e agora o mais corrente. Não se 
constroem as casas operarias isoladamente, mas as 
dezenas, em quantidade ð um so empreiteiro constroi 
de uma so vez uma ou varias ruas. Estas estao 
dispostas da seguinte maneira: uma das fachadas (Cf. o 
desenho abaixo) com-preende as casas de primeira 
categoria que tern a sorte de possuir uma porta e um 
pequeno patio e que correspondent ao aluguer mais alto. 
Por tras das paredes destas casas, ha, uma estreita 
ruela, a rua das traseiras (Clack street), fechada de 
ambos os lados e cujo acesso e feito 

53
 E contudo um ajuizado liberal inglSs afirma no Children's 

Employment Commission Report *, que estes patios sao a 
obra--prima de arquitectura urbana, porque melhoram, tal como um 
grande numero de pragas publicas, o arejamento e a renovacao do 
ar. Ah! se cada patio tivesse 20 metros quadrados, acessos de frente, 
abertos e nao cobertos, por onde o ar pudesse circular! Mas eles 
nunca tern dois, muito raramente um unico descoberto, e quase todos 
tSm apenas entradas estreitas e cobertas.   (F. E.) 

81
 Estes patios eram considerados propriedade privada. Os 

poderes da policia neste campo foram um pouco alargados em 1844 
(Manchester Police Act). 

* Cf. R. D. GRAINGER, in Appendix tio the 2d Repport of the Children's 
Employment Commission, parte I. 
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lateralmente por um estreito caminho ou por uma 
passgem coberta. As casas que dao para esta ruela 
pagam o aluguem mais baixo, e sao as mais descuradas. 
Aa suas parades de tras sao comuns com as da terceira 
fila de casas que dao para o lado oposto da rua, e 
correspondem a um aluguer mais baixo que a primeira 
fila mas maior que a segunda. A disposição das ruas e 
mais ou menos assim: 

RUA 
Fiia do meio - B 

terceira fila de casas  - C 

primeira fila com pátios - A 

 

RUA 

Este modo de construir garante um arejamento 
comparativamente bom para a primeira fila de casas e o 
da terceira nao e pior que o da fila correspondente na 
disposigao anterior; em eontrapartida, a fila do meio esta 
pelo menos tao mal arejada como as casas dos patios, e 
as ruelas das traseiras estao no mesmo estado de 
suji-dade e tern uma aparencia tao ma como os patios. 
Os empreiteiros preferem este tipo de construgao 
por-que ele poupa espago e da-lhes a possibilidade de 
explo-rarem mais a vontade os trabalhadores mais bem 
pagos pedindo-lhes alugueres mais elevados pelas 
casas das primeira e terceira filas. Estes tres tipos de 
construgao de casas oiperarias encontram-se em toda a 
cidade de Manchester e atraves do Lancashire e do 
Yorkshire, mui-tas vezes misturados, mas de modo geral 
suficientemente separados para com base neles 
podermos deduzir a idade relativa dos desiguais bairros 
da cidade. 0 terceiro sis-tema, o das ruas das traseiras^ 
predomina nitidamente no grande bairro operario, a leste 
de St. George's Road, dos dois lados de Oldham Road e 
Great Ancoats Street, e e tambem o mais vulgar nos 
outros bairros operarios de Manchester e nos suburbios. 

É no grande bairro que mencionamos, e a que 
cha-mam Ancoats, que estao instaladas, ao longo dos 
canais, .1 maior parte das fabricas e as mais importantes 
ð gigan- 
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tescas construgoes de seis ou sete andares, que com as 
suas diamines esguias dominam de muito alto as casas 
baixas dos operarios. A populagao do bairro compoe-sc 
principalmente de operarios de fabrica e, nas piores ruas, 
de teceloes manuais. As ruas situadas nas imediagoes 
do centro da cidade sao as mais velhas, portanto as 
piores, embora estejam pavimentadas e providas de 
canais de escoamento; incluo ai as ruas paralelas mais 
proximas: Oldham Road e Great Ancoats Street. Mais ao 
norte encontramos muitas ruas de construgao recente: ai 
as casas sao graciosas e limpas; as portas e as janelas 
sao novas e pintadas de fresco, os interiores sao limpos; 
as proprias ruas sao mais arejadas, os espagos entre 
elas, sem construgoes, sao maiores e mais numerosos. 
Mas isto so se aplica a maioria das habitagoes porque 
exis-tem em quase todas as casas alojamentos nas 
caves, muitas ruas nao estao pavimentadas e nao tern 
canais de escoamento e sobretudo o acr limpo nao passa 
de uma aparencia que desaparece ao fim de dez anos. 
Com efeitd, o modo de construgao das diferentes casas 
nao e menos condenavel que a disposigao das ruas. A 
primeira vista, estas casas parecem muito bonitas e bem 
feitas, as pare-des de tijolos macigos cativam quem 
passa e, quando percorremos uma rua operaria de 
construqaa recente sem nos preocuparmos mais com as 
ruas das traseiras e com a propria maneira como as 
casas estao construidas, concordamos com a opiniao 
dos industrials liberals, que afirmam que em parte 
alguma os operarios estao tao bem alojados como em 
Inglaterra. Mas quando olhamos de mais perto, vemos 
que as paredes destas casas sao o mais estreitas 
possivel. As paredes exteriores, que sustentam a cave, o 
res-do-chao e o telhado tern, quanto muito, a espessura 
de um tijolo, estando, em cada camada horizontal, os 
tijolos dispostos uns ao lado dos outros, no sentido do 
comprimento. Mas vi em muitas casas da mesma altura 
ð algumas em construgao ð em que as paredes 
exteriores nao tinham senao meio tijolo de espessura e 
onde estes, por conseguinte, nao estavam dispostos no 
sentido do comprimento, mas no da largura, ajus-tados 
pelo lado estreito. Isto, em parte, a fim de econo-mizar os 
materials, em parte tambem porque os emprei-teiros 
nunca sao os proprietarios do terreno: limitam-se a 
aluga-lo a moda inglesa por vinte, trinta, quarenta, 
cinquenta ou noventa anos, apos o que este retorna, com 
tudo o que ai se encontra, a posse do seu primeiro 
pro-prietario, sem ique este tenha de pagar seja o que 
for, 
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como iiHJkMiinizagao pelas instalagoes que ai foram 
feitas. () locutario do terreno planeia pois estas 
instalagoes de forma a que tenham o menor valor 
posslvel quando o OOHtrato expirar; como as casas 
deste genero so sao conatruidas vinte ou trinta anos 
antes desta data, com-preende-se que os empreiteiros 
nao queiram ter grandes despesas com elas. 
Acrescente-se que estes empreiteiros, durante muito 
tempo pedreiros, carpinteiros ou industrials, quase nao 
fazem reparagoes, em parte porque nao querem reduzir 
o lucro dos alugueres, em parte porque se aproxima o fim 
do aluguer do terreno construido, e porque, em virtude 
das crises economicas e das privagoes que se lhes 
seguem, frequentemente ficam desertas ruas inteiras. 
Por conseguinte, as casas arruinam-se rapida-mente e 
tornam-se inabitaveis. Com efeito, calcula-se que os 
alojamentos operarios so sao habitaveis em media 
quarenta anos. Isto pode parecer estranho, quando 
vemos as belas paredes macigas das casas novas, que 
parecem durar varios seculos, mas e assim mesmoða 
avareza que preside a construgao, a ausencia 
sistematica de reparagoes, a frequente desocupagao dos 
alojamentos, a fre-quente e perpetua mudanga de 
locatarios e, por outro lado, as depradagoes que estes 
cometem (a maior parte sao iriandeses) durante os dez 
ultimos anos em que a casa e habitavel: arrancam 
frequentemente a madeira da construgao para fazerem 
fogo; tudo isto faz com que ao fim de quarenta anos 
estas casas estejam em ruinas. E por isso que o bairro 
de Ancoats, cujas casas datam apenas do 
desenvolvimento industrial e, em grande parte, apenas 
deste seculo, conta apesar de tudo com grande 
quan-tidade de casas velhas e arruinadas, em que a 
maioria ja atingiu o ultimo estadio de habitabilidade. Nao 
quero referir aqui a quantidade de capitals que foram 
desper-digados deste modo, nem como um investimento 
inicial um pouco mais elevado e pequenas reparagoes 
teriam sido suficientes para que todo este bairro se 
mantivesse limpo, conveniente e habitavel durante 
muitos anos. So me interessa a situagao das casas e dos 
seus habitan-tes, e e preciso vincar bem que nao ha 
sistema mais nefasto e mais desmoralizante do que este 
para alojar os trabalhadores. 

O operario e constrangido a habitar estas casas em 
mau estado porque nao pode pagar o aluguer de outras 
melhores, ou entao porque nao existem melhores nas 
proximidades da fabrica, e ate talvez porque estas casas 
pertencem ao industrial e este so empregue os que 
aceitam 
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habitar num destes alojamentos. Claro que esta duragao 
de quarenta anos nao e para ser tomada a letra, porque 
se estas habitagoes estao situadas num bairro com 
grande densidade de imoveis e se, por conseguinte, 
apesar da renda predial mais elevada, ha sempre 
possibilidades de encontrar locatarios, os empreiteiros 
fazem alguns esfor-gos para assegurar a habitabilidade 
relativa destes alojamentos para alem dos quarenta 
anos. Mas neste caso nao ultrapassam o minimo 
indispensavel, e entao estas casas reparadas sao 
precisamente as piores. De tempos a tempos, quando se 
receiam epidemias, a consciencia dos servigos de 
higiene, normalmente muito sonolenta, des-perta um 
pouco. Entao empreendem expedigoes aos bair-ros 
operarios, fecham toda uma serie de caves e de casas, 
como foi o caso de varias ruelas nas cercanias de 
Oldham Road. Mas isto e sol de pouca dura; em breve 
os alojamentos reprovados voltam a ter habitantes, e os 
proprietaries ainda tem mais facilidade em encontrar 
locatarios; sabe-se bem que os policias dos servigos de 
higiene nao voltarao tao cedo! 

Esta parte leste e nordeste de Manchester e a unica 
em que a burguesia nao se instalou, pela forte razao de 
o vento dominante, que sopra durante dez ou onze 
meses do ano, de oeste e sudoeste, arrastar para ai o 
fumo de todas as fabricas. Este fumo, os operarios que o 
respi-rem sozinhos. 

Ao sul de Great Ancoats Street estende-se um 
grande bairro operario bem construido, uma zona de 
colinas, sem vegetagao, com filas ou quarteiroes isolados 
de casas, dispostos desordenadamente. Nos intervalos, 
ficam iocais vazios, argilosos, desiguais, sem relva e por 
conseguinte dificeis de atravessar com tempo chuvoso. 
As casas sao todas sujas e velhasi frequentemente 
situadas em buracos profundos, que lembram a cidade 
nova. O bairro que e atravessado pela via ferrea de 
Birmingham e aquele em que as casas estao mais 
amontoadas e e, portanto, o pior. 

Neste local, os numerosos meandros do Medlock 
per-correm um vale que em certos sitios e perfeitamente 
ana-logo ao do rio Irk. De amibos os lados do rio de 
aguas estagnadas e nauseabundas, tao negro como o 
pez, estende-se, desde a sua entrada na cidade ate a 
confluencia com o Irwell, uma larga cintura de fabricas e 
de habitagoes operarias; estas estao no estado mais 
deploravel possivel. Frequentemente, a margem e 
escarpada e as construgoes descem ate ao rio, tal como 
no Irk; e as ruas e casas estao mal construidas tanto  do  
lado de 
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MJUICIICHUT como de Ardwick, Cborlton ou Hulme. O 
sitio iƴ i.ir.; horrendo (so eu falasse em pormenor de 
todos os blocoa de imoveis, separadamente, nunca mais 
acabava) flea do lado de Manchester, a sudoeste de 
Oxford Road e ohama-se Pequena Irlanda (Little Ireland). 
Numa depressao de terreno bastante funda, numa curva 
do Medlock, e cercada pelos quatro lados por grandes 
fabri-cas e margens altas cobertas de casas ou aterros, 
estao cerca de 200 casas repartidas em dois grupos, 
sendo f requentemente a parede de tras a divisoria; 
habitam al cerca de 4 000 pessoas, quase todas 
irlandesas. As casas sao velhas, sujas e do tipo mais 
pequeno: as ruas sao desiguais e cheias de saliencias, 
em parte sem pavimento nem canais de escoamento; por 
todo o lado ha uma quantidade consideravel de 
imundicies, detritos e lama nauseabunda entre os 
charcos estagnados; a atmosfera esta empestada com 
as suas emanagoes, enegrecida e pesada pelos fumos 
de uma duzia de chamines de fabri-cas. Uma multidao de 
mulheres e criangas esfarrapadas vagueiam por estes 
sitios, tao sujas como os porcos que se espojam nos 
montes de residuos e nos charcos. Em resumo, todo este 
local oferece um espectaculo tao repugnante como os 
piores bairros das margens do Irk. A populagao que vive 
nestas casas arruinadas, por detras destas janelas 
quebradas nas quais foi colocado papel oleoso, e destas 
portas fendidas com os caixilhos podres, e ate nas caves 
humidas e sombrias, no meio desta suji-dade e deste 
cheiro inqualificaveis, nesta atmosfera que parece 
intencionalmente fechada, na verdade deve situar-se no 
escalao mais baixo da sociedade. Tal e a conclu-sao e a 
impressao que o aspecto deste bairro, visto do' exterior, 
impoe ao visitante. Mas, que dizer, ao sabermosBB que 
em oada uma destas pequenas casas, que, quanto 
muito, tern duas divisoes e umas aguas--furtadas, por 
vezes uma cave, abrigam vinte pessoas e que em todo 
este bairro ha uma unica casa de banho ðquase sempre 
ocupada, claro ð para cerca de cento e vinte pessoas e 
que apesar de todos os sermoes dos medicos, apesar da 
emogao que se apoderou da poli-cia encarregada da 
higiene durante a epidemia de colera, quando descobriu 
o estado da Pequena Irlanda, hoje, no ano da graga de 
1844, tudo esta quase no mesmo estado 

"    Dr. Kay: op. cit., * (F. E). 

*     pp. 35-36. 
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que em 1831 ? O Dr. Kay relate, que, neste bairro, nao 
sao apenas as caves, mas tambem os proprios 
res-do-chao que sao humidos; outrora, algumas das 
caves tinham sido entulhadas, explica ele, mas pouco a 
pouco desentu-lharam-nas e agora sao habitadas por 
irlandeses; nunra cave, em que o solo ficava abaixo do 
nivel do rio, a agua saltava continuamente de um buraco 
de evacuagao obtu-rado com argila, a ponto de, todas as 
manhas, o locatario, um tecelao manual, ter de esvaziar 
a cave e deitar a agua para a rua 0e. 

Mais a jusante, encontra-se Hulme, na margem 
esquerda do Medlock, cidade que, para falar com. 
pro-priedade, nao passa de um grande bairro operario 
cujo estado, em quase todos os aspectos, e semelhante 
ao do bairro de Ancoats. Os bairros de grande densidade 
habi-tacional estao frequentemente em misero estado e 
quase sempre em ruinas; os bairros com populagao 
menos densa e de construgao menos recente sao mais 
arejados, mas tambem frequentemente atolados de lama. 
Em geral, as casas sao hiimidas e providas de uma rua 
das traseiras e habitagoes nas caves. Na outra margem 
do Medlock, em Manchester propriamente dita, existe um 
segundo grande bairro operario que se estende dos dois 
lados de Deansgate ate ao bairro comercial e que, em 
certos sltios, nao fica em nada atras da cidade velha. 
Principalmente junto do bairro comercial entre Bridge 
Street e Quay Street, Princess Street e Peter Street, o 
amontoamento das casas ultrapassa nalguns sitios o dos 
mais estreitos patios da cidade velha. Encontramos ai 
compridas vielas, entre as quais ha patios com cantos e 
recantos, e passa-gens cujas entradas e saidas estao 
arranjadas com tao pouco metodo que, em semelhante 
dedalo, entramos a cada passo num beco sem saida ou 
enganamo-nos na saida, se nao conhecemos a fundo 
cada passagem e cada patio. £ nestes locais exiguos, 
arruinados e sujos, que habita, segundo o Dr. Kay, a 
classe mais amoral de toda a Manchester, cuja profissao 
e o roubo ou a prostituisao, e que segundo parece, ainda 
hoje existe. Quando a policia de higiene aqui fez uma 
rusga, em 1831, descobriu uma insalubridade tao grande 
como nas margens do Irk ou na Pequena Irlanda (posso 
testemunhar que ainda hoje esta na mesma) e entre 
outras coisas, uma unica retrete 

°° O proprio Dr. Kay inspira-se aqui num relato sobre o estado 
sanitario da cidade feito pela municipalidade de Manchester em 1831. 
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para 380 pessoas na Parliament St., e outra para trinta 
Q&iav com grande densidade populacional na 
Parliament Passage. 

Quando vamos a Salford, ao atravessar o Irwell 
encontramos, numa peninsula formada por este rio, uma 
cidade com oitenta mil habitantes que, para falar 
ver-dade, nao passa de um grande bairro operario 
atravessado por uma unica e larga rua. Salford, outrora 
mais impor-tante que Manchester, era nessa epoca o 
principal centro do distrito que a rodeia e que tem ainda o 
seu nome: Salford Hundred. E por isso que tambem aqui 
ha um bairro bastante velho, e por conseguinte muito 
insaiubre, sujo e arruinado, em frente da velha igreja de 
Manchester, e que esta em tao mau estado como a 
cidade velha, na outra margem do Irwell. Um pouco mais 
afas-tado do rio estende-se um bairro mais recente, mas 
que tambem data de ha mais de 40 anos e por isso e 
razoavel-mente decrepito. Toda Salford foi construida em 
patios ou ruelas tao estreitos que me lembraram os 
becos mais estreitos que conheci, em Genova. Deste 
ponto de vista, a maneira como Salford esta construida 
ainda e bem pior que a de Manchester, e o mesmo se 
pode dizer a respeito de limpeza. Se em Manchester a 
policia ia pelo menos de tempos a tempos ð uma vez de 
seis ou de dez em dez anos ð aos bairros operarios, 
para encer-rar os piores alojamentos e limpar os cantos 
mais sujos destes estabulos de Augias, parece nunca ter 
feito nada em Salford. Decerto que as estreitas ruelas 
transversals e os patios de Chapel Street, Greengate e 
Gravel Lane nunca foram limpos desde que foram 
construidos; actual-mente a via ferrea de Liverpool 
atravessa estes bairros num alto viaduto e fez 
desaparecer muitos dos mais sujos recantos, mas o que 
e que isso altera? Ao passar no viaduto, ainda podemos 
ver daqui de cima bastante sujidade e miseria, e se nos 
dermos ao trabalho de per-correr estas ruelas, de dar 
uma vista de olhos a estas portas e janelas ^bertas, as 
oaves e as casas, verificamos a cada momento que os 
operarios de Salford vivem em alojamentos nos quais 
qualquer limpeza ou conforto e impossivel. Passa-se o 
mesmo nos bairros mais afastados de Salford, em 
Islington, perto de Regent Road, e por tras do caminho 
de ferro de Bolton. Nos alojamentos operarios entre 
Oldfield Road e Cross Lane, ou nalguns de Hope Street, 
encontramos um grande numero de patios e ruelas num 
estado dos mais deploraveis, rivalizando em sujidade e 
densidade de populagao com a cidade velha 
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de Manchester. Aqui encontrei um homem que parecia 
ter sessenta anos e vivia num. estabulo. Tinha construido 
neste buraco quadrado, sem janelas, sem soalho nem 
chao pavimentado, uma especie de diamine; tinha 
ins-talado ai uma tarimba e ai habitava, se bem que a 
chuva penetrasse atraves do teeto arruinado. O homem, 
dema-siado idoso e fraco para suportar um trabalho 
regular, ganhava a alimentagao a transportar estrume e 
outras coisas no seu carrinho de mao; um mar de esterco 
quase atingia o seu estabulo. 

Eis os diferentes bairros operarios de Manchester, 
tais como eu proprio tive ocasiao de os observar durante 
vinte meses. Para resumir o resultado dos nossos 
pas-seios atraves destas localidades, diremos que a 
quase totalidade dos 350 mil operarios de Manchester e 
dos seus arredores ha'bita em casas em mau estado, 
humidas e sujas; que as ruas por onde tern de passar 
estao na maior parte das vezes no mais deploravel 
estado e extre-mamente sujas e que foram construidas 
sem o menor cuidado de arejamento, com a unica 
preocupagao do maior lucro possivel para o construtor. 
Numa palavra, nos alojamentos operarios de Manchester 
nao ha lim-peza nem conforto, e portanto nao ha vida 
familiar possivel; so uma raga desumanizada, degradada, 
rebaixada a um nivel bestial, tanto do ponto de vista 
intelectual como moral, fisicamente morbida, se pode 
sentir ai a vontade e em casa. E nao sou o unico a 
afirma-lo. Vimos que o Dr. Kay fornece uma descrigao 
perfeitamente ana-loga e, alem disso, ainda vou citar as 
palavras dum liberal, dum homem cuja autoridade e 
reconhecida e apreciada pelos industrials, adversario 
fanatico de qualquer movimento independente, N. Senior 
57: 

Ao visitar os alojamentos dos operarios das fabricas na 
Cidade Irlandesa, em Ancoats e na Pequena Manda, a 
minha unica surpresa foi ser possivel que alguem se 
conserve com razoavel satide em tais habitagoes. Estas 
cidades ð porque sao cidades pela sua extensao e pela 
sua populagao ð foram edificadas com desprezo total por 
todos os principios, excepto o lucro imediato dos 
especuladores encarregados da construgao. Um car-pin 
teiro e um pedreiro associam-se para comprar (quer 

17
 NASSAU W. SENIOR: Letters on the factory Act to the Et. 

Hon. President of the Board of Trade (Cartas sobre a lei das fabricas 
dirigidas ao muito honoravel Presidente do Gabinete do Comgreio), 
Chas. Poulett Thomson, Esq., Londres, 1837, p.  24   (P.E.). 
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dizer, para alugar durante um certo numero de anos) uma 
serie de locais para construgao e para os cobrirem de 
pretensas casas. Num. sitio, encontramos uma rua inteira 
que seguia o curso de um fosso, para terem assim as 
caves mais profundas sera as despesas de esca-vagiio, 
caves que nao se destinavam a servir de arrecada-gao ou 
armazem mas sim de habitagao para homens. Ncm uma 
unica destas casas escapou a colera. E, em geral, as ruas 
destes arredores nao sao pavimentadas, tern um monte de 
estrume ou um charco no meio, as casas estao 
encostadas umas as outras, sem arejamento nem 
drenagem no chao, e familias inteiras veem-se obrigadas a 
viver no recanto duma cave ou duma mansarda. 

Ja mencionei atras a actividade invulgar que a policia 
sanitaria dispendeu por altura da epidemia de colera em 
Manchester. Com efeito, quando esta epidemia se 
comegou a aproximar, apoderou-se da burguesia desta 
cidade um medo generalizado. De repente lembraram-se 
das habitagoes insalubres dos pobres, e tremeram com a 
certeza de que cada um destes bairros miseraveis ia 
constituir um foco de epidemia, a partir do qual esta 
estenderia as suas razias em todos os sentidos ipara as 
residencies da classe exploradora. Designaram uma 
comissao de higiene para investigar estes bairros e 
remeter ao Conselho Municipal um relatorio exacto sobre 
a sua situagao58. O Dr. Kay, ele proprio membro da 
comissao, que visitou especialmente cada distrito de 
policia, com excepgao do decimo primeiro, fornece-nos 
alguns extractos do seu relatorio. Ao todo foram 
inspeccionadas 6 951 casas, naturalmente apenas em 
Manchester, com exclusao de Salf ord e outros 
arredores; 6 565 tinham necessidade urgente de serem 
caiadas interiormente, em 960 tinham sido 
negligenciadas as necessarias reparagoes (were out of 
repair), 939 eram desprovidas de instalagoes de 
escoa-mento suficientes, 1435 eram humidas, 452 mal 
arejadas, 2 221 desprovidas de retrete. Das 687 ruas 
inspeccionadas, 248 nao estavam pavimentadas, 53 so o 
estavam parcialmente, 112 mal arejadas, 352 continham 
charcos estagnados, montes de lixo, detritos e outros 
dejectos M. E evidente que era praticamente impossivel 
limpar estes estabulos de Augias antes de chegar a 
colera. Foi por 

m
 Comissao designada em Novembro de 1831, cujas 

conclusoes confirmaram, no essencial, as do relatorio da policia. 
" Bngels parece ter utilizado simultaneamente para esta 

pussagem as obras de Kay, p. 31, GASKELL: op. cit., p. 134 e A. 
SLANEY: State of Poorer Classes in Great Tows, 1840, p. 18. 
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isso que se contentaram em limpar alguns dos piores 
recantos e deixaram o resto como estava. Diga-se de 
pas-sagem que alguns meses mais tarde os locais 
limpos ja estavam no mesmo estado de sordidez, como o 
prova a Pequena Irlanda. Quanto ao interior destes 
alojamentos, a mesma comissao diz deles pouco mais 
ou menos o que ja sabemos  de  Londres,  Edimburgo  
e  outras  cidades. 

Frequentemente, todos os membros de uma famllia 
irlan-desa estao amontoados nema unica cama; frequente-
mente e um monte de palha seca e de cobertores feitos 
com velhos sacos que os cobre a todos numa confusa 
amalgama de seres, que a necessidade, o 
embruteci-mento e o desemprego rebaixam do mesmo 
modo. Os inspectores encontraram muitas vezes 2 familias 
numa casa de duas divisSes. Uma delas servia de quarto 
de dormir para todos, a outra era a casa de jantar e a 
cozinha em comura. Frequentemente mais do que uma 
familia habitava numa cave humida onde doze ou 
dezasseis pessoas estavam amontoadas numa atmos-fera 
pestilenta. A esta e outras fontes de doenga jun-tava-se o 
facto de se criarem ai porcos, alem de se encontraram 
outros aspectos da mais revoltante natu-reza

eo
. 

Falta acrescentar que numerosas familias, elas 
pro-prias so possuindo uma divisao, recebem ai 
pensionistas e hospedes de noite a troco de uma 
remuneragao; que, para alem disso, e frequente 
pensionistas dos dois sexos deitarem-se na mesma cama 
de casal; que, por exemplo, segundo o Relatorio sdbre o 
Estado Sanitdrio da Classe Operdria81 foi constatado pelo 
menos seis vezes em Manchester o caso de um homem, 
da mulher e da cunhada adulta que dormiam na mesma 
cama. Os dormitorios tam-bem sao muito numerosos 
aqui; o Dr. Kay fixa-lhes o numero em 207 na propria 
Manchester, em 1831, e desde entao devem ter 
aumentado sensivelmente. Cada um alberga vinte ou 
trinta hospedes, num total geral de cinco a seis mil 
pessoas todas as noites. O caracter destas casas e dos 
seus clientes e igual ao das outras cidades. Cinco a sete 
colchoes estao deitados no chao em cada quarto, sem 
camas, e instalam-se ai tantas pessoas quantas houver, 
todas a mistura. Escusado sera dizer que ambiente fisico 
e moral reina nestes antros de vicio. Cada uma destas 
casas e um centro de crime e teatro 

i;
"    KAY: op. cit., p. 32  (F. E.). 

el
    Testemunho   de   JAMES   RIDDEL   WOOD,   pp.   

124-125. 
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do actos que revoltam a humanidade e que nunca teriam 
sido perpetrados sem esta centralizagao imposta de 
imo~ ralidade. Segundo Gaskell62, o numero de 
individuos que vivem em caves na propria cidade de 
Manchester e de 20 000. O "Weekly Dispatch indica 
«segundo relatorios oficiais» o numero de 12 % da 
classe operaria, o que parece corresponder a este 
numero; sendo o numero de trabalhadores, por alto, 175 
000, 12 % sao 21 000 6S. Nos arredores as habitagoes 
em caves sao pelo menos igual-mente numerosas e 
assim o numero de pessoas que vivem em caves no 
aglomerado de Manchester eleva-se pelo menos a 40 ou 
50 000. Eis o que se pode dizer dos alojamentos 
operarios nas grandes cidades. A maneira como e 
satis-feita a necessidade de abrigo e um criterio para a 
maneira como o sao todas as outras necessidades. E 
facil concluir que so uma populagao esfarrapada, mal 
alimentada, pode morar nestes sujos covis. E, na 
realidade, e o que acon-tece. As roupas dos operarios, 
na maior parte dos casos, estao em muito mau estado. 
Os tecidos utilizados para o seu fabrico ja nao sao os 
mais apropriados; a tela e a la quase que desapareceram 
do guarda-roupa dos dois sexos, sendo substituidas pelo 
algodao. As camisas sao em pano de algodao, branco ou 
colorido; do mesmo modo, as roupas das mulheres sao 
de chita indiana e raramente 

82
 P. GASKELL: The Manufacturing Population of England, its 

Moral, Social and Physical Condition, and the Changes which have 
arising from the Use of Steam Machinery; with an Examination of 
Infant Labour. Fiat Justitia. (A Populagao dos Operarios de Fabricas 
em Inglaterra, o seu Estado Moral, Social e Fisico e as Mudangas 
Causadas pela TJtilizagao de Maquinas a Vapor. Com um Inquerito 
sobre o Trabalho das Criangas. Seja feita Justiga) 1833. Descreve 
principalmente a situagao dos operarios do Lancashire. O autor e um 
liberal, mas escrevia numa epoca em que o liberalismo ainda nao 
implicava louvar a felicidade dos operarios. B por isso que ainda n&o 
tern ideias preconcehidas e ainda tem o direito de ver os males do 
regime vigente, em particular os do sistema industrial. Em 
contrapartida, tambem escreve antecipando-se ao Factories Inquiry 
Commission (Comissao de Inquerito sobre as Fabricas) e retira de 
fontes duvidosas muitas afir-magoes ulteriormente refutadas pelo 
relatorio da Comissao. A obra, embora boa no seu conjunto, deve por 
conseguinte ð e tamb<5m porque, tal como Kay, o autor confunde a 
classe operaria em geral com a classe operaria das fabricas ð ser 
utilizada com precaugao em questoes de pormenor. A hist6ria da 
evolugao do proletariado que vimos na introdugao e, em grande 
parte, retirada desta obra   (F. E). 

63
 Weekly Dispatch, n.° 2219 de 5 de Malo de 1844. Um 

rela-tdrio oficial de 1838 e SLANEY: op. cit. p. 19, dao-nos o mesmo 
numero. 
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se ve" secar roupa interior de la. Os homens usam na 
maior parte das vezes calgas de veludo ou de qualquer 
outro pesado tecido de algodao e casacos e fatos do 
mesmo pano. 0 fato de veludo de algodao (fustian) 
tornou-se mesmo o fato tipido dos operarios; 
fustian-jackets e assim que se ouve cliamar aos 
operarios, e assim que estes se cha-mam a si proprios 
por oposigao aos Senhores vestidos de la, (broad-cloth), 
expressao tambem utilizada para designar a classe 
media. Quando Feargus O'Connor, o chefe dos Cartistas, 
veio a Manchester durante a insurreigao de 184264, 
apareceu com um fato de veludo de algodao perante os 
aplausos arrebatados dos operarios. Em Ingla-terra, o 
uso dos chapeus esta generalizado, mesmo entre os 
operarios; tern as mais diversas formas: redondos, 
conicos ou cilindricos, com abas largas, estreitas ou sem 
abas. Nas cidades industrials so os jovens usam bones. 
Quern nao tern chapeu, fabrica um gorro baixo e 
qua-drado, de papel. 

Todas as roupas dos operarios, mesmo supondo que 
estejam em bom estado, sao muito pouco adaptadas ao 
clima. O ar humido de Inglaterra que, mais do que qual-
quer outro, provoca resfriamentos, obriga quase toda a 
classe media a trazer por cima da pele roupa de flanela, 
sendo generalizado o uso de cachecois e camisas de 
flanela. A classe operaria nao so desconhece esta 
pre-caugao, como tambem quase nunca tern 
possibilidades de arranjar roupa de la. Ora, os pesados 
tecidos de algodao mais espessos, mais rigidos e mais 
densos que as fazen-das de la, protegem apesar de tudo 
muito menos do frio e da humidade. A espessura e a 
natureza do tecido fazem com que elas conservem muito 
tempo a humidade e, ao fim e ao cabo, nao tem a 
impermeabilidade da la pisoada. E quando um dia o 
operario pode adquirir um fato de pano para o Domingo, 
tem de ir as lojas mais baratas onde lhe fornecem um 
mau tecido chamado devil's dust65 que «so e feito para 
ser vendido e nao para ser usado» e que se rasga ou 
gasta ao fim de quinze dias. Ou entao tem de comprar 
em segunda mao um velho fato meio cogado, que ja deu 
o que tinha a dar e que so lhe dura algumas 

64
 Em Agosto de 1842, os operarios ingleses tentaram 

desen-cadear uma greve geral em varias regioes industrials 
(principal-mente Lancashire e Yorkshire). Nalgumas cidades 
produziram-se no decurso da greve recontros violentos entre grevistas 
e tropas ou forgas da policia. 

05
 «Poeira do diabo»: Tecido a base de fibras de la de ma 

qualidade. 
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semanas. Devemos ainda referir o mau estado do 
guarda--roupa da maior parte das pessoas e, de tempos 
a tempos, a necessidade em que se veem de por as 
suas melhores roupas numa casa de penhores. Contudo, 
para um grande numero, principalmente de ascendencia 
irlandesa, as roupas sao verdadeiros farrapos, muitas 
vezes impossiveis de remendar ou cuja cor original e 
impossivel de reco-nhecer, tantas vezes foram 
remendadas. Contudo, os ingleses, ou os 
anglo-irlandeses, continuam a remenda-las e 
tornaram-se mestres nesta arte; la ou tela sobre veludo 
de algodao ou vice-versa, pouco lhes importa; quanto 
aos autentieos emigrantes irlandeses, quase nunca 
remendam, salvo em caso de extrema necessidade, 
quando as roupas ameagam esfarrapar-se; e vulgar 
ve-los com bocados de camisa que passam atraves dos 
rasgoes do casaco ou das calgas; trazem, como diz 
Thomas Oarlyle66: 

Um fato de farrapos: vestl-lo ou despi-lo represents uma 
das operagoes mais delicadas a qual s6 se pro-cede nos 
dias de festa e em momentos particularmente favoravels. 

Os irlandeses tambem importaram o habito, outrora 
desconhecido dos ingleses, de andarem descalgos. 
Actual-mente vemos em todas as cidades industriais um 
grande numero de pessoas, sobretudo criangas e 
mulheres, que circulam descalgos e pouco a pouco este 
habito tambem se propagou aos ingleses pobres. 

0 que e verdade para as roupas, tambem o e para a 
alimentagao. Aos trabalhadores cabe o que a classe 
pos-suidora acha excessivamente mau. Nas grandes 
cidades inglesas pode-se ter tudo e da melhor qualidade, 
mas isso sai muito caro; o trabalhador que precisa de se 
alojar e alimentar com uns escassos escudos, nao pode 
gastar tanto. Alem disso, na maior parte dos casos, ele 
so e pago ao sabado a noite; passaram a pagar a 
sexta-feira; mas esta excelente iniciativa ainda nao esta, 
generalizada e e por isso que so chega ao mercado ao 
sabado a tarde as cinco ou mesmo sete horas, enquanto 
que a classe media ja recolheu o que havia de melhor. 
De manha, o mercado regurgita com as melhores coisas, 
mas quando os operarios  chegam  o  melhor acabou,  
e mesmo  que 

"«   Thomaa CARLYLE: Chariism, Londres, 1839, p. 28. 
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tivesse sobrado, nao o poderiam comprar. 
Frequente-mente, as batatas que os operarios compram 
sao de ma qualidade, os legumes estao murchos, o 
queijo velho 6 mediocre, o toucinho rancoso, a carne 
magra, velha, dura, proveniente muitas vezes de animais 
doentes ou cansados, e mesmo meia podre. 
Frequentemente, os ven-dedores sao pequenos 
retalhistas que compram merca-dorias ordinarias em 
quantidade e as revendem muito baratas precisamente 
devido a sua ma qualidade. Os tra-balhadores mais 
pobres tern que se desembaragar de outro modo para se 
safarem com o seu pouco dinheiro, mesmo quando os 
artigos que compram sao da pior qualidade. Com efeito, 
como a meia-noite de sabado as lojas tern de fechar e 
nada pode ser vendido ao domingo, os restos que se 
estragariam se tivessem de esperar ate segunda de 
manha sao liquidados a pregos ridiculos entre as dez e a 
meia-noite. Mas nove decimos do que nao foi vendido 
ate as dez horas ja nao e comestivel no domingo de 
manha, sao precisamente estes restos que constituem a 
ementa dominical da classe mais miseravel. A carne que 
e vendida aos operarios e frequentemente intragavel 
mas, posto que a compraram, tern de a comer. 

A 6 de Janeiro de 1844 67 (senao me engano), houve 
uma sesisao do tribunal de comercio de Manchester no 
decurso da qual foram condenados onze carniceiros por 
terem vendido carne improria para consumo. Cada um 
deles possuia ainda um boi ou um porco inteiros, ou 
varios carneiros ou ainda vinte ou vinte e cinco quilos de 
carne que foram apreendidas, tudo no mesmo estado. 
Em casa de um deles foram confiscados 64 gansos de 
Natal rechea-dos, que nao tinham sido vendidos em 
Liverpool, tinham sido transportados para Manchester, 
onde chegaram ao mercado estragados e a cheirar mal. 

Esta historia apareceu na altura no Manchester 
Guardianes com os nomes e o montante da multa. 
Durante as seis semanas do 1.° de Julho ao 14 de 
Agosto, o mesmo jornal relata tres casos semelhantes. 
Segundo o numero de 3 de Julho, foi confiscado em 
Hes^wood um porco de 

6T
 Na realidade, o processo & relatado no nflmero de 10 de Maio 

de 1843 do Manchester Guardian, cf. igualmente The Court Leet 
Records of the Maner of Manchester, vol. 12 (1832-1846), pp. 
191-223. 

es
 O Manchester Guardian, que se publica em Manchester desde 

1821, foi primeiro o orgao dos comerciantes livres e mais tarde 
tornou-se o jornal do partido liberal. 
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200 libras morto e estragado, que tinha sido 
esquarte-jado num talho e posto a venda; segundo o de 
31, dois carniceiros de Wigon, dos quais um ja tinha sido 
acusado pelo mesmo delito anteriormente, f oram 
condenados a duas e quatro libras esterlinas de multa 
por terem posto a venda carne impropria para consumo 
e, segundo o numero de 10 de Agosto, foram 
apreendidos numa mercearia de Bolton vinte e seis 
presuntos intragaveis, que foram queimados 
publicamente; o comerciante foi condenado a uma multa 
de 20 xelins. Mas isto nao nos da conta de todos os 
casos, e nem sequer representa para estas seis 
semanas uma media segundo a qual pudessemos 
calcular uma percentagem anual. Acontece 
frequentemente que cada numero do Guardian, que 
aparece duas vezes por semana, relata um facto analogo 
em Manchester ou no distrito industrial vizinho. E quando 
pensamos no numero de casos que devem ter lugar nos 
vastos mercados que ladeiam as compridas ruas e que 
devem escapar as raras incursoes dos inspectores dos 
mercados ð doutra maneira como se explicaria o 
descaramento com que estas pegas inteiras de gado sao 
postas a venda? ð quando pensamos como deve ser 
grande a tentagao, dado o montante 
incompreensivelmente baixo das multas, quando 
pensamos em que estado deve estar um bocado de 
carne para que seja declarado completamente improprio 
para o consumo e confiscada pelos inspectoresðe 
impossivel acreditar que, em geral, os operarios possam 
comprar uma carne sa e nutritiva. Contudo, eles ainda 
sao vigarizados de outra maneira pela cupidez da classe 
media. Os merceei-ros e os fabricantes falsificam todos 
os generos alimen-ticios de uma maneira insuportavel, 
com complete des-prezo pela saude dos que os devem 
consumir. Mais acima demos a palavra ao Manchester 
Guardian, escutemos agora outro orgao da classe media 
(gosto de me servir do testemunho dos meus 
adversarios), os jornal Liverpool Mercury 69: 

Vendem manteiga salgada em vez de manteiga fresca, 
quer untando os monticulos de manteiga fresca, quer 
colocando no eimo da montra meio quilo de manteiga 
fresca, para provar, e vendendo por baixo desta amostra 
quilos de manteiga salgada, quer retirando o sal pela 
lavagem  e vendendo em seguida a manteiga como  se 

"" Liverpool Mercury, 9 de Fevereiro de 1844, p. 46. Engels 
nao cita com muita exactidao. Resume e traduz o conteudo do artigo, 
nem  sempre a letra. 
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fosse fresca. Misturam ao aguear arroz pulverlzado on 
outros generos baratos que vendem a preqoa altos. Os 
residuos das fabricas de sabao tambem sao mlsturudos 
com outras mercadorias e vendidos como ogticur. Mlti 
turam chicoria ou outros produtos baratos ao caf(5 moldo; 
chegam mesmo a mistura-los ao ca£6 em grao, dando a 
mistura a forma de grao de cafe. Frequente-mente 
misturam ao cacau terra escura e fina, que esta envolvida 
em banha de carneiro, para mais facil-mente se misturar 
com o verdadeiro cacau. Juntam ao cha folhas de 
ameixoeira e outros restos, ou entfto secam folhas de cha 
que ja serviram, tostando-as sobre placas de cobre muito 
quentes para que retomem a cor, e vendem-nas como cha 
fresco. A pimenta 6 falsificada por meio de cascas em po, 
etc.... O vinho do Porto e literalmente falslficado (a partir de 
coran-tes, alcool, etc.), porque e notorio que se bebe mais 
em Inglaterra do que todo o que e produzido em Portugal; 
o tabaco e misturado com materias repugnantes de toda a 
especie, seja qual for a forma como este produto e posto a 
venda. 

Posso acrescentar que, devido a falsificagao geral 
do tabaco, varios fornecedores de Manchester, entre os 
mais considerados, declararam publicamente no ano 
passado que dadas estas falsificagoes generalizadas 
nenhuma firma se poderia manter sem elas e que 
nenhum cigarro, cujo prego seja inferior a tres pence, 
contem tabaco puro 70. Claro que nao se limitam as 
fraudes com produtos alimentares e poderia citar mais 
uma duzia delas, entre outras a pratica infame que 
consiste em misturar giz ou gesso a farinha71. Fazem-se 
fraudes com todos os artigos, esticam a flanela, as 
meias, etc.... para as faze-rem parecer maiores e elas 
encolhem com a primeira lavagem; um corte de fazenda 
estreita e vendido por um corte de mais polegada e meia 
ou tres polegadas 72, a louga esta coberta com um 
esmalte tao delgado, que praticamente nao e esmaltada 
e estala facilmente, e mais cem ignominias, tout domme 
chez nous 1Z. Mas os princi- 

10
 Os jornais da epoca apontam casos muito frequentes de 

intervengao dos servigos alfandegarios contra estes falsificadores, o 
que prova a importancia da fraude, cf. Manchester Guardian, It de 
Fevereiro, 27 de Abril 1844, Liverpool Mercury, 6, 22 de Seternbro de  
1844. 

Ê Overpool Mercury, 12 de Julho, 19 de Julho, e 2 de Agosto de 
1844. 
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 A polegada equivale a 2,54 cm, a fraude e pois de quatro a 

oito centimetros de largura do retalho. 
7
"    (Tal como entre n6s). Em francos no texto. 
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pais prejudicados com estes logros sao os trabalhadores. 
O rico, esse nao e enganado, porque pode pagar os 
altos pregos dos ricos armazens que devem zelar pelo 
seu bom nome e que se prejudicariam principalmente a 
si pro-prios se vendessem mercadoria de baixa 
qualidade ou adulterada: o rico, estragado pela boa 
comida, descobre mais facilmente a fraude gragas a 
finura do seu paiadar. Todos os generos falsificados ou 
ate envenenados estao destinados ao pobre, ao 
operario, para quern alguns tostoes ja representam 
muito, que tern de comprar mui-tas coisas com pouco 
dinheiro, que nao tern nem o direito nem a possibilidade 
de reparar na qualidade, porque nunca teve 
oportunidade de afinar o paiadar. Tern de ir as 
mercearias que, em virtude do seu pequeno capital e das 
suas despesas gerais bastante importantes, nem sequer 
podem vender tao barato e com a mesma qualidade que 
os retalhistas mais importantes e sao constrangidos a 
fornecerem, conscientemente ou nao, generos 
adulterados por causa dos pregos baixos que lhes 
pedem e da concorrencia dos outros. Por outro lado, se 
para um grande retalhista, que tem muito capital 
envolvido no negocio, a deseoberta de uma fraude 
signi-fica a ruina porque lhe faz perder todo o credito, 
que importa a um pequeno merceeiro, que fornece uma 
unica rua, ser acusado de fraude! Se nao confiam nele 
em Ancoats, vai-se embora para Ohorlton ou Hulme, 
onde ninguem & conhece e recomega a fazer fraudes; so 
estao previstas penas legais para um numero restrito de 
fraudes, excepto se forem acompanhadas por fraudes 
fiscais. Mas nao e so na qualidade mas tambem na 
quantidade que o trabalhador ingles e enganado. Na 
maior parte dos casos, os pequenos mereeeiros tem 
falsas medidas e falsos pesos, e todos os dias podemos 
ler nos relatorios da policia um numero inacreditavel de 
contravengoes por delitos deste genero. A que ponto as 
fraudes deste tipo estao generalizadas nos bairros das 
fabricas, e o que se vera, por alguns extractos do 
Manchester Guardian. Refe-rem-se apenas um curto 
lapso de tempo, e mesmo para este periodo nao possuo 
todos os numeros: 

Guardian de 16 de Junho de 1844. Sessoes do tri-
bunal de Rochdale ð quatro mereeeiros sao multados 
de cinco a dez xelins por uso de pesos demasiado leves. 
Sessoes de Stockport: dois mereeeiros condenados a 
uma multa de um xelim: um deles tinha sete pesos 
demasiado leves e um prato da balanga falsificado, e ja 
ambos tinham aido advertidos. 
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Guardian, 19 de Junho, sessoes de Rochdale: urn 
merceeiro condenado a uma multa de cinco xelins, e 
dois camponeses condenados a pagar dez xelins. 

Guardian, 22 de Junho ð Justice da Paz de Man-
chester: dezanove merceeiros sao punidos com multas 
de dois xelins e meio a duas libras. 

Guardian, 26 de Junhoð Sessao do tribunal de 
Ashton: 14 merceeiros e camponeses punidos com dois 
xelins e meio a uma libra esterlina de multa. Sessao do 
tribunal de Hyde: nove camponeses e merceeiros conde-
nados a cinco xelins de multa. 

Guardian, 6 de Julho ð Manchester: 16 merceeiros 
condenados ao pagamento de custas e multas inferiores 
a dez xelins. 

Guardian, 13 de Julho ð Manchester: nove merceei-
ros punidos com multas de dois e meio a vinte xelins. 

Guardian, 24 de Julho ð Rochdale: quatro merceei-
ros punidos com multas de dez a vinte xelins. 

Guardian, 17 de Julho ð Bolton: doze merceeiros e 
hoteleiros condenados ao pagamento das custas. 

Guardian, 3 de Agosto ð Bolton: tres merceeiros e 
hoteleiros multados com dois e meio a cinco xelins. 

Guardian, 10 de Agosto ð Bolton: um 
merceeiro--hoteleiro condenado a cinco xelins de multa. 

E as mesmas razoes pelas quais os operarios sao 
as principals vitimas das fraudes na qualidade explicam 
que tambem o sejam das fraudes na quantidade. 

A alimentagao habitual do trabalhador industrial 
varia, evidentemente, segundo o salario. Os mais bem 
pagos, principalmente os operarios em que cada 
mem-bro da familia esta apto a ganhar alguma coisa, 
tem, enquanto esta situagao se mantiver, uma boa 
alimentagao, carne todos os dias e, a noite, toucinho e 
queijo. Mas nas familias que ganham menos, so ha carne 
ao domingo ou duas ou tres vezes por semana e, em 
contra-partida, ha. mais batatas e mais pao: se 
descermos gra-dualmente na escala verificamos que a 
alimentagao de origem animal se reduz a alguns bocados 
de toucinho, mis-turados com batatas; ainda mais abaixo, 
ate o toucinho desaparece, so fica o queijo, o pao, a 
farinha de aveia (porridge) e as batatas, ate ao ultimo 
grau, entre os irlandeses, cujo unico alimento sao as 
batatas. Em geral, com estes alimentos bebe-se um cha 
ligeiro, por vezes com um pouco de agucar, leite, ou 
aguardente. O cha, na Inglaterra, e mesmo na Irlanda, 
passa por ser uma bebida tao necessaria e indispensavel 
como o cafe entre nos, e 
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as eaaas em que nem cha se bebe, sao sempre o reino 
da mais negra miseria. Mas isto so e verdade se o 
trabalha-dor tem trabalho. Se nao o tern, fica 
eompletamente a merce da sorte, e come o que lne dao, 
o que mendiga, ou o que rouba. E se nao tem nada 
morre muito sim-plesmente de fome, como ja disse 
anteriormente. E facil de ver que tanto a quantidade 
como a qualidade da comida dependem do salario, e 
que, mesmo em periodo de pleno trabalho), a fome reina 
entre os trabalhadores mais mal pagos, sobretudo 
quando, para alem disso, tem pesados encargos de f 
amilia. Ora o numero destes trabalhadores mal pagos e 
muito grande. Principalmente em Londres, onde a 
eoncorreneia entre operarios cresce na proporgao directa 
da populagao, esta categoria e muito numerosa, mas 
tambem a encontramos em todas as outras cidades. For 
isso recorre-se ai a todos os expedientes: comem-se, a 
falta de melhor alimento, as cascas das batatas, residues 
de legumes, vegetais apodrecidos7i, e apa-nha-se ainda 
tudo o que possa conter um atomo que seja de produto 
comestivel. E, quando o salario semanal se acaba antes 
do fim de semana, acontece frequente-mente que a 
familia, durante os ultimos dias, ja nao tenha nada para 
comer ou tenha a justa para nao mor-rer de fome. 
Evidentemente que semelhante modo de vida nao pode 
deixar de originar numerosas doengas. Quando estas 
surgem, quando o homem, cujo trabalho sustenta a 
familia e cuja actividade penosa exige mais alimentagao 
ð e por conseguinte sucumbe primeiro ð quando esse 
homem adoece, e entao que comega a grande miseria, e 
so entaoi que, de maneira espantosa, se mani-festa a 
brutalidade com que a sociedade abandona os seus 
membros, precisamente quando eles mais precisam da 
sua ajuda. 

Para concluir, resumamos de novo os factos citados. 
As grandes cidades sao habitadas principalmente por 
operarios, visto que, na melhor das hipoteses, ha um 
burgues para dois, por vezes tres e nalguns sitios para 
quatro operarios; estes operarios nada possuem e vivem 

74
 Weekly Dispatch, Abril ou Maio de 1844 *, segundo um 

relat6rio do Dr. Southwood Smith ** sobre a situagao dos indi-gentes 
em Londres (F. E.). 

* Trata-se possivelmente do exemplar de 5 de Maio (cf. tambem, aeerca deste 
relatorio, Northern Star, 24 de Fevereiro). 

** O Dr. Southwood Smith era uma autoridade reconhecida nestas questoes. Fez 
varios relatorios em 1838, 39 e 40 sobre o estado sanitario dos bairros pobres de 
Londres, durante as comiss6es oficiais. (Cf. R. A. LEWIS: Edwin Chadwick and the Public 
Health Movement 1832-1854,  1954, pp.  394-395). 
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do seu salario que na maior parte das vezes s6 permite 
subsistir no dia-a-dia. A sociedade, individualizada ao 
maximo<, nao se preocupa com eles, e deixa-lhes o 
cuidado de proverem as suas necessidades e da familia; 
contudo, nao lhes fornece os meios de o fazerem de 
forma eficaz e duradoura, Qualquer operario, mesmo o 
melhor, esta, pois constantemente exposto as privagoes, 
quer dizer, a morrer de fome, e um bom numero 
sucumbe. Regra geral, as casas dos trabalhadores estao 
mal implantadas, mal cons-truidas, mal conservadas, mal 
arejadas, humidas e insa-lubres; nelas, os habitantes 
estao confinados a um espago minimo e, na maior parte 
dos casos, numa divisao dorme pelo menos uma familia 
inteira. O arranjo interior das casas e miseravel; chega-se 
num certo grau a ausencia total dos moveis mais 
indispensaveis. As roupas dos tra-balhadores tambem 
sao, regra geral, mediocres e estao frequentemente 
esfarrapadas. A comida e geralmente ma, muitas vezes 
impropria para consumo, em muitos casos, pelo menos 
em certos periodos, insuficiente e, no extremo, ha 
pessoas que morrem de fome. A classe operaria das 
grandes cidades apresenta-nos pois um leque de modos 
de vida diferentes. No melhor dos casos, uma existencia 
momentanea suportavel: para um trabalho duro, bom 
alojamento e comida menos ma (do ponto de vista do 
operario, evidentemente, tudo isto e bom e suportavel); 
no pior dos casos, uma miseria cruel pode ir ate a ausen-
cia do fogo e casa e a morte pela fome; mas a media esta 
muita> mais proxima do pior do que do melhor dos casos. 
E nao julguemos que esta gama de operarios se limita a 
categorias fixas que nos permitiriam dizer: esta fracgao 
da classe operaria vive bem, aquela mal, sempre foi e 
sera assim. Pelo contrario, se por vezes isso acontece, 
se certos sectores isolados ainda gozam de certa 
vantagem sobre outros, a situagao dos operarios em 
cada ramo e tao instavel, que qualquer trabalhador pode 
ter de per-correr todos os degraus da escala, do relativo 
conforto a extrema necessidade, e ate correr o perigo de 
morrer de fome; de resto, quase nao ha operario ingles 
que nao tenha muito que dizer sobre os consideraveis 
revezes da fortuna. Sao as causas desta situagao que 
agora iremos examinar mais de perto. 
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A CONCORRENCIA 

Vimos na introdugao como, desde os comegos da 
revolugao industrial, a concorrencia deu origem ao pro-
letariado, fazendo subir o salarioi do tecelao em 
conse-quencia do aumento da procura de tecidos que 
incitava os camponeses teceloes a abandonarem a 
cultura dos campos para ganharem mais tecendo. Vimos 
como a iiitroduQao da cultura em larga escala despoijou 
os peque-nos camponeses, os reduziu ao estado de 
proletarios e, om seguida, atirou grande parte deles para 
as cidades; como, por outro lado, arruinou em grande 
parte os peque-iio-burgueses e os fez tambem descer as 
fileiras proleta-rias; como centralizou o capital nas maos 
de um redu-/ado numero de pessoas e juntou a 
populaQao nas grandes oidades. Eis as diferentes vias e 
as diferentes maneiras pelas quais a concorrencia 
ðdepois de se ter manifestado plenamente na industria 
moderna e depois de se ter livremente desenvolvido com 
todas as consequencias ð fez nascer o proletariado e o 
desenvolveu. Iremos agora oxaminar a sua influencia 
sobre o proletariado ja exis-tonte, mas precisamos 
primeiro de estudar e explicar a concorrencia dos 
trabalhadores entre si e as suas con-Moquencias. 

A concorrencia e a expressao mais acafoada da 
guerra do todos contra todos que assola a sociedade 
burguesa moderna. Esta guerra, guerra pela vida, pela 
existencia, por tudo, e que, dadas as circunstancias, 
pode ser uma 
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guerra de morte, poe em luta nao so as diferentes 
classes da sociedade mas tambem os diferentes 
membros dessas classes. Cada qual barra o caminho ao 
proximo, e e por isso que todos procuram eliminar quern 
quer que se lhes atrevesse no caminho e lhes tente 
apanhar o lugar. Os trabalhadores fazem concorrencia 
entre si tal como os burgueses. O tecelao que trabalha 
com um tear entra em concorrencia com o tecelao 
manual, o tecelao manual desempregado ou mal pago 
entra em concorrencia com o que tem trabalho ou e mais 
bem pago, e procura afasta-lo do caminho. Ora esta 
concorrencia dos trabalhadores entre si e o que ha de 
pior nas condigoes de vida actuals do proletariado, e a 
arma mais afiada da burguesia na sua luta contra o 
proletariado. Dai que os trabalhadores se esf oreem por 
suprimir esta concorrencia associando-se; dai que a 
burguesia se enraivega contra estas associagoes e grite 
triunfalmente cada vez que lhes inflige uma derrota. 

0 proletariado tem falta de tudo; entregue a si 
proprio, nao pode viver nem um unico dia. A burguesia 
arrogou-se o monopolio de todos os meios de existencia 
no sentido mais lato do termo. Aquilo de que o pro- 
letario tem necessidade, so o pode obter atraves desta 
burguesia cujo monopolio e protegido pelo poder de 
Estado. Por isso, o proletariado e, de facto e de direito, 
escravo da burguesia; esta pode dispor da sua vida e da 
sua morte. Oferece-lhe os meios para viver, mas so 
mediante um equivalente, em troca do seu trabalho. 
Chega 
ao ponto de lhe dar a ilusao de que age por sua propria 
vontade, de que estabelece contrato com ela livremente, 
sem constrangimento, como um ser maior. Bela 
liberdade, 
que deixa ao operario como unica escolha subscrever 
as condigoes que lhe impoe a burguesia, ou morrer de 
fome, de frio, deitar-se completamente nu e dormir com 
os animais da floresta. Belo equivalente cujo montante 
e deixadoi ao arbitrio da burguesia! E se o operario for 
suficientemente louco para preferir morrer de fome, em 
vez de se submeter as justas propostas dos burgueses, 
sens superiores naturals1 ? Pois bem! Em breve se 
encon- 
trara outro que as aceite; ha muitos proletarios no 
mundo e nem todos sao suficientemente insensatos para 
preferirem a morte a vida. 

Eis o que e a concorrencia dos proletarios entre si. 
Se todos os proletarios afirmassem a sua vontade de 

1
 Expressao favorita dos industrials ingleses.   (F. E). 
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antes morrer de fome que trabalhar para a burguesia, 
esta ver-se-ia constrangida a abandomar o seu 
mono-polio. Mas nao e o que se passa; essa 
possibilidade e praticamente irrealizavel e e por isso que 
a burguesia continua de bom humor. So ha um limit© 
para esta concorrencia dos trabalhadores entre si: 
nenhum deles aceitara trabalhar por um salario inferior 
aoi que exige a sua propria existencia. Se tiver que 
morrer de fome um dia, preferira morrer sem fazer nada 
do que a trabalhar. E certo que este limite e muito 
relativo; uns tem mais necessidade do que outros; uns 
estao habitua-dos a mais conforto do que outros; o ingles 
que apesar de tudo e um pouco civilizado tern mais 
exigencias do que o irlandes que anda esfarrapado, 
come batatas e dorme num chiqueiro de porcos. Mas isso 
nao impede o irlandes de entrar em concorrencia com o 
ingles e de pouco a pouco rebaixar o salario ð e, deste 
modo, o grau de civilizagao ð do operario ingles ate ao 
seu proprio nivel. Certos trabalhos necessitam de um 
certo grau de civilizacao, e o caso de quase todos os 
trabalhos indus-triais; e por isso que, nesse caso, o 
salario deve, no proprio interesse da burguesia, ser 
suficientemente alto l»ara permitir que o operario se 
mantenha nessa esfera. 0 irlandes, recem-imigrado, 
abrigado no primeiro esta-bulo que encontrou, e que, 
mesmo quando vive numa habita§ao: conveniente, e 
expulso frequentemente porque gasta todo o seu dinheiro 
na bebida e nao pode pagar o aluguer, daria na realidade 
um mau operario de fabrica. Tor isso e preciso dar ao 
operario das f abricas um salario que lhe permita inculcar 
nos filhos o: habito de um trabalho regular ð mas apenas 
o necessario para que ele nao possa dispensar o salario 
dos filhos e fazer deles algo mais do que simples 
operarios. E ainda aqui, o limite ð o salario minima2ðe 
relativo. Numa familia em que todos trabalham, cada 
membro precisa de ganhar muito menos e a burguesia 
aproveitou largamente a ocasiao que o trabalho 
mecanico lhe oferecia para utilizar (> explorar mulheres e 
criangas com vista a diminuir o salario. E certo que ha 
muitas familias onde nem todos OB membros estao aptos 
para o trabalho e uma familia deste tipo estaria em 
dificuldades se tivesse de trabalhar a taxa do salario 
minimo calculada para uma familia em que todos 
estivessem aptos para o trabalho. E por 

-    Bngels da a esta expressao um sentido um pouco diferente i 
In que ela hoje tem. 
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