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''0 ES7:dInO E A REVOZU(HO"

DE LENIN

.Lzzcfo CoZZetfi

O fema fundamental de O Esfado e a .ReooZu€do -- que se im-

prime indelevelmente na mem6ria e que logo volta a ela quando se
pensa neue -- 6 o fema da revolugg.o coco ato destrutfuo e ofoZenfo.
A revolugg.o nio pode ser somente a conquista do poder, deve ser,

tamb6m, a destruigao do velho Estado. "0 essencial", diz Lenin, "6
saber se se conserve a velma mfquina do Estado ou se ela sera. des-

trufda". Sprengen, zarb/Cohen, destruir, explodir: o tom da obra
este. aqui. Lenin nio polemiza contra quem nio quer a conquista do

poder. O objetivo do seu ataque nio 6 o reHormfsmo. Ao contr6rio,
polemiza contra queen quer a conquista do poder, mas n5.o quer
ademais a destruigao do velho Estado. O tutor considerado por ele
6 Kautsky. Mas, atengao, ng.o o Kautsky que se manifestar6. p6s-
1917 (em Terrorismo e Comtznismo, por exemplo), mas, pele con-
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Lido Coliett.

trfrio, o Kautsky dos escritos dedicados a lute contra o oportunis-

mo: o Kautsky que guar a revolugao, a conquista do poder, mas:
todavia, ndo qzzer a destruigao da velha m6.quina do Estado.

A primeira impressao que se bra 6 a de uma obra implac6.vel

mas sectfria, primitiva, penetrada de "furor asia.tice" -- uma esp6-
cie de "elogio da vio16ncia pda vio16ncia". A id6ia de "revoluga,o '

que se nos apresenta parece conter uma redug5.o da revolug5.o aos
deus dados maid elementares e exteH.ores: a conquista do Palfcio
de Inverno, o Minist6rio do Interior em champs, a prisao e a execu-

g5.o dos velhos governantes. E foi este interpretagao, exatamente,

que fez a fortuna de O .Estado e a .ReooZu€do durante todd a 6poca
estalinista, durante vinte e cinco anon, de 28 a 53, nio apenas na
Russia, mas em todos os partidos comunistas do mundo. A revolu-

gao 6 a vio16ncia. Kautsky 6 social-democrats porque nio quer a
vio16ncia. E impossivel ser comunista e n5,o querer a conquista vi-
olenta do poder. At6 1953, queen, militando em um partido comu-
nista(mesmo no italiano), tivesse ousado duvidar desta necessida-

de da vio16ncia, ter-se-ia encontrado nas mesmas condig6es em que
se encontra hole quem externe d6vidas sobre a "via pacifica e cons-
titucional"*

Nio cometeremos a police de dizer que Lenin 6 confrdrfo a vi-

o16ncia. Ele 6 favor6vel a. insurreigao violenta, como em junho de

17 o 6 pele desenvolvimento pacifica da revolugao. E por uma ou
por outra, segundo as circunst6.ncias. Onde, pelo contra,rio, seu
pensamento nio mudd 6 que, em todos os cason e sempre, deve ra-
ver a desfrzzffdo da m6quina do Estado.

Relembremos que este texto foi escrito em 1967
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O Estado aReuo]n€ o" &]..f.

Os modos pecos quads a revolugao pode realizar-se sio em

parte ocasionais; depended. de uma constelagao de eventos, sobre
os quaid seria v5.o discorrer cz .prforla. N5.o 6 o n6mero de morton,
como tal, que raz a profundidade do processo revolucion6rio. Pelo
contra.rio, o essencial da revolug3.o, a desfrufgdo a que nio se pode
renunciar (e que s6 a vio16ncia, contudo, por si mesma nio basta

para garantir) 6 a destruigao do Estado burgu6s, enquanto poder
sepczrado e confraposto is massas, e sua substituigao por um poder
de typo modo. Este 6 o panto essencial.

A velha mfquina do Estado tem de ser destruida, diz Lenin,
porque o Estado burgu6s repousa sobre a separczgdo e sobre a es
tranefdade do poder em relagao i.s massas. Na sociedade capitalis-

ts a democracia, no mellor dos cason, este "sempre limitada pelo

quadro restrito da exploragao capitalista". "A maioria da populagao
este. afastada da participagao na vida politico-social". Todos os me-
canismos do Estado burgu6s sio liinitag6es que "excluem, expelem

os pobres da politica, da participagao ativa na democracia". Uma
revolug5.o socialista que mantivesse de p6 este tipo de Estado man-
teria viva a separagdo do poder em relag6.o is masses, a depend8n
cia e subordinag5.o deltas.

Se a socializagg.o dos meios de produg3.o deve significar que a

sociedade, emancipando-se do dominic do capital, se torna senhora
de sie coloca as forges produtivas sob o pr6prio controle consciente

e conduzido segundo um plano, a forma politico na qual pode reali-

zar-se etta emancipagg.o econ6mica do trabalho, s6 poderf ser cen-
tralizada sobre a iniciativa e o autogoverno dos produtores.

Grifo nosso (EFD)
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Emerge aquio verdadeiro terra de fundo de O .Esfado e cz .Re-

uoZzzgdo. A destruigao da mfquina do Estado burgu6s nio 6 o Mi-
nist6rio do Interior em champs, nio sio as barricades. Tudo into
pode acontecer, mas nio 6 o essential. Para a revolug5,o o essencial

6 a destruigao do diafragma que separa o poder em relagao i.s clas-
ses trabalhadoras, a emancipagao e a autodeterminagao deltas, a
transmissio do poder diretamente i.s bios do povo. A Comuna, diz

Marx, forneceu a prove que "a classe oper6ria nio pode assenhote-

ar-se pure e simplesmente de uma m6quina estatal ja. pronto e co-

locf-la em movimento para os deus pr6prios fins". N5.o pode: por-
que a revolug5.o socialists "nio consiste na transfer6ncia de uma
m5,o para outta da m6.quina militar e burocratica", mas na transfe-
r6ncia do poder diretamente i,s mios do povo -- o que 6 impose(vel
se aquela m6,quina nio 6 despedagada

Eis a{ a]gumas poucas ]inhas que merecem verdadeiramente
ser meditadas: a revolugg.o socialista n5,o consiste na transfer6ncia

'de uma m5.o para outra" da mfquina militar e burocr6.tice; a des-
truigao da mfquina militar e burocr6.rica do Estado, diz Marx, "6
condigao preliminar de todd revolugao popular real": e a "revolug5.o

popular", comenta Lenin, 6 aquela na qual "a massa do povo, a sua

maioria, os estratos socials inferiores oprimidos pelo jugo e pda ex-

ploragg.o, se sublevaram em toda a sua profundidade, de modo aut6-

nomo, imprimiram a todo processo revolucion6.rio a marco das szzas

reivindicag6es, das saas tentativas de construir de modo original
uma nova sociedade no lugar da antiga que foi destrui.da:

O sentido do discurso 6 claro. A destruigao da velma mg.qdna 6

a destruigao dos Zfmffes impostos no Estado burgu6s a democracia. E
a passagem de uma democracia "restrita e limitada" a uma comple-
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O Esfa& e a RePali£€ae" de ].f-

ta. E a "democracia mats completa" -- acrescenta Lenin -- "ndo 6 a
mesma coisa, qualitativamente, que a democracia ngo completa'
Por tr6.s daquilo que formalmente pode parecer uma diferenga de
quantidade, este em jogs, efetivamente "a grandiose substituigao de
um tipo de instituig6es por instituig6es diversas por princilpio '

Compreende-se tamb6m, neste ponto, o significado da po16-
mica com Kautsky. O desencontro com Kautsky 6 importante por-

que revels um dilema que se tornarf depois o torments de todo o
movimento operfrio depois de Lenin. Kautsky quer a conquista do
poder, mas nio quer a destruigao do Estado. O essencial, diz, 6 o
assenhorear-se pure e simplesmente da mg.quinn estatal j6. pronto
e servir-se dela para os pr6prios fins. Quem atente a diversidade
dessas formulas, descobrirg. por trfs da inocente diferenga das pa-

lavras, uma diferenga bastante maid substancial e profunda. Para
Lenin a revolugg.o nio 6 apenas a passages do poder de uma cZasse

d oufra, mas tamb6m de um lipo de .porter a oufro: as dubs coisas,
para ele, n5.o sio senio uma porque a classe operfria que roma o
poder 6 a clause operaria que se autodirige. Para Kautsky, pelo
contrario, a conquista do poder nio significa construgao de um po.
der modo, mas 6, simplesmente, o acesso ao uso do oeZho poder pe-
los dirigentes que /"epresenfam, mas n5.o sao, a pr6pria clause ope-
rfria. Para um o socialismo 6 autogoverno das massas(no soda

lismo, diz Lenin, "a massa da populagao atingira uma participagao
czuf(5noma n5.o apenas nas votag6es e nas eleig6es mas na admf/z,fs-

tra€do cotldiana. No regime socialista todos governam por vez e
redo se habitual a fazer com que ningu6m governe"). Para o outro,

o socialismo 6 a gesta.o do poder em Rome das massas. Para Lenin,
a revolugg.o socialista deve destruir a m6.quinn do velho Estado

porque deve destruir a pr(ipria diHerenga enfre gouernantes e gouer-
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nados. Para Kautsky, o Estado e seu aparelho burocrftico nio se-
ra.o destrui.dos, porque a burocracia, isto 6, a diferenga entre go-
vernantes e governados, 6 insuprimivel e deve subsistir sempre.

Para Lenin, a revolug5.o 6 o $im dos patr6es; para Kautsky 6 apenas
o advento de um novo senhor.

Repitamos que Kautsky contra quem Lenin polemizava 6 um
Kautsky ainda marxists, que tem bem $irme a concepgao classista
do Estado. A sua visa.o poll.tina, a16m disco, tem uma ri.gida acen-
tuagao obreirista. Como todo o marxismo da Segunda Internatio-

nal, o seu classismo 6 seguramente tg.o estreito que freqU.entemen-
te se transforma em estreiteza corporativa. O que Lenin escreve
contra Plekhanov e os outros, em defesa do conceito de Marx da
'revoluga,o popular", pode extender-se tranqtiilamente a ele.

E, todavia, apesar do seu rigido classismo, a id6ia do .porter
que Kautsky tem ja este gr6vida em si de todos os desenvolvimen-

tos futuros. Este Estado que, de fato, n5,o se deve destruir, mas que
basta ser assenhoreado para dirigi-lo aos deus pr6prios fins, aquela
m6.quina militar e burocr6.tier que nio serf desmantelada, mas
transferida "de uma mio para outta", ja 6 in mace um Estado jf
"indiferente" a. natureza de clause: 6 um instruments t6cnico ou

"neutro", um dimples meld, que pode fazer o bem ou o mal, de acor-
do com queen o conduza ou sirva-se dele.

A teoria da estrita conquista do poder, mas n5.o tamb6m da
destruigao-transformag5.o, contem entao, em germe, uma teoria
infer-cZassfsfa do Estado. Dizendo mellor, 6 a perene oscilagao en-

tre doin palos extremos: um subjetivismo desenfreado que v6 a es-
s6ncia da revolug5.o e do socialismo no acesso ao poder de um certo

pessoaZ .poZfffco, que 6, homo se sabe, a burocracia do partido; e
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uma concepgao interclassista do Estado. O primeiro cano da nos
clam.ados regimes a Za Rakosi: a "ditadura do proletariado" por
procura€do, que evolui, sabemos, no devido tempo, para a concep-
gao do... "Estado de dodo o povo". O segundo d6. nos mandarins da
burocracia socialdemocrata: os Scheidemann, os Leon Blum, os
Mollet, os Wilson, que -- enquanto e precisamente porque servem
ao Estado burgu6s -- cr6em por ipso mesmo servir o interesse de
fodcz a sociedade, o interesse "gerd" e "comum'

O objetivo da nossa lute politico escreve Kautsky, 6 "a con-
quista do poder estatal mediante a obtengao da maioria no parla-
mento e a transformagao do parlamento em senior do governs". O
parlamento -- homo se v8 - existe antes, existe depois, deve existir

sempre. Nio apenas 6 independente das classes, mas seguramente

das 6pocas hist6ricas. Estamos no berne do interclassismo. A for-
mula de Kautsky(e de todos os sous atuais imitadores) nio sup6e,
sequer hipoteticamente, que o regime parlamentar possa estar de
album modo ligado a estrutura de classe da sociedade burguesa.
Este formula nfo apenas faz fabuZa rczsa de toda a criltica de Marx
ao Estado representativo moderns, mas o carfter de clause do re-
gime parlamentar, que talvez esteja disposto a conceder, 6 visto
n5.o no proprio regime como tal mas nas suns pelvers6es: as caba-
las eleitorais, o transformismo pol:itico, os "currais", o subgoverno,

etc.; "anomalias" que, voluntariamente ele sublinha, quanto dais
das consentem de evocar o "parlamento verdadeiro", o Parlamento

;espelho feel do paid" auspiciado por Togliatti: o Qnico utopismo que
sabemos que as "velhas raposas" se concedem.

Conseguir a maioria no parlamento e transformar o parla-
mento em senhor do governs. A questao essencial para Kautsky 6

decidir quem comanda no .parZamenfo; 6 mudar kinda que de modo
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radicala equipe de governs. Que se possa e se diva it mais adian
te, que, pelo contr6rio, o essencial sqja abater a distingao entre go-
vernantes e governados, into Kautsky sequer chega a imaging-1o. O

parlamento "senior do governo" 6 a sua f ormula; o povo "senior do

parlamento" -- into 6, a supress5.o do parlamento enquanto tal -- 6 a
de Lenin

Preste-se ateng5.o para entender bem etta critics de Lenin ao
sistema parlamentar. Etta n5.o 6 a cr:inca sects.ria e primitiva, a
critics impotence de Bordiga, a den6ncia que o parlamento 6 um
"engano", um "engano" a democracia politico, etc. Etta 6 a critica
que prevaleceu historicamente na tradigao comunista. E a critica
elementar que, ng.o tendo 6xito em razed uma anflise de clause da
democracia liberal e captar-the o modo organico peso qual ela tem
concregao com o regime econ6mico e social capitalists, denuncia em

termos subjetivisticos o parlamento e o Estado representativo mo-
derno coma se este fosse um instrumento conscientemente "inven-

tado" pda classe dominance para enganar o povo(de modo similar
ao de Voltaire para quem a religiao era uma invengao dos padres)

A superficialidade e a impot6ncia dessa critica emerge claramente
quando se considera que dela descende a pr6pria irrisfo niilista
pele problems da democracfa e da esfrufu/a do .porter em uma soci-

edade socialista, que desde ent5.o permeou de por si toda a experi-

6ncia das camadas political estalinistas e p6s-estalinistas. Em O
.Esfado e a .ReooZuGdo, pele contrario, a critics de Lenin ao parla-
mento consegue recuperar pda primeira vez -- e, pda primeira vez,
diga-se, no proprio quadro do pensamento de Lenin(donde a im-
ports.ncia essencial dente seu escrito que 6, sem d6vida, o maid alto
do panto de vista da teoria politico) albums tragos fundamentals
da cri.tina de Marx ao Estado representativo moderno. lsto 6 tg.o
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verdadeiro que, tanto no plano pr6tico-politico O .Esfado e a .Reoo-

Zugdo coincide com a primeira verdadeira penetragao e descoberta,
por parte de Lenin, do signiHlcado do sopfefe (ja nascido no curso da
revolugao de 1905, mas para ele incompreendido por muito tempo),

quanto no plano te6rico-poll.rico. O .Estczdo e a .Ret;oZzzgdo coincide
com a descoberta que a "ditadura do proletariado" nio 6 a ditadura

do partido, mas 6 a Comuna de Paris, aquela mesma Comuna que
kinda nos primeiros memes de 17 Lenin considerava, peso contrario,
somente uma forma, ainda que extrema, de "democratismo bur-

A diferenga entre os dais pontos de vista 6 tio radical que,
enquanto no primeiro faso a critics do parlamento se torna uma
critics da democrczcfa, no cano'de Lenin, pelo contr6rio, a crftica ao
parlamento, into 6, a democracia ZfberaZ ou Z)urguesa, 6 uma crftica
a natureza antfdemocrdtfccz do parlamento -- uma crjtica realizada
em name daquela democracia infinitamente "mats completa"(e,
todavia, qualitativamente diversa) que 6 a democracia dos sovietes,
a Qnica democracia que merece o nome de socialists.

A literatura marxists depois de Marx n5.o conhece nada que

posse competir, kinda que de longe, com a seriedade da critics ao
parlamento contida em O .Esfado e a ReooZzzgdo; nada que, ao
mesmo tempo, bela penetrado por uma igual inspiragao democr6.ti-
ce profunda como a que amma, de uma ponte a outra, o escrito de
Lenin. O "mandato imperativo", a revogabilidade permanente e

constante dos representantes por parte dos representados, a ins
tfncia de um poder legislativo que ndo sda "um organismo parla-
mentar, mas de trabalho, executivo e legislativo ao mesmo tempo:
e no qual, entg.o, os representantes "devem des mesmos elaborar,
realizar des mesmos as leis, controlar des mesmos os resultados,

Cues
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responder diretamente de frente aos pr6prios eleitores": tudo into
nio 6 uma "reforma" do parlamento(homo fantasia o folklore ex-
tremists de algumas pequenas igrejinhas, propensas a burocracia
do partido, mas "implacfvel" na den6ncia do... parlamentarismo
por Leninl), mas 6 a supressdo do parlamento, a sua substituigao
por organismos representativos de tipo "consiliar" ou "sovi6tico": 6,

para retomar as pr6prias palavras de Lenin, "a substituig5.o gran-
diosa de um tipo de instituig6es com instituig6es diversas por prin-

Destruig5.o do Estado e sua substituig5.o, pois, pdas institui-
g6es da "democracia proletaria", into 6, com a autogoverno das
masses produtoras. O discurso de Lenin 6 t6o rigoroso que ele nio
hesita face i.s conseqti6ncias extremas: o proprio Estado socialista

na medida em que o socialismo(into 6, a primeira base da socie-
dade comunista) tem ainda necessidade de um Estado -- 6 um resi-

duo ele mesmo do Estado burgu6s. "0 Estado se extingue quando
n5,o existem maid capitalistas, n6o existed maid classes e, portanto
n5.o 6 mais poss:ivel reprimfr nenhuma cZctsse. Mas o Estado nio

este. ainda extinto completamente porque permanece a defesa do
"direito burgu6s"(into 6 do principio "a cada um segundo o seu tra

balho" ainda que segundo as suas necessidades) que consagra "a
desigualdade de rata". Na sua primeira rage, pois, "o comunismo
ndo pode ainda estar plenamente maduro do ponto de vista econ6-
mico, plenamente livre das tradig6es e dos vestfgios do capitalismo.
Da:i. um fen6meno interessante homo a conservagao do 'horizonte

restrito do direito burgu6s' na primeira face do regime comunista".
E dado que "o direito burgu6s, no que se revere a. distribuigao dos
bens de consumo pressup6e, inevitavelmente, kinda, o .Esfado bur-

gues"("porque o direito ngo 6 nada sem um aparelho capaz de obri

clPlo
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gar o respeito ds suas normas") dai resulta conclui Lenin "que
no regime socialists durante um periodo determinado permanece
nio apenas o direito burgu6s mas at6 mesmo o Estado burgu6s
sem a burguesial:

O grau de desenvolvimento do socialismo 6 aqui medido --
como se v6 -- pele navel de desenvolvimento da democracia. Quanto

mats avangado o processo de extingao do Estado, quanto mats es-
tendido o autogoverno das massas, tanto dais progrediu a passa-

gem e o desenvolvimento do socialismo ao comunismo. O comunis-
mo n5.o 6 o canal Volga-Don maid o Estado. Nio sio as "cercas de

protege.o", maid a policia, os campos de concentragg.o e a onipot6n-
cia burocr6.tied. A id6ia de Lenin 6 outra. Mas, exatamente porque

este id6ia 6 kinda hde apenas uma fddfa, conv6m romper todd lei
do si16ncio e falar claro.

O .Esfado e cz ReuoZzzgdo foi escrito em agosto-setembro de

1917, em pleno desenvolvimento do processo hist6rico. N5.o existem
escritos de Lenin que tenham carfter "contemplativo". Muito me-
nos este 6 o card.ter de O .Esfado e a ReuoZzzgdo. Lenin p6e as mios

neue para decidir o que fazer na revolugao em curse. E um realista

que nio confia na "inspiragg.o", na improdsag5.o poljtica do momen-

ts, mas que pretende amir com a plena consci6ncia do que realize
O momento e o homem dos quaid nasce O .Esfado e a .ReuoZugdo 6
este. E, todavia basta hole dar uma olhada em volta para compre '

ender que a relaga.o entre etta id6ia de socialismo e o socialismo
que existe, nio 6 muito diferente daquela que existe entre o Ser.
mdo dcz .ZWonfanhcz e a Cidade Santa do Vaticano.

A resposta que se imp6e -- mas que se deve dar sem esc6.nda-

lo, com ponderagao e serenidade -- 6 aquela que todos ja saber: os

13
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chamados parses socialistas, n6s os chamamos assim metaforica-
mente. Nio sio maid parses capitalistas. Sio pai.ses onde foram
nacionalizados ou estatizados -- mas nio socfa.ifzczdos o que 6 bem
diferente -- todos os principals meios de produgao. S5.o os "an6is" da

cadeia imperialista que se despedagou. E este cadeia se despeda-

gou at6 agora nos addis mats d6beis, como na China, nas "democra-

cias populares", na pr6pria Unis.o Sovi6tica. Nenhum desses pailses
6 verdadeiramente socialista, nem poderiam s6-1o. O socialismo
nio 6 um processo nacional mas mundial. Este imenso processo --
que 6 hole sobretudo a desagregagao do sistema capitalista mundial

6 o processo que estamos vivendi, e que pdas suns pr6prias pro-

porg6es, at6 hoje jamais conhecidas na hist6ria do mundo, n5.o po-
derf se desenrolar em breve tempo. O processo este, aos olhos de

todos. S6 a be6cia "concretude" da social-democracia, convencida de

ester no centro da dena eternamente, pode se conceder o luxo de
nio v6-1o. E, todo aquele que considere superada a id6ia de O .Es.
fade e a .ReooZu€do este destinado a carr nesta ilus5.o social-
democrata. Poucos escritos este,o, coco este, a altura dos tempos.
Lenin nio este superado. Superado este o socialismo nacional, a
;construgao do socialismo em um s6 pats". O comunismo n5.o pode
existir, dizia Marx, como "fen6meno local": "o proletariado s6 pode
existir no plano da h£s£6rfa mzzndfaZ, assim homo o comunismo, que

6 a sua aWaD, n5.o pode de cato existir seng.o coma exist6ncia hist6ri-
co-mundial:
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