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como levantes de trabalhadores na lute por direitos e contra as
relag6es sociais de exploragiio a que estavam submetidos, e
somente em alguns momentos, como movimentos de lute pda
terra. Convidamos o leitor a conferir este experi6ncia comunistc&
no interior de Sio Paulo.

O tema tratado no artigo que abre o dossi6 6 retomado
em "'Moscouzinhos' no Brasil: a militAncia do PCB na pequena
cidade", de Felipe Augusto dos Santos Ribeiro. Entretanto, agora
a atengao se volta para a experi6ncia do PCB em Mage, no estado
do lqio de Janeiro. Ribeiro prop6e estudar o comunismo para
a16m da c6.pula pecebista, bem coma o esforgo do PCB, p6s-ll
Guerra Mundial, para se posicionar no cenArio politico brasileiro.
Por um lido, aponta o crescimento estrondoso do partido: o
quarto maior do pals em n6mero de filiados no ano de 1.946,
contando com um nQmero significativo de vereadores, deputados
federais e senadores no exercicio da fungao por todo o Brasil.
Por outro, destaca o peso da ilegalidade, da clandestinidade e a
luta pda visibilidade publica como elementos constituintes da
hist6ria do partido. Estes doin momentos "aparecem" na mem6ria
dos "comunistas" de.Mage como aldo conflitivo: ao mesmo tempo
em que associam o uso da palavra comunista a algo errado,
ilegal, clandestino, por outro lado aceitam a alcunha, de bom
prado, e expressam sentimento de orgulho por terem participado
da luta por melhores condig6es de trabcalho e vida.

Julia Monnerat Barbosa, Marcelo Badar6 Mattos e Marisa
Mello se debrugam em seu artigo "Mem6rias da prisao politica
sob o regime Vargas" -- sobre relatos de presos politicos e a
experi6ncia do cArcere no primeiro governo Vargas. Mostram
que no contexto de forte repressao de Estado, marcada pda
tortura, p6ssimas condig6es de higiene e alimentagao, estar prego
e soh'er as atribulag6es decorrentes da restrigao a liberdade eram
tarefas atinente a pr6pria militAncia. A prisao seria um momento
de formagao politico e fortalecimento das convicg6es comunistas,
configurando parte da experi6ncia e viv6ncia de militantes que
se engajaram no PCB via Alianga Nacional Libertadora(ANL)
Por meio das mem6rias de militantes comunistas podemos
constatar a diversidade dos registros memorialisticos, por6m os
autores focalizam os aspectos comuns is narrativas elaboradas
por escritores n6o profissionais, cone'ontando-as com escritos



literArios sobre o mesmo temp produzidos por Graciliano Ramos
e Jorge Amada. O texts nos convida a pensar sabre o lugar e a
perman6ncia das praticas de torture em regimes autoritfrios
quanto nos autoproclamados democrfticos.

Carlos Zacarias de Senn J6.mor, no artigo intitulado "Agro
Cultural, Antifascismo e Uniio Nacional na Revista Safra(1938-
1943)", analisa a atuagao da revista baiana enquanta instruments
de agro cultural e de luta politico a servigo do antifascismo e da
Uni8o Nacional no Brasil. Mostra que, em deus cinco anos de
publicagao, a revista foi adaptando-se aos acontecimentos
naciollais e internacionais. Nos n6meros iniciais(a primeira face,
segundo o autos), os artigos publicadas pda revista n3o
entravam diretamente no debate politico, evitando confronto
com o Estado Novo de Vargas em nome da Uniio Nacional.
Quando passou a defender a entrada do pats na guerra, ao lada
das pot6ncias aliadas, e dar publicidade aos movimentos de
massas, que renasciam em meio a ditadura do Estado Novo, a
Sefzlfz teve suds portas cerradas pelo governo getulista. Para dena
Janiar, a publicagao de uma entrevista do general Mandel Rabelo,
presidents da Sociedade Amigos da America(SAA), criticand6
o governo por suas posturas fascistas, no iltimo n6mero da Seiva,
demonstra que os comunistas brasileiros "descuidaram da
vigilancia

A Cadet'nos .Afl n. 30 publica ainda doin artigos: um de
Sueann Caulfield, intitulado "0 direito ao nome do pai: uma
perspectiva hist6rica sobre os esfor(los do Estado para combater
o estigma da filiagao ilegitima no Brasil", e outdo de John D.
French que tem por titulo "Coma os Jiao tio fracos prevalecem:
a dentanda no mercado de trabalho industrial e os contornos da
n\ilitAncia na S5o Paulo de meadow do s6culo XX, BI'anil" . Caulfield

e French sio colaboradores do AEL, participaram como
palestrantes no Semingrio Internacional Arquivo Eduard
Leuenroth: Hlist6ria e Pesquisa, realizado em maio de 2010 por
ocasi8o da comemoragao dos 35 anon de exist6ncia do Arquivo.
Na ocasiao, publicamos uma edigao comemorativa da Cader7tos

AfL: Trabalh6 e Politica, reunindo alguns textos apresentados
no Seminirio. Os artigos de John French e Sueann Caufield
publicados nesta edigao forum seleci6nados naquela ocasi&o. A
publicagao nests edigao, que nos redime de uma divida, justifica-



se pda apreselatagao ao leitor brasileiro de dubs importantes
contribuig6es para a Itist6ria dos direitos sociais e do trabalho
no Brasil. Vale ressaltar que tanto o texto de Caulfield como de
French forum publicados, anteriormente, nas revistas I,azo azzd

Hfstoyy Renew, v. 30, n. 1, fev. 2012 e na Hispa7z£c .AmeHcatz HfstodcaZ
Ra){ew 90:1, 2010, respectivamente.

O artigo de autoria de Caulllield apresenta resultados de
uma investigagao sabre o projeto Paternidade Responsavel,
implementado pelos minist6rios pablicos e instituig6es estatais,
a partir da d6cada passada, em vArios estados brasileixos. A
autora frist que, embora o objetivo primeiro dos programas seja
livrar as criangas do estigma social de n&o serem reconhecidas
pelo pai, protegendo, assam, seus direitos constitucionais a
igualdade e a dignidade da pessoa humana, os programas
analisados, especificamente o da Bahia e do Distrito Federal,
podem levar involuntariamente a reforgar estere6tipos
relacionados aos pap6is de g6nero e paternidade, bem como o
esdgma social e a'humilhagao do nascimento.ilegitimo. Conclui
que medidas padronizadas, impostas pelo Estado a uma
multiplicidade de situag6es familiares 6 resultado 16gico, entre
outros, do discurso legal e ideo16gico do programa, aliado a
longa tradigao brasileira do paternalismo de Estado

French privilegia a hist6ria oral como forte de
investigagao para compreender a lideranga de Mc&rcos Andreotti
como organizador da militincia comunista no ABC paulista,
tendo como pano de funds os processor sociais e hist6ricos maid
amplos. Ao tragar a g6nese do sentimento de poder pessoal que
serviu de base a militincia de Andreotti, este artigo sugere que
a insergao de um individuo no mercado de U'abalho pode ter
um impacto igualmente profundo nas relag6es de trabalho e na
militAncia condnuada, moldando de forma decisive sua politica
de organizagao do chao de fgbrica. O tutor nos convida a pensar
as continuidades inesperadas entre a era de Andreotti, anterior
a 1964. e o mundo do "Novo Sindicalismo" do final dos anos
1970, iniciado no ABC sob a lideranga do ex-presidente do Brasil,
Luis Infcio Lula da Silva. Aponta ainda uma promissora linha
de pesquisa: a lideranga dos trabalhadores qualificados, o.que
inclui Lula, que foi formado peso Servigo Nacional de
Aprendizagem Industrial (KENAI), ag6ncia criada pelts
empregadores na d6cada de 1940.



Publicamos ainda nests edigao um encarte fotografico
inspirado no dossi6 90 ands do PCB, elaborado com imagens
selecionadas por Marina Rebelo e Marilza da Silva, funciongrias
do AEL em virios fundos e coleg6es do AEL. A produgao do
encarte, sugerida e iniciada por Alvaro Bianchi, contou com a
valiosa contribuigao de Claudio Henrique de Moraes Batalha,
professor do lpcn/UNiCAX{P, diretor acad6mico do AEL entre 1989
e 1993 e atualmente membro da Comissio Editorial da Cadernos

AEL para selegao final das imagens. Batalha ainda nos presenteou
com fotos de uma das visitas de Presses ao AEL em 1987, e a
chegada de Greg6rio Bezerra do exilio em 1979, imagens clicadas
por ele e incorporadas ao acervo do AEL.

Por fim agradecemos a generosidade e paci6ncia dos
autores que respeitaram o tempo de elaboragao delta revista
Agradecemos ainda ao Programa de P6s-Graduagao em
Hist6ria/Ircn peso apoio financeiro para a tradug:io do texts de
French e a diregao do Instituto de Filosofia e Ci6ncias IHumanas
pda impressao da revista.

Ltlcilelte Reginaldo

S{Zz?£a Rosatzfz A4ode7za A4a f lz{





"Chega deformar
fazendas para os outros,
para depots receber
despejo": trabalhadores e
experi&ncia comanista no
interior de Sdo Pablo
(1946-1954)





CHEGA DE FORMAR FAZENDAS PARA OS OUTROS,
PARA DEPOIS RECEBER nESPEJo": TRABAliIADORES E
EXPERl£NCIA COMUNISTA NO INTERIOR DE SAO PAULO
(1946-1954)

RESUMO

A partir de narratives de militantes comunistas em peri6dicos
sobre o Levante Comunista de 1949, ocorrido ein Fernand6polis,
interior do Estado de Sio Paulo, discuto a dispute em torno da
mem6ria das experi6ncias sociais de trabalhadores ao organizar
llovimentos sociais de lute pda terra e por direitos trabalhistas
no campo. Desses materials hist6ricos emel'gem a avaliagao
politico de militantes comunistas sabre as praticas partidarias no
periods de 1946 a 1954

PALAVRAS-CRAVE
Trabalhadores. Movimentos Sociais. Levante Comunista
Mem6ria





Vagner Jglg:ygreira ' 'CHEGA DE FORMAR FAZENDAS PARA
OS OUTROS, PARA DEPOIS RECEBER
ntspEJO": TRABALHADORES E
EXPtKiENCIA COMUNISTA NO
INTERIOR OE sAO PAULO (i946-i954)'

No presente, cotejal ' exp?rien.das social.s. de
traballaadores em lute, mesmo constituiido as "causas perdidas" ,
os "becos sem maida",a cujas mem6rias e hist6rias t6m fido
silenciadas, ocultadas, tem o sentido objetivo de manter a sua
atualidade politica, pols estamos disputando a mem6ria sobre a
hist6ria dos diversos movimentos sociais de trabalhadores no
presence.4

Diante dessa circunstincia, torna-se relevante a

problematizagao da perspectiva e das imagens produzidas pelos
militantes do Partido Comunista do Brasil (PCB) sabre a
movimento comumente conhecido como Levante Comunista de
1949 de Fernand6polis.s A pesquisa sobre a experi6ncia social de

Artigo parte de algumas considera96es do terceiro capitulo da tele:
MOREIRA, V. J. .iWem6rfas e /tfst6rfas de trabaZ/zadores em .Zutzz reza fer a:
Fernand6polis-SP, 1946-1964. 2009. 266 f. Tele(Doutorado em Hist6ria
Social)-Programa de P6s GraduaWao eln Hist6ria da Universidade Fedex al
deUberlfndia,Uberl:India,2009. . . . .

2 Professor da gmduagao e do mestrado em Hlist6ria da Universidade
Estadual do Oeste do Parang(UNIOESTE). <moreiravagne!@terra.com.br>.

$$;H=!W£E;J:ng;;::;':=
Paulo: Companhia das Letras, 1998= p. 22-35
Cf PROCESSO CRIME. n. 140, de 23 de agosto de 1949, .instaurado na
Justiga Publica do Estado de Sgo Paulo Comarca de Votuporanga. Cerca
de 40 trabalhadores foram relacionados como r6us no processo crime
sabre o "levante comunista". O "levante con\unista" ocorreu na noite de
23 para 24 de junho de 1949. em Femand6Bolis, regiao No10este do Estado
de Sgo Paulo, O movie\ento social dos trabalhadires em.lula pda terra e

m=::g.ERIN : # \ n) IWl:Z$
objetivos do levante expresso no pmcesso crime estavain assim definidos



da sociedade, na determinag:io do que 6 ou n2io memorivel ou
preservavel".P Nesse ambiente politico e social mercado de lutas
diversas de trabalhadores e de uma intrincada temporalidade
de disputas de projetos politicos e de disputes ideo16gicas
situadas na perspectiva da GueFFca Fda, mem6rias foi'am narmdas
sobre o movimento de trabalhadores em Fernand6polis e sobre
o Levante Comunista de 1949.io

As v6speras do movimento social de trabalhadores em
Fernand6polis, que foi descrito coma levante comunista, o
peri6dico comunista .A CZasse Operdda, em 14 de maio de 1949,
em ]etras garrafais, estampa em suas paglnas a seguinte manchete:
Os Camponeses de Fernand6polis Em Lute Contra o Latifandio,

MACIEL L. A. De "o povo n6o sage ler" a uma hist6ria dos trabalhadoles

da palavra. In: ALbIEIDA, P. R; KHOURY, Y. A.; MACIEL L. A.(Orgs.)
Oufras /tfsf(pdas: n\em6rias e linguagens. S3o Paulo: Olho d'Aqua, 2006.

io As fontes utilizadas hesse artigo foram pesquisadas no Arquivo PQblico
do Estado de S3o Paulo, acervo do DEOPS, a saber: peri6dicos Terrtz Lfzlre,
Hole, Folha da garde, Correio Paulistano, Didrio de S#o Pai.flo e Didrio da Noire

No acervo do Arquivo Eduard Leuenroth -- AEL/UNICAMP -- os
peri6dicos A CZasse Operdria, Voz Operdrfa, Terra I,fore, ProbZemas e
Fzzndametzfos; os peri6dicos locais forum pesquisados nas bibliotecas
pablicas dos municipios da regiao Noroeste do Estado S5o Paulo. Os
inqu6ritos policiais foray pesquisados no arquivo da Delegacia de Policia
de Fernand6polis. Os processor criminais que tive acesso forum requeridos
nos F6runs da Comarca de Fernand6polis e da Colnarca de Votuporanga
Importa informar, portanto, a dificuldade para o acesso de processos
criminais no Estado de S5o Paulo, uma vez que os arquivos dos f6runs
paulistas forum deslocados para um arquivo privatizado, localizado na
cidade de Jundiai. Para ter acesso aos processos 6 necess6rio protocolar
oficio ao Juizo de Direito da colnarca originaria do processo e "torcer"
para que essen processor denham fido identificados e cadastrados em
fungao do deslocamento at6 o arquivo em. Jundiai, que, parece, era de
responsabilidade dos cart6rios originarios. Cano contrario, a localizagao
destes torna-se impossivel e os meslnos se "perdem" no arquivo da Recap/
do BrasjZ I.fda., elnpresa terceirizada que se exime de qualquer
responsabilidade quando os processes nio forum identificados e
cadastrados, apenas realizando busca pele sistenta infonnatizado. Os
processos est8o 16, mas perdidos em lneio a multid5o de processes que
povoa esse arquivo

P

20
Cad. Afl. o.18, J/.30, 2077



'Chega de formar fazendas

provavelmente motivados peta Manifesto de Janeiro de 1948."
O peri6dico manteve a questao agraria e a lute dos trabalhadores
rurais em pauta, com reportagens ou artigos de. Carlos
MarighelJa, Mauricio Grabois, Calif Chade, Jacob Gorender, Luiz
Carlos Prestes, entry outros

Embora a reportagem sobre os "camponeses" de
Fernand6polis edificara as praticas de lutas dos trabalhadores, 6
possivel identificar indicios da movimentagao anterior ao
movimento que ocorreria no m6s seguinte

Fortalece o espirito de lutz da massa camponesa em
Fernand6polis, Estado de S8o Paulo. E na luta realizaram
contra a e;ploragao dos "tatuiras" os camponeses contain
com o apoio, o estimulo de doin reptesentantes de Presses
que elegeram a Cimara Municipal; os vereadores.Joan
Tomas de Aquino e Antonio Joaquim. Eases vereadores
de Prestes le;antam, incansavelmente, as reivindicag6es
dos camponeses na Cfmara, onde des enfrentam a mats
feroz resist6ncia dos representantes dos latifundifrios
que la constituem maioria. E assim mostram aos
camponeses que s6 tem realmente caminho a luta
organizada para tornarem realidade as suas
reivindicag6es

Constroem uma estrada enfrentando os "Tatuiras'

Numb das sess6es da Cimara Municipal de
Fernand6polis, o vereador Antonio Joaquim pediu que
fosse atendida a reivindicagao do povo de Dolcin6polis,

PRESTES, L. .C. Como enfrentar os problemas da revolugao agraria e
antiimperialista. ProbZei7zas, Rio de Janeiro, n..9, p. 18-42, abr. 1948. Beatriz
Ana Loner. ao discutir as "lentes do PCB", afirma que, no final da d6cada
de 1940 e inicio da d6cada de 1950, o PCB. politicamente, recebia orientagao
do Kominform, influ6ncia$ e contatos diretos con\ o PCUS(eMatizando
as diversas disputes intemas), influ6ncias da Revolugao Chinesa - para
isso, a16m de dialogar. com Cain Prado Junior, enfatiza a viagem de
Marighella a China. a16m da influ6ncia da conjuntlira nacional e das
divis6es intemas do PCB. Cf. LONER, B. A. O PCB e a Z lz/zfz do "A4an€1esfo

de Acosta"; uln estudo. 1985. 206 f. Dissertagao(Mestrado.em Hist6ria)-
Instituto de Filosofia e Ci6ncias Humanas da Universidade Estadual de
Campinas, Campinas, 1985.

cred. .arl u.18, n.3Q, 201]
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povoado do municipio que desejava ligar-se diretamente
a sede, por uma estrada mats curta, de 29 qui16mebos
apenas Contra esse legitima [pretensao] dos moradores
de Dolcin6polis, que se apoiava puma subscrigao com
mats de 400 assinaturas, levou-se raivosamente o
pessedista Eufhy Jalles, que desejava que a estrada fizesse
uma grande curva para atingir a localidade onde o
vereador dutrista tem o centro de deus interessesIJales]
Nos debates o representante dos latifundigrios chegou a
afirmar que os abaixo-assinados "n:io valiam n;ida
Sabedores desses debates os camponeses e o povo de
Dolcin6polis dispuseram-se a fazer a estrada por costa
pr6pria, quisessem ou n5o a Cimara e o prefeito. E assim
foi feito: -- no dia seguinte, 176 homens se langaram ao
trabalho, rasgando a estrada, que 6 hoje uma pujante
demonstragao de que quando o povo luta, ele 6 a Camera,
6 o Prefeito e 6 aJustiga

A palavra dos camponeses
A custa de tantos sacrificios sofridos nos anon anteriores,
com[escorchante -- terms presumive]] contratos de
arrendamento polo puzo de um ano, que fazem o nosso
campon6s viver coma cigano, de um lada para outro,
cada m6s de agosto que surge, os camponeses do
municipio de Fernand6polis est&o se libertando de uma
vez da escravidAo semi-feudal do latifQndio. O que des
dizem agora 6 que "no pr6ximo agosto suas mudangas
nAo estar5o jogadas nas estradas, ou em ama de carlos
de bois, de fazenda para fazenda". E ipso por qu6?
Porque, no municipio de Fernand6polis, os que se dizem
donos das terras, quase que em gerd, servo
desmoralizados com os [sucessivos degmandos], os
grilos", de modo que ningu6m chega a saber quem 6 o

dono das terras. Em meir a essa confus8o enoime, dos
pretensos donos da terra os camponeses julgam que
das servo melhor aproveitadas com o cultivo E o cultivo
s6 6 feito pelos trabalhadores do campo. Data raz8o
porque resolveram n&o abandonar as terras onde se
acham, em muitos pontos do municipio. 'Chega de
formar fazendas para os outros, para depots ret:eber
despqo ', 6 o que afirmam.t2

CLASSE OPERARIA, [Sao Paulo], n. 174, 14 maio 1949, p. ]O.

.f..f.F Cad. .4fl u.28, n.30, 207 7



Chega de formal fazend

A astoria do texts da reportagem [nao assinada] do
peri6dico A CZasse Operdda 6 provavel que seja de Calil Chade, o
militante e rep6rter que sempre tratava das questqes agrarian.e
da lute pda terra no interior do Estado de S8o Paulo, ou de
Fernando Jacob, munido de informa96es do correspondents local
do peri6dico Nate'chas Ho.fe.:s Cotqando e relacionando a

reportagem e as atas das sess6es da Canard Municipal de
Fernand6polis, 6 possivel rastrear a atuagao e o expediente de
formular requerimentos e indicag6es dos comumente conhecidos
na cidade como "vereadores de Prestes": Antonio Alves dos
Santos e Joan Thomaz de Aquino. Em diversos documentos, coma
no processo criminal, Ant6nio Alves dos Santos, conhecido coma
Antonio Joaquim, foi identificado coma organizador do levante
comunista e que tamb6m participou na Coluna Prestes. N8o foi
verificada nenhuma evid6ncia sabre a sua participagao na Coluna
Prestes, mas 6 um cato narrado por muitos. A associagao de
A.nt6nio Alves a Prestes nio 6 fortuita. Tem o sentido de substanciar

Fernando Jacob como correspondente local do peri6dico Nbtfcifzs Hde
sempre enviava textos e iidormag6es sabre a cidade. Em I de fevereiro de
1949 escreveu carta, assinada e identificada com capel timbrado de seu
escrit6rio de advocacia. ao Sr. Jose A. Carvalho, diretor respons6vel de

Notircffzs Ho/e, reclamando de algumas reportagens sabre Femand6polis
publicadas' no peri6dico e solicitando a publicagao da noticia sobre a
conshugao da via de ligagao de Dolcin6polis a Fernand6polis: "Por outro
lada, n5o foi publicada kinda a reportagem daqui enviada sabre a
construgao, pecos campone$es]da] rodovia Dolch6polis-Fernand6polis=
Este movimento, o maid importartte ja efetuado por. n6s e merece [ser]
divulgado. Reclamamos, portanto, a publicagao". Maid adiante o diretor
[em 9 fev. 1949] responde a Femando Jacob que a reportagem sabre a
estrada fora publicada no dia 3 de fevereiro de 1949:.Ao judo indira, o
texts-reportagem publicado no peri6dico CZasse Openirfa em 14 de maio
de 1949, retomava diversas reportagens publicadas a respeito de
Fernand6polis pele peri6dico pecebista paulista Not£cfas .Hde. E, no
minima, intrincado o fate de que today essas correspond6ncias
documentam o prontuario da Delegacia de Policia de Fernand6polis Junta
ao DOPE. No casa da carta de Femando Jacob ao diretor do peri6dico
Noffcfas lice constituia-se em documento original - certamente, uma
evid6ncia da pratica do DOPE de interceptar as correspond6ncias que
consideram duvidosas e perigosas. (Prontuario 67.621, Delegacia Regional
de Fernand6polis, pasta OS 532. DEOPS/SP, SAESP.)

Crib. .Al;t,, z;.18, }r.30, 201 7
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politicamente o movimento e os sujeitos envolvidos, situando o
processo no ambiente da Guerra Fda. Por diversas vezes, os
vereadores de Prestes" solicitaram visitas e atendimentos

m6dicos para as povoag6es que ngo os possuiam, bem como a
criagao de escolas municipais e o aumento da quota de 61eo
comestivel diante do racionamento. Apresentaram tamb6m
dendncia contra a pratica de "cimbio negro" a diversos produtos,
por exemplo, o controle ou o "cAmbio negro" das enxadas de
marco Dias Cards e seu fornecimento aos trabalhadores a prego
de tabelamento. A escassez de g6neros de primeira necessidade e
praticas do racionamento ap6s 1945 foi objeto de discussio de
diversos historiadores. Vera Lucia Viera afirma:

[...] com a malta de g6neros alimenticios de primeira
necessidade, como pao, o leite, o agacar, o carvio e
outros, de que se comega a ter noticias a partir de 1946 e
que se estenderi por todo o periodo. As indo\eras
comiss6es de abastecimento que o governo organiza para
resolver a questao, atestam bem a gravidade do problems
e a inefici6ncia governamental para resolve-1o. Raciona-
se o pao, tabela-se o macarrao, e desaparecem o 61eo, o
azeite e as gorduras; fazem-se alas para comprar o card
e declare-se, in6meras vezes, guerra a carestia atrav6s
de tentativas infrutiferas de tabelamento de pregos, que
s6 resu]tam na instituiciona]izagao do cimbio negro. ]...]
Assist 6 o surgimento do cimbio negro em virtude da
escassez de g6neros alimenticios e a carestia de vida
provocada pda situagao de ap6s guerra e da malta de
organizagao das condig6es de atendimento is
necessidades da populagao [...]. De 1946 a 1948, o
problema da carestia invade o cotidiano desses
trabalhadores. Os produtos bisicos somem da frente do
consumidor e este tem que se ver com enormes alas e a
precariedade nas condig6es de abastecimento.i '

VIEIRA, 1989, p. 13, 88, 194. Ainda sobre o racionamento, ver: VARUSSA,
R. J. TI'abaihador'es g a coKsfmfdo da J sff a do TrabaZ/zo lzo B7aslr:(d6cadas de

1940 a 1960). Sao Paulo; LTr. 2012. p. 167; POMAR, P. E. R. A £!eozocracfa

f7ztoZelanfe: Dutra, Adlnemar e a repressao ao Partido Comunista (1946-
1950). S6o Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do Estado, 2002. p
37-38; COSTA, H. E?tz bzzsca da inenz6da: comiss8o de fabrics, partido e
sindicato no p6s-guerra. S5o Paulo: P6gina Aberta, 1995. p. 55.
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'Chega de format fazendas.

Outra pratica dos vereadores era a leitura de textos nas
sess6es da C&mara Municipal de Ferltand6polis, provavelmente
publicag6es de peri6dicos comunistas. Outras vezes, elaboraram
mog6es dirigidas ao Presidente da Reptiblica contra os atos
antidemocrAticos do governo federal, as quais foram sempre
rejeitadas. Em umps dessas mogaes, Euphy Jalles,:s vereador e
conhecido por ser truculento latifundiario, grileiro de terras na
regi2io e ferrenho opositor de Antonio Alves dos Santos, afirma
textualmente que os "termos insultuosos em que a mesma foi
redigida"16 impossibilitava a aprovagao da mogao

Entre os diversos problemas vividos, diante da questao
agraria em Fernand6polis, as experi6ncias dos arrendatirios de
terra parecem apresentar-se no principal loco de tens8o e conflitos.
Mesmo considerando que posse ter havido alguma elaboragao
politico valorativa por parte do peri6dico pecebista, n8o deixa de
ser significativa a afirmagao de que "no pr6ximo agosto suns
mudangas n8o estarAo jogadas nas estradas, ou em ama de carrot
de bois, de fazenda para fazenda". A assertiva evidencia a
disposigao. para alguma forma de luta, que passava pda
resist6ncia ios "pretensos donor da terra". Os trabalhadores sem
terra arrendatgrios estavam sempre sujeitos a n&o terem a terra
para plantar no periods de produgao seguinte. Parte significativa
dos "pretensos donor da terra" arrendava as glebas de matas ou
de terras sem o devido preparo agricola para os arrendatirios
por periodos variados. Alvino Silva, um dos indiciados no
processo crime do LevanteComunista de junho de 1949, alguns
memes antes foi press por "incitar" os arrendatgrios de terra na
regiao a nAo pagarem renda constitui-se como evid6ncia dense
processo:

Devidamente escoltado, faso-vos apresentar Alvino
Silva, chefe comunista em Guarany D'Oeste, deste
municipio ---- o principal res$onsa+el pda agitagao

Sobre as pr6ticas de grilagem de Eufhy Jalles, Cf. NARDOQUE, S. Ronda
da fen'a e produfao do espafo urbazzo enl Ja/es - SP. 2007. 445 f. Tese(Doutorado
em Geografia) Programs de P6s-Graduagao em Geografia da
Universidade Estadual Paulista. Rio Clara. 2007.
LIVRO DE ATA DA cAMARA MUNICIPAL DE FERNAND6POLIS, 20
fev. 1948, P. 25.
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existente no meio rural daquela zona. Sua campanha 6
de aconselhar os arrenda, digs, arrendatirios e meeiros a
n&o pagarem rendas, pris etta 6 a ordeal\ de I'restes. I ai
campanha feith com insist6ncia no meio dos
trabalhadores rurais vem fazendo prever consequ6ncias
funestas, pois os proprietarios se mostram alarmados e
procuram, dia;iamente, esta Delegacia',.para as
provid6ncias necessirias. O Promotor P6.blico da
Comarca ainda n5o ofereceu dendncia em processo feito
de acordo com o Decreto que define crimes solicitadas a
Procuradoria do Estado poderao trazer beneficios
resultados, com a designagio de promotor especial ou
com orientagao em circular dirigida a .todos os
promotores do Estado. Apresento. a V. Ex.' os deus

protestor de admiragao e estima. -- Delegado de Policia
(a) Mario Ferraz Fahim."

Os contratos, geralmente, poderiam it de um a tr6s argos,
mas eram sempre rompidos pelts "pretensos donos da terra '
Os "colonos" ;lom contratos'de assalariamento menial ou de
meeiros tamb6m sentiam deus direitos sendo desrespeitados a
coda ano. O que nas m8os do redator.do peri6dico foi
caracterizado como "libertagao da escravid8o sami-=feudal do
latifdndio", para os trabalhadores tinham um sentido objetivo:
o cultivo s6 6 feito pelos trabalhadores do campo. Dai a raz2io

porque resolveram n8o abandonar as terras onde se acham, em
muitos pontos do municipio. 'Chega.de formar fazendcas para os
outros. para depois receber despqo '".:'

f possivel afirmar que as diversas fra96es da .burguesia
indusU'idle agra'ia acreditavam na verossimilhanga da "revolugao
comunista", dado o ambiente de lutas no campo e na cidade desde
1945. A esse ambiente social e politico vivido com muitas
expectativas ap6s a Segunda Guerra Mundial, em que os
trebalhadores forjaram praticas de lutas diversas, revigorando

17 Cf. Oficio ao DOPE/Sao Paulo. Interessado: Alvino Silva, de Felnand6polis
Assunto: agitagao comunista na zona de Fernand6polis. Data da
distribuigacc ll mar. 1949. Delegado de Policia: Mario Ferraz Pahim.
(Prontu6rio 91.037, Delegacia de Policia de Fernand6polis, DEOPS/SP,
SAESP.)
CLAUSE OPERARIA, [Sao Paulo], n. 174, 14 lnaio 1949, p. lO.

26 Cad. bell. u.18, n.3Q 201 1
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os sindicatos e fortalecendo o PCB, alguns historiadores
assemelharam a conjuntura do final da d6cada de 1970 e inicio
da d6cada de 1980, quando os trabalhadores coma sujeitos
hist6ricos e consciences do processo vivido elaboraram projetos
diversos para as suns vidas, "quando novos personagens entraram
em cena '' ."

Em 1949, o PCB se articulava e se movimentava
pressionado pda cassagao de seu registro e dos mandatos
parlamentares(bem coma de alguns membros do executive)
pda ilegalidade'do partido e por conta do realinhamento de seu
projeto polibco, com a "guinida a esquerda". Etta se deu com o
posicionainetlto expresso no Manifesto de Janeiro de 1948,
adotando como estrat6gias de luta a agitagao -- organizagao e
mobilizagao dos trabalhadords -- a "campanha pda paz.'
deixando de lido, momentaneamente, a perspectiva politico de
"uni&o nacional".20 O "tenebroso plano comunista", conforme
anunciava diversos 6rg:ios de impressa,2' que estava sendo
divulgado/ alinha-se nesse ambiente de maltiplas.contraadig6es
no social e de ambiguidades no interior do partido.22 E certo

cf. COSTA, 1995; SILVA, F. T. A cargo e a mira: os operarios das docas de
San.tos: direitos e culture de solidariedade 1937-1968. S5o Paulo: IHucrrEc;
Santos: Prefeitura Municipal de Santos, 1995

zo De acordo com Pedro'Pon\ar, o "Manifesto de Janeiro de 1948
impulsionar6, tamb6m, uma nova lirtha sindicalf que reproduzir6, com
sinais trocados, as tens6es existentes entre as direg6es partidarias e as
bases sindicais do partido no periodo de ordem-e-tranquilidade. Disposto
a jogar 'a maioria da populagao contra o govemo ', o PCB estimular6 greves
a qualquer cusco, bem coma a criagao de sindicatos paralelos: Se,antes os
sindicalistas comunistas lutavam para garantir a autonomic da classe
frente ao colaboracionismo pregado pele partido, agora teriam de resister
a orientagao partidaria de produzi; greves mesmo a revelia da massa
trabalhadora.' e de fundar entidades sindicais alternatives fadadas, na
maioria dos casos, ao fracasso", Cf. POMAR, P. E. R. ComllJzlcrzfdo, cuZturfz
de esqzlerda e colzfra-hege7710nia: o jornal Have(1945-1952)= 2006. 192 f. sese
(Doutorado em Ci6ncias da Coiunicagao)-Prqgran\a de P6s-Graduagao
em Ci6ncias da Comunicagao, Universidade de S5o Paulo, S5o Paulo. 2006.

I Ver note 7
22 Cf. NEGRO, A. L. Um PCB 6 pouch, dois 6 bom,.tres 6 demais. A

participagao operaria na politico do p6s-guerra. lJjst(ida, S6o Paulo, n. 21,
P. 251-282, 2002.

P. 36-37
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que muitos sujeitos em Fernand6polis estavam pr6ximos ou
militavcam no PCB e provavelmente vivenciaram esse ambiente
ambiguo no interior do partido, em que a "revolugao agraria
era a "palavra de ordem" -- conv6m enfatizar que na cidade
ocorreram divergencias, pda menos, entre Fernando Jacob e
Ant6nio Joaquim na apreensao dessa politica do PCB.

Calil Chade. tamb6m conhecido como Oto Santos,2a

militante pecebista, que escrevia com frequ6ncia nos peri6dicos
A CZasse OperdHzz e Voz Operdrfa, produziu o seguinte relato sobre
o movimento social dos trabalhadores de 23 para 24 de junho de
1949, o levante comunista, publicado com o titulo A Lute dos
Camponeses de Fernand6polis, no peri6dico .A Voz Operdda:

O sertio situado em torno de Fernand6polis, na Alta
Araraquarense, tem sido, neste dltimo ano, uma zona
de s6rias lutas dos camponeses contra a exploragao do
latif6ndio e contra a politico de Adhemar, que protege
os interesses dos grileiros e grandes proprietarios de
terra. Em maid do ano passado [1948] a massa camponesa
invadiu a cidade a fim de exigir a libertagao dos seus
produtos confiscados pelos latifundifrios e pdas
autoridades bem coma para protestar contra os altos
pregos cobrados peso arrendamento da terra. As
iutoridades, diante dos 940 camponeses, fugiram e
deixarant a cidade nas m5os da massa revoltada. No
principio dente ano, por ocasi5o das eleig6es municipais,
o terror e a vio16ncia policial do Sr. Adhemar
desencadeou nessa zona, a fim de impedir que os
camponeses elegessem livremente os deus
representantes. Todo o terror fascista nio intimidou a
massa, que continuou lutar]ilegivel] com n\ais energia
pda conquista de suas reivindicag6es. Todd a regiao de
Fernand6polis 6 tomada por vastos latifQndios

Inborn\agro fornecida por Lyndolpho Silva em 2 abr. 1990, em entrevista
concedida a Luiz Flgvio de Carvalho Costa. no Instituto Cultural Roberto
Moreno, Cf. COSTA, L. F. de C. A conshugao da rede sindical rural no
Brasil pr6-1964. fsfzzdos. Socledrzde e Agr£cz.IZflfra, Curio de P6s- Graduagao
en\ Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, n. 2, jul. 1994, p. 67-88. Disponivel em <http://
bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/ libros/ brasil/ cpda/estudos/ dais/
flavio2.html. Acesso en\: 23 ago. 2008
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pertencentes aos frigorificos estrangeiros e a uma ddzia
de gri[eiros, colllo]i]egive]], James, Ludgreen]i]egive]],
Garcia e outros. Nesses grilos, onde comumente ha
choques armados entre os capangas dos pretensos donos
das terras, sio explorados milhares de camponeses que
pagam pregos os mais absurdos polo arrei\damento. lla
muitos anos'que se desenvolve no memo da massa de
arrendatfrios uma luta vigorosa.pda redugao do prego
cobrado pda "renda" da terra. E o que os camponeses
tem visto]6] aumentar esse prego, ao mesmo tempo que
o governo Adhemar jogs sua policia para perseguir
aqueles que lutam contra a lome e a exploragao crescente.
Nests ano a situagao dos camponeses agravou-se maid
O custo de vida se tornou muito maid s6rio e a malta de
assist6ncia aos trabalhadores da terra chegou ao auge
O veneno para mater as pragas do algodao s6 era
encontrado no cambio negro e [...] prego de 70 e 90
cruzeiros. A falta do veneno determinou que a maior
parte da colheita do algodao fosse destruida pda lagarta
e pe[o [i[egive[]. A]6m disco, na 6poca da co]heita os
pregos dos produtos, como algodao, milho, amendoim e
arroz, sofreram grande baixa, prejudicando os interesse!
dos arrendatfrios em favor dos Brandes compradores. E
diante dessa situagao e da necessidade urgente que os
arrendatfrios t6m de se libertar das explorag6es impostas
pelos grileiros e tatuiras, que os camponeses se ergueram
i.ela canquista de seu pedago de terra pr6prio, livre do
arrendamento. As suas luta anteriores Ices mostraram
que ipso s6 poderia ser conquistado atrav6s de uma lute
mais en6rgica, em que tinha que enfrentar a reagao da
po[icia protetora [...] [Trecho i]egive] de 4 ]inhas,
aproximadamente, descrevendo o initio do movimento]
Nessa agro des contaram, naturalmente, com apoio de
toda massa, como t8o bem ficou demonstrado pda
populagao camponesa de Populina que festejava o S8o
Joi.o. A reagao da policia fascists de Adhemar nio se fez
esperar na defesa dos grileiros, contra a massa
camponesa esfomeada e miseravelmente explorada
Procurando apresentar a luta dos camponeses como uma
agro isolada dos comunistas, a policia procure acobertar
a sua agro de defesa exclusiva. dos grileiros. A atitude
do vereador de Prestes, Antonio Joaquim, a frente da
massa, 6 a atitude juste que devem tomas os legitimos
defensores dos interesses dos trabalhadores que o
elegeram. O delegado fascista Louzada da Rocha, que 6

Gzd. .afl z?.78, }z.30, 2077



hoje o lacaio enviado para today as agnes terroristas contra
os camponeses, atirando a policia contra os traballladores
que lutam contra a lome, filencia com relax:io a todos os
conflitos armados entre capangas, que se sucedem no
sertio paulista, sein nos grilos da'Sorocabana, da Paulista,
da Nomeste ou da Araraquarense. lsso caracteriza bem o
que 6 o governo de Adhemar, .que persegue.os
trabalhadores, explore o povo e acoberta os crimes dos
grileiros Nabiene Tolosa, Mourn Andrade, Pisa Sobrinho,
James, Garcia e tamb6m outros; Mas a reagao procura,
agora, usar de uma nova tAtica. E a de silenciar e ngo fazed
estardalhago pda"imprensa sadia" como fez com a luta de
Santo AnasHcio. f que elasabe quanto 6 grave a situagao no
campo e como cresce a combatividade dos camponeses que
cadiz dia est3o mais dispostos a lutar com energia contra a
exploragao e o terror. A pr6pria iMprensa dos latifundigrios
pmcura silenciar sabre um acontecimento tgo importante
porque pretende criar uma false ilus5o de que tudo no
campo vai indo muito bem [...] .:'

A narrativa de Calil Chade constitui-se em uma evid6ncia
dense processo social de construe:io hist6rica e social de mem6rias
que se cindem por interesses de classe em luta. Sua narrativa foi
produzida Hesse ambiente de tens6es, marcada por suns
perspectivas politicos e "estruturas de sentimentos":s, valorados
e realmente vividos e sentidos

Calil Chade era, confessadamente, militante comunista
brasileiro nas d6cadas de 1940 e de 1950. Suas formulag6es te6ricas

e politicos -- isto 6, os referenciais dos quaid portia para
compreender o processo hist6rico e sua transformagao -- .estavam
revestidas de uma leitura de 6poca, uma perspective hist6rica
teleo16gica, partillaando de nog6es de que o campo brasileiro
conservava resquicios feudais26 e identificando a diversidade de

VOZ OPERARIA. Rio de Janeiro, 13 ago. 1949, p. 2.
WILLIAMS, R. ]Warxfsmo e Zf£erafz£ra. l€io de Janeiro: Zahir, 1979. p: 134
O histoiiador Cain Prado Jr., militante do PCB e critico dessas
interpretag6es pecebista, arguments que. n6o 6.possivel a "transposigao
de tal situagao']feuda]ismo e o ]atifQhdio feudal] e conlunttlra para as
condig6es do Brasil. As coisas se passaram historicamente entre n6s, e

ipso continuaran\ a se manifestar de maneira completamente distinta.
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trabalhadores rurais a nogao "camponeses", como mica
evidenciado em sua intervene:io no IV Congresso do Partido
Con:iunista do Brasil, em novembro de 1954. Todavia, 6
justamente isso que toga relevc&nte a narrativa de Chade, pois
expressa o "desejo revoluciongrio" e "sonho de outro mundo
possivel" .2z tiistoricamente, uma determinada elaboragao a parter
de rela96es sociais experimentadas e significadas. Chide, naquela
ocasiao, circunstancia da seguinte forma o campo brasileiro

1- A imensa maioria dos camponeses no Brasil 6
constituida de camponeses sem terra. Para uma
populagao econ\omicamente ativa de ll milh6es e 500
mil pessoas no campo, existem apenas 2.100.000
propriedades agropecuarias. Os habitantes do campo,
economicamente a€ivos, into 6, os assalariados agricolas
e camponeses que nio possuem terra, sgo
aproximadamente 10 milh6es. 2- Os Brandes
proprietarios de terra que disp6em de dais de 500
hectares monopolizam as terras no Brasil. Representando
3% do n6mero total dos proprietarios de terra e 0,7% da
populagao ativa no campo, esse punhado de
iatilundi6rios domina atualmente 63% da area global das
propriedades agropecuarias. 3- Cerca de 1.995.000

E por mais que se queira enquadrar o nosso casa na teoria inspirada em
circunstancias coma aque]as que descrevelnos]o feuda]ismo europeu] e
que nao encontram seaelhanWa alguma, pr6xima au remQta. na formaWao
e na realidade brasileira, ngo se consegue mais que uma grosseira
aricatura que os fatos ocorrentes em nosso pals .se recusam

termilnantemente a reproduzir. [...] O conceito de latifOndio feudal ou
semifeudal 6 inaplic6vel e inteiralnen.te descabido. no .que respeita ao
Brasi[ [...]." PRADO JUN]OR, C . .A 7euoZugao bras£Zeira. 2:ed. S5o Paulo
Brasi].iense, 1966. p. 60. Para uma discuss8o da questao agraria.e projetos
de reforma agraria em Cain Prado Junior, Cf. RANGEL M. S. A4edo da
morse e esperanfa de zifda: un\a hist6ria das ligas can\ponesas. 2000. 372 f
Dissertagao(Mestrado en\ Hist6ria)-lnstiiito de Filosofia e Ci6ncias
Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000; SILVA,
L R. O.A cr6nfca da r($o117zaagrdHa em Cato praaoJ r lore nqs text os peceh$fas
2002. 189 f. Tele(Doitorado en\ Hist6ria)-lnstiEuto de Filosofia e Ci6ncias
llulnanas da Universidade Estadual de Campinas, Cantpinas, 2002.
PORTELLI, A. :Sonhos dcr6nicos. Mem6rias e possiveis mundos dos
trabalhadores. Pro/efo Hist(iHa, S8o Paulo, n. 10; p. 41-58, dez. 1993.
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proprietarios, possuidores de areas de terra inferiores a
500'hectares,'s:io donor de 37% da area global das
propriedades agropecuarias. Na sua grande maioria
eases proprietarios constituem a massa de camponeses
pobres, m.adios e ricoh, possuidoles de terra pr6pria. 4-
Nas relag6es de produgdo do campo, su bsistem, em toda
parte e sob as mais diversas forlnas, restos feudais e
escravistas: o trabalho gratuito e obrigat6rio, que 6. a
subsist6ncia da prestagao pessoal de servigo; a "meta" e
a "terra"; a negagao dos lltais elementares direitos avis
e democrgticos; o sistema das coag6es econ6micas e
extra-econ6micas, por divides, etc. Mesmo naquelas
economies onde major tem sido a penetragao capitalista,
subsystem restos feudais e escravistas, utilizados pecos
latifundifirios e pelos camponeses ricos para arrancar
maior ronda da terra e maiores lucros. 5- Existe em nosso
pals imensas reservas de terras. S5o as chamadas terras
devolutas. Essay terras cori'espondera a 3/4 da area
geografica do pals. A area total das propriedades
agropecuarias colresponde apenas a 23% da area
geografica do Brasil. A'area cultivada n2io vai a16m de
i0%:da area total das propriedades, representando cerca
de 2% da area geografica.28

Calif Chide caracteriza a estrutura fundigria como
concentrada nas m5os dos latifundilirios e, em particular, os
limites tenitoriais entry os Estados de S&o Paulo, Minas Gerais e
Moto Grosso do Sul, 6 descrito pda forte imagem dual de "sert8o
dominado por grileiros e deus capangas -- uma realidade vivida
naquela regi:io do Estado de Sgo Paulo, independente da
perspectiva do tutor. Antes de abordar o movimento/ Chade
procurou descrever o ambiente vivido pelos trabalhadores rurais,
em particular, pelos arrendat6rios de terra, como sendo envolto
de necessidades, antagonismos e expectativas, ao organizarem-
se em movimento de lula por direitos e na luta pda terra

SANTOS, O. O prograna.a do partido, a questao agraria, a organizagao e a
lula dos camponeses. P obZe7xas, Rio de Janeiro, n. 64, dez.1954-fev. 1955.
Disponivel em: <http://www.n\arxists.org/portugues/ telnatica/
rev.prob/64/agraria.htn\>. Acesso em: 18 out. 2008

32 Cad. AEI., o.18, il.30, 2071
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f significativa a informag2io de que a cidade ja.houvera
fido ocupada pecos trabalhadores no ano anterior, evid6ncia de
que os conflitos em torno das relagoes de trabalho no campo e da
lula pda terra foram anteriores a 1949. Evid6ncia de um processo
hist6rico complexo, que n8o principiava e muito menos encerrava
em 1949

As tens6es vividas em torno da defesa de seas

respectivos projetos na cidade ja haviam levado os h'abalhadores
a vislumbrar a ocupagao da cidade como uma possibilidade em
1947. A noticia foi iinculada no peri6dico Hcfe, por mais que os
redatores do jornal pecebista, naquele ano, buscassem

desconversar a respeito por acreditarem na reversibilidade da
legalidade do PCB e na polilica de "uni8o nacional".2P Noticia o
peri6dico com a manchete Manobra Diab61ica dos Reacionirios

de Fernand6polis Desmascarada pelo Secretfrio de Seguranga:

Fernand6polis. Os raposas reacionArios do PSD dente
municipio, logo que tiveram conhecimento pelo radio,
da nodcia do fechamento do PCB, arquitetaram um plano
diab61ico a fim de provocar desordeii\ nests cidade e com
ela talvez a desejada intervengao federal no Estado. Tudo
isso 6 16gico, cumprindo ordens dos seus patr6es,
Morvan. Costa Neto, etc. Fizeram com que o delegado
local se deixasse lever pecos seus boatos alarmistas.
Assam sendo, disseram ao delegado que mats de 60
familias de camponeses armados,estavam prontos para
invader a cidade em sirtal de protesto pelo feZhamento do
PCB e que matariam todo mundo que encontrassem na
mesma. O delegado, assustado t:om o falso boato,
telegrafou ao Secretirio da Seguranga pedindo reforgo
de tropes ante o 'Assalto esperado ' . Coma era natural, o
Coro;fl Flodoaldo Maia, que conhece muito bem a maida
dessa gente, negou-se a enviar .o.reforgo pedido,
mandando que o delegado regional de Rio Preto, fosse

29 Irineu Luis de Morals rel.ata que, diante da politico partidaria daquele
momento, precisou se deslocar para cidade Migue16polis com o objetivo
de desmobilizar a militgncia, que acreditava qud o seu pape!$j?.resistir
a cassagao do registry do PCB ido fechamento de sud sede, CI. WEI.cn,
C4 GERALDO, S. Lzftas camponesas lzo {ntedor paaZfsfa: meln6rias de Irineu
Luis de Moraes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 96-99.

cnd. .aEb ZP.]8, n.3Q 20.17
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vert-ficar 'in loco ' o que havia. Aqui chegando, encoittrou,
esse autoridade, tudo em ordem. leinando a mais
complete cdma em toda rego:io.30

Para aqueles trabalhadores, a ocupagao da cidade apcarecia
como uma forma de resolugao de deus problemas; pron\over
concentrag6es e manifesta96es de traballaadores pdas runs da
cidade estava se constituindo em pr6tica de lute. A invengao dessa
pratica parecia Qtil no enfrentamento das "fornlas de controle" e
do exercicio da explorag2io e dominag:io pda burguesia cagraria
e urbane de Fernand6polis. As experi6ncias vividas e pensadas
por esses traballladores levaram a formular prfiticas como essas
e a coinpor seus repert6rios de resist6ncia, estabelecidos no
contrateatro3' encenado pelos trabalhadores nas diversas lukas
difirias no espago do campo ou da cidade.

Partindo de perspectivcas semelllantes a de Chade, Carlos
Marighella tamb6n] enfatiza a ocupagao dca cidade ocorrida em
1948, em texts elaborado para a publicagao na revista P7'0bZeizas,
en] janeiro de 1949, com o titulo Nossa Politico

Ao lado dessas greves t5o ricks de experi6lTcias
verificanxos por Olitro dado que as masses camponesas
se langaram a luta, enfrentando a read:io dos senhores
feudais e a policia, sem atender aos apelos do padre
do advogado ou do colonel. Essas lutas dos cat)lponeses
se revestiram das mats variadas formal, desde os
comicios contra o alto prego dos arrendameittos, at6 os
desfiles e demonstrag6es em pra<la publica contra os
latifundiarios, coma aconteceu em Fernand6polis, onde
a cidade foi dominada pelos camponeses, e as
autoridades fugiram.az

3" HOJE, S5o Paulo, ano 11, 17 maid 1947, p. 2 apud BARRIGUELLI, J. C
SI,tbsfdios illist6Ha das !utah lto campo eln S&o Pctulo (1870-1 956). S&o Car\os
Universidade Federal de S:io Carlos, AI'quivo de Hist6ria
Contemporal\ea, v. 2, 1981. p. 259.

n Cf. THOMPSON, E. P. 4s pecuifaz'idades dos {ng/ewes e ot£fros aJ'ffgos
Organizada por Antonio Luigi Negro e Sergio Silva. Cantpinas: Ed ' da
UUiCAhtP, 2001, P. 227-267.

sz MAR]GHELLA, C. Nossa politico. ProbZeilzas, Rio de Jan.eiro, ano 2. n. i16,
jan. 1949, p. 7.

34 Cnd. .4EI., u.18, //.30, 207 7
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Em uma diregao similar, a narrativa de Mauricio Grabois
escrita em maid de 1949, tamb6m publicado na revista ProbZe77zas

relaciona esse movimento aa Manifesto de Janeiro de 1948

Demonstrag6es e comicios de camponeses contra o alto
prego dos arrendamentos e.por outras reivindicag6es [.:] -
Importante manifestaga8 nesse sentido foia que
realizaram em Fernand6polis, Estado de Sio Paulo, cerca
de 900 camponeses, desfilando pda cidade de arenas na
mlo e ponds em juga as autoridades ]ocais. [...] NXo
orientamos suficientemente as massas camponesas em
suns lutas e ainda vacilamos em dar-shes perspectivas
claus para enfrentm a r?aWaD dos latiMdi6rios, como

aconteceu em Femand6polis, Estado de Sio Paulo, quando
foi realizada uma demonstragao de massa de cerca de 900
camponeses, convocados parauma agro pratica contra Jos
latifundifrios e que foram dissolvidof.por .ordem de
camaradas nossos, quandojao prefeito, o delegado e demais
autoridades municipals tinham fugido.a3

Torna-se relevante ressaltar que tanto Grabois quanto
Marighella compunham os quadros da diregao do.PCB naquele
memento.'Movidos peta autocritica e avaliagao palltica do periods
anterior a cassagao do registro do PCB 'e dos mandatos
parlamentares, periodo anterior em que apostaram em

uma

politica de conciliagao de clause e de unigo nacional -- na
perspectiva de uma. revolugao democr6tico-burguesa A
autocritica em tom de lamento de Mauricio Grabois dimensions
os significados que adquiriu para albans quadros partid6rios
aqueles movimei.tos de babalhadores rurais e suas lutas xo
desvelar um dos principais problemas vividos. pelts
trabalhadores arrendatfrios e sem terra da regiao.de
Fernand6polis, o ndmero de 900 "camponeses" ou mats e
significativo ngo pelo quantitativo que ele poderia exprelisar
naquele moments, mas pda pot6ncia desses sujeitos ocupando a
cl'dade, dando visibilidad6 ao problems da terra e as suds
reivindicag6es.

as GRABOIS, M. Mobilizar Brandes n\assas para defender a paz e derrotar
o imperialismo e a ditadura. ProbZemas, Rio de Janeiro, ano 3, n. 20,
ago.-set. 1949, p. 25

Cred. ,4fl.ZP.18, 17.30, 2071
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A "oportunidade perdida", lamentada por Grabois, este
muito pr6xima ao que Alessandro Poitelli identificou em sua
pesquisa junto a trabalhadores e militantes comunistas na ltfilia,
um processo semelhante .sobre quest6es colocadas em porno do
temp da oportunidade perdida" a medida que a politico de
uni8o nacional" e o "compromisso hist6rico" passaram a ocupar

a agenda do Partido Comunista Italiano(PCI) apes a Segunda
Guerra Mundial, denominado pelo autos como "sonhos
ucr6hicos": "n5o se referem a forma pele qual a hist6ria se
desenrolou, mas como ela poderia ter ocorrido"s4 se o partido
tivesse se posicionado de maneira diferente e n&o tivesse
desmobilizado os trabalhadores.3s Parece que as criticas is
vers6es externas e as autocriticas is postures politicos partid6rias
direcionavam em perspectivca hist6rica a narrativa sobre os
movimentos sociais no campo e na cidade como possibilidades,
se determinadas praticas e atitudes tivessem fido diferentes.

Na intervengao no IV Congresso PCB em 1954, Chade
formula uma critics interns a politico partidaria "sectgria" do
periods anterior e examina o movimento de 1949 em
Fernand6polis, em que textuallnente afirma que o partido se
equivocou em substituir as "lutas da massa pda vanguarda. Um

PORTELLI, A. Sonhos ucr6nicos. Mem6rias e possiveis mundos dos
trabalhadores. Pro/efo H sf(ida, S:io Paulo, n. 10, p'41-58, dez. 1993, p. 49-

Soble esse processo hist6rico a ]aistoriadora Beatriz Ana Loner afirma:
A preocupagao fundamental de Stalin em suds conversag6es com os

aliados era dividir o mundo em esferas de influ6ncia de tal forma que
ficassen\ resguardadas a seguranga sovi6tica e o controle do Leste
Eul'opeu, ao mesmo tempo que se evitasse conflitos entre as 2 Brandes
pot6ncias: URIS e EUA. A politico de 'unigo nacional ' desenvolvida pelos
pal'tidos colnunistas, na Europa e outros continentes, servia a estes
interesses. lsto trouxe como consequ.6ncia, na Europa, a frustragao da
revolugao na Franca e na Italia, seu esnlagamento na Gr6cia e
proporcionou a burguesia a folga necessgria para reconstruir sua
don\inagao, nestes e nos demais parses. Encontroii ela nos comunistas,
neste periodo, seus n\ais fi6is aliados, n6o s6 her6icos lutadores contra
os nazistas, n8o s6 bona advogados em saas relag6es com as massas
trabalhadoras, ]nas tamb6m excelentes ajudantes na reconstrugao
econ6mica, social e politica dos diversos parses nos molded burgueses",
Cf. LONER, 1985, P. 24.

]

36 Cad. .4r] z}.]& n.3Q, 2071
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exemplo tipico dessa forma sect6ria de aWaD n6s o demos na luta
que ocorreu em Fernand6polis".36
' No artigo publicado no peri6dico Voz Opec"dda, Chade

champ a atengao para a "imprensa sadia". De acordo com Chide,
elsa imprensa havia silenciado diante dos acontecimentos em
Fernand6polis. Todavia, o movimento de 1949 foi tratado por es$a
imprensa nadia", talvez nio da forma e com o espago que

desejava Chade. Significativamente, os interesses do si16ncio na
imprensa s&o identiiicados: nAo dar visibilidade a um movimento
que poderia tornar-se paradigma e estimulo para as lutas dos
trabalhadores no interior do Estado de Sio Paulo

As "noticias" vinculadas pda "imprensa nadia" forum
considergveis para o movimento descrito como circunscrito, por
essa mesma imprensa, ocorrido em "apenas uma noite" . Contudo,
a imprensa de'imediato teceu narrativa estabelecendo relag6es
entre o movimento social e alguma tramp conspirat6ria
internacional de perspecdva comunista, que, nas palavras de Calif
Chide, relatado'"como uma ag:io isolafla dos comunistas". As
narrativas de Chide " na V'oz OperdHa, em 1949, e no IV Congresso
PCB. em 1954 " em nenhum momento caracterizaram o
movimento de trabalhadores em 1949 em Fernand6polis de
revolugao comunista" ou de "revolugao agrgria". deus

argumentos situam o movimento naquele ambience de lutas dos
tr;balhadores rurais que, pressionados por circunstincias diversas
de exploragao e desili.didos com o pagamento da "renda" ou com
os "(Gspejos", "ergueram pda conquista de seu pedago de terra
pr6prio [ivre do arrendamento[..:] a]raves de. uma lute maid
en6rgica". f muito provavel que Calil Chade tenha .cogitado que
situar e relacionar aquelas lutas dos trabalhadores a 6rbita do PCB
nio constituia a forma maid adequada de defends-1os diante da
repress:io policiale politica do D613S. De fonda perspicaz, Chade
denuncia que "a hist6ria escrita pdas classes dominantes nio
registry e procura encobrh' a verdatie do que tem sido no Brasil a
luta sangrenta dos camponeses pda .conquista de terras ou pda
defesa de suas terrasa. Essa sua fda,'cinco anos depois do
movimento de 1949, mapeia, acredito, a produgao social da
mem6ria e os sentidos at;ibuidos pda "imprensa nadia

s6 SANTOS, 1954-1955

Cred. .4CL o.18, }z.30, 2017
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Paradoxalmente, o peri6dico O A4zzrnzffef7"0: a voz das
fibricas em defesa dos trabalhadores, na coluna Noticiario, no
final da segunda patina, se expressa da seguinte forma sobre as
lutas dos trabalhadores rurais ocorridas em junho de 1949:

Alta Araraquarense - Os camponeses do sergio da Alta
Araraquarense n:io resistindo maid as misergveis
condig6es de vida, a que elam submetidos, resolveram
tomas as terras. Assim, penetraram nas Brandes fazendas,
e nos grills' ocupando terras e a estes horns develn ester
marchando para os povoados onde ir8o buscar do que
comer e vestir. Este 6 um exemplo a ser seguido pelts
oper6rios das cidades. vicar paradox e indiferentes 6 morrer
mingua. Lutar por memo de groves e outros movimentos 6
conquistar os melllores dias para os nossos filhos.37

O editor do peri6dico 0 dual'mftefro termina o exemplar
com a fuse: Leia e Passe Adiante este Jornal. O peri6dico de
dual columns parece ser publicado em duas pagincas e impresso
em mime6grafo. O exemplar n6mero seis trata de vfrios temas,
entre des, o Congresso de Vereadores ocorrido em Ribeir2io
Preto, no periodo de 12 a 16 de junho de 1949. O peri6dico
caracteriza o evento como um conluio dos integralistas e
latifundifrios para reformer -- "rasgar" -- a Constituig:io e retirar
a liberdade de pensamento, de palavra e reuni2io, liberdade de
associagao, liberdade de imprensa, enfim, "legalizar a ditadura
de Dutra", bem como para impor aos trabalhadores o trabalho
de "estrela a estrela". Noticia tamb6m a militincia dos
vereadores de Prestes" no Congresso das Mullicipalidades e

denuncia a repress:io e prisao a essen vereadores. A note marginal
no peri6dico enfatiza as lutas dos trabalhadores rurais,
reivindicada como estrat6gia e exemplo para o operariado das
cidades, defendendo ainda a "unigo" entre "camponeses e
operarios" para superar o imperialismo norte-c&meFicano

Por outro lado, de forma intrincada. a nota evidencia
que as diversas lutas sociais no campo estavam ocorrendo

O MARMITEIRO: a voz das.fabricas ein defesa dos trabalhadores, [s
1.], n. 6, ano 1, jun. 1949 spud POMAR, 2002. p. 180-181. O peri6dico foi
apreendido pda policia em Ribeir8o Preto e havia sido distribuido no ll
Congresso das Municipalidades

38 Cad. Afl zi.18, li.30, 2077
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articuladamente e eram esperadas para .aquele momento. O
ambiente social vivido pelos tT&balllc&dorcs rurais parecia

pmpicio para a ocupagao.fie terras. Presumivelmente, pre,. nada
{lS.=';i.==.;i;if hii'KP do m'm':to ...?'!eq€ii::.,E:E
Mallifesto de Janeiro de 1948, alguns militantes se. deslocaram
pelo interior do Estado de S80 Paulo.para uma

determinada
. !. £nu. . ,qx ,,

"palavra de ordem do partido". Parecia ser esse a informal:io
em Fernand6polis

Nio memos intrincado, em 1946 ja circulava no interior
do DOPE informag6es sobre um possivel levante comunista na
regi2io de Fernand6polis:

CONFORME determinag6es de V. S. procedi investigag6es
em torno da situa€ao politica de Fernand6polis, apurando
o seguinte: Em Fernand6polis grande Rar€e da.popular?.:
6 adepta ao Partido comuNsta Bra:ileiro.(sic) Apur-eT
que, um ings atraz(sic), o-s principals elementos do Patlido
l;stiveram na Capital do Estado, afim de receberem ordens
para tomarem parte num levante comunista, que devia
ser gerd no Pals, de onde voltaram aguardando novas
oportunidades para o citado levant;. Os cabegas do
Partido tem o costume de promoverem bailes nas
fazendas das imediag6es, sem o consentimento do
Delegado de Policia local, afim de transformarem os ditos
bailed em reunites political, tanto que, o .Dr..Castelo
Branco, Delegado local, mesmo sem ter o auxilio de praia?
da Forma Armada, vai somente acompanhado do escrivgo

Jacinto, invesligador."

E impossivel determinar se os trabalhadores estavam
organizando um levante comunista em 1946. Como tamb6m 6

"n
Cred. .afl o.18, }i.30, 2011
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impossivel perscrutar como aqueles, que foram identificados
omo comunistas, polo investigador Jiao Lino Jacinto, narravam

para si mesmos o processo hist6rico que estavam vivendo. A
pesquisa sabre esse pi'ocesso hist6rico em 1946 este limitada pelos
arquivos do DOPE. Todavia, essen mesmos materiais hist6ricos
evidenciam que os trabalhadores em Fernand6polis n:io iniciaram
uas lutas por melhores condig6es de vida e babalho, bem como

a lute pda terra, com o levante comunista no ano de 1949. E. t&o

l?otlc?, essay lukas estavam reduzidas is pautas que emanavam
do PCB e estavam limitadas a junho de 1949.s9 '

E possivel concluir que o processo de ocultagao hiSt6TiCcR
de experi6ncias sociais di)s trabalhadoles, em deus diversos
movimentos de luta por transformag6es sociais, tem fido u tilizado
na composigao de um saber hist6rico dominance -- hegem6nico.
A. construgao l\ist6rica e social de mem6rias sobre o movilnento
dos trabalhadores no ano de 1949 em Fernand6polis evidencia a
disputa em torno da construe:io da mem6ria do terms levante.
na descrigao e interpretagao dos movimentos sociais. Naquele
momento hist6rico, a nog:io foi apropriada pelos agentes do DOPE,
pelos enter da Jusbga e pda imp;ensa, iendo disseminada no
social com o aqetivo comunista, reproduzido em publicagao
ufanista e laudat6ria.40 Esse fato foi deliberado com o objetivo
de crimincalizar, policial e politicamente, os movimentos socials
de traballaadores que ocorTicam desde 1946 -- pelo memos -- na
regiao de Fernand6polis

Por outro lado, reminisc4ncias sobre o movimento de 1949
relacionam as lukas dos trabalhadores daquele periodo is lutas
pda terra promovidas e organizadas pelos trabalhadores rurais
sem-terra na contemporaneidade. Esse rata, relevante, constitui-se

Chefs do Arquivo GerRI DOPE, p. 2.(Prontu6rio 69.800 - Oswaldo
Felisberto. DEOPS/SP. SAESP.) 0 referido relat6rio documents
prontuarios de diversos trabalhadores fichados no DOPE e citados e
identificados pelo Servigo Secrete. (Prontu6rio 73.252 - Jose Antonio
Figueiredo. DEOPS/SP, SAESP)
Cf. MOREIRA, 2009.
COSTA, R. M. S.; MALACRIDA, P. M. M. M.; SUGAHIARA. A. M. A
Sem.este comunista ©m solo conservador. In: PESSOTA, A. J. et al
Fei7z£znd6poZfs: nOssa ]list6ria, massa dente. Fernand6polis: Bold jesus, 1996.

40 Cad. AKL o.18, t}.30, 201 1
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eln evid6ncia de experi6ncias vividas que n8o pode ser reduzido
apenas a um "movimento comunista de revolugao agr6ria" ou
levante comunista". Os movimentos sociais dos trabalhadores

que ocorreram naqueles tempos. podem ser descritos e
interpretados como levantes de tribalhadores na lute por direitos
e contra as rela96es sociais de exploragao a que estavam
submetidos, em alguns momentos, coco movimehtos de lute
pda terra.

Gld. .afl o.18, tz.3Q, 2017





ENOUGHT TO FORM FARMS, AND THEN RECEIVE
EVICTION": WORKERS AND COMMUNIST EXPERIENCE
rnE INTERIOR OF SAO PAUL.o(1946-1954)

ABSTRACT
From narratives of communist militants in journals about
communist uprising of 1949, in Ferncand6polis, S5o Paulo State, I
argue dae dispute around the memory of dle workers' social
experiences, when organizing diverse social movements of
struggle for land and labor rights in the country. The political
assessment of communist militants emerges of these historical
materials on dae practices in the period since 1946 to 1954

KEYWORDS

Workers. Social movements. Communist uprising. Memory





Trabalhadores rurais boias-fries. Varzelandia, 1980. Foto: Juca Martins/
Ag6ncia 4.
(Fultdo Voz da Unidade, SIN, Arquivo Eduard Leuenroth/UNiCAMP.
C:ampinas, SP, roto n. 02390, p. 80)





"Moscouzinhos" no Brasil.
a milit&ncia do PCB na
pequena ada de





'MOSCOUZINHOS" NO BRASIL: A MILITANCIA DO PCB
NA PEQUtNA CIDADE

RESUMO
O presents trabalho tem por objetivo analisar a atuagao da
militfncia comunista no municipio de Mage, Estado do Rio de
Janeiro, entre 1940 e 1964, efervesc6ncia politico que caracterizou
a cidade como "moscouzinho". Acreditamos que por meio desse
estudo de cano, ancorado a outras pesquisas semelhantes,
possamos compreender de forma maid apurada como se deu a
8xperi6ncia do l:'ai'tide Comunista do Brasil(PCB) nas pequenas
cidades brasileiras, para a16m das decis6es de capula no seu
Comity Central.

PALAVRAS-CHAVE:
Comunismo. Partido Comunista do Brasil (PCB). Clause
trabalhadora





Felipe Augusto dos Santos Ribeiro ' "MOSCOUZINHOS" NO
BRASIL: A MILITANCIA DO
PCB NA PEQUZNA CIDADE:

[...] No domingo, realizam-se as primeiras eleig6es
municipa is, no estado do Rio de Janeiro. Nio estou
interessado em politico partidaria, nem escreveria
a vossa emin6ncia, mesmo que o estivesse. Trata-
se, por6m. de cato que transcende do pleno
partidario para se projetar no plano social. Os
comunistas estAo organizando o que chamam '0
Cinturio Vermelho ' eln torno do Distrito Federal

Querem tomar costa das prefeituras de Petr6polis.
Duque de Caxias, Ni16polis, S:io Gonzalo, etc...etc.
E candidato na primeira delas o Dr. Yedo FiUza
Os Partidos est:io entrando em acordo com os
comunistas. Parece-me que n8o 6 1icito a um
cat61ico votar em candidates bafejados polos
comunistas. Ha necessidade de uma palavra de
advert6ncia. E s6 quem tenha au toridade, pode da-
la[...]. O senior presidente da repabjica reconhece

Doutorando em Hlist6ria, Politico e Bens Culturais pelo CPDOC/FGV e
mestre em Hist6ria Social pda Frp/UERJ. Autos da dissertagao: Ope7ddos
a tribune: pereadores colltultistas e tl'abatltadores t8)cteis de M.ag6 (1951-1964),
premiada com o terceiro lugar no Conculso de Monoglafias do APERJ
(2011). E mejnbro do Laborat6rio de Estudos dos Mundos do Trabalho e
hlovijnentos Socials(LEMT) e de$envolve pesquisa para a Tele; XJoice, o
nlarteio e o:ttras jetralnentas: os tlabalhadare$ rttrai$ e urbanas de h%xe (l$56-
1970). <felipe.ffp@yahoo.com.br>
Este trabalho apresenta parte das discuss6es contidas em lninha dissertagao
de mestrado, soinada a inspiragao suscitada a partir das proposig6es de
Jose Sei'gio Leite Lopes sabre "a grande indQstria na pequena cidade". Cf
LOPES, J. S. L. Sobre os trabalhadores da grande inddstria na pequena
idade: critica e resgate da 'Crise do Brasil Arcaico '. In: borg.]. Cz{/Mra

& idelztidade operdda: aspectos da cultura da classe traballtadora. Rio de
Janeiro: Marco Zero; UPRJ, 1987. p. 147-170. Ei)I tempo, dedico este trabalho
a nlena6ria do m6dico contunista Irun Sant'Anna. falecido recentemente,
em 30 de dezembro de 2012.
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a minha iniciativa [...]. Ha candidates comunistas, aliados
dos comunistas e candidatos sem ligag6es com des. Parece
licita uma boa escoll\a por partidos cat61icos: Urge pols, uma
orientagao que estarf nas maas da ]greja[...].'

Jl\l estes termos que o Palfcio do Catete buscou alertar o
entio Carded Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Burros
Camara, sabre a mov))imentagao dos comunistas para a primeira
eleigao municipal p6s-Estado Novo, em 1947. O documento era
confidenciale foi assinado por Jose Pereira Lima, ent2io Chefe do
Gabinete Civil da Presid6ncia da Rep6blica

De cato, desde meadow da d6cada de 1940, a militAncia
comunista cresceu sobremaneira no pris, bastante motivada pdas
repercuss6es da Segundo Guerra Mundial. Deste modo, o Partido
Ci)munista do Brasil (PCB), que nas d6cadas anteriores
encontrava-se "descarticulado, fragmentado, formado por ndcleos
esparsos, espalhados pda Bahia, Rio de Janeiro e S:io Paulo",
com a maioria dos seas dirigentes presos, vinha agora buscando
a reconquista de sua legalidade, redefinindo inclusive seu
posicionamento frente ao ]lovo quadro politico

Nesse periodo, os n6cleos carioca e baiano, basicamente,
constituiram a ComissAo Nacional de Organizagao Provis6ria
(CNOP), grupo encarregado da reestruturagao do parUdo, que
pregava o iiiediato apoio ao governo brasileiro e mantinha
estreito contato com Luis Carlos Prestes, que ainda se encontrava

Com o advento da CNOP, o PCB se reorganizou,
conseguindo inclusive realizar, no ano de 1943, sua ll Confer6ncia

preso

Cf. Carta enviada pQr Jose Pereira Linda(]'alicia do Catete), ao Carded
Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Burros Can\ara, eln 26 de
setelnbro de 2947.(Ctiria Metropolitana do Rio de Janeiro, Caixa 40/S6rie
Pasta Tem6tica/Documento Confidencial) apud ROBAINA, 1. M. M. 2009
xs2i. A jnzleia enbre a cmz e a espana: a criawao da rundaGao Leap xiiie o
07denam;rzfo s(info-hab fad07zaZ caHoca (] 947-1962). Disseltagao (Mesh'ado em
Hlist6ria Social)-Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2009
CARONE, E. O PCB (]943-1964). Sao Paulo: DIEHL, 1982. v. 2. p. I.(Corps e
alma do Brasil).

52 Cad. .4fl. u.18. }?.30, 2011
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Nacional, em plena clandestinidade. Conhecida como a
Confer6ncia da Mantiqueira, esse reuniAo contou com a presenga
de diversos delegados do partid6, oriundos dos maid diversos
estados do pals, na qual se tt)rnou vitoriosa a tese de Uniio
Nacional. Por fim, no processo democrAtico brasileiro p6s-guerra,
o PCB reconquistou a legalidade e alcangou resultados bastante
significativos

Durante o processo eleitoral que escolheu o Presidente
da Repablica e a Assemb16ia Constituinte, em 1945, o PCB cresceu
de modo estrondoso. Nesta eleigao, elegeu dezessete deputados
federais e um senador. No Distrito Federal, alcangou a maioria
na C&mara de Vereadores. Em Sio Paulo, nas elei<16es estaduais,
obteve o terceiro lugar no total de votos, superando inclusive a
UniZo Democritica Nacional(IJDN). Tends seu nUmero de
simpatizantes e aderentes aumentado de forma consid6ravel, o
PCB ja era considerado, em 1947, coma o quarto maior partido
do pals, cam cerca de duzentos mil militantes(nas estimativas
mais otimistds).s

Entretanto, toda esse efervesc6ncia n8o foi obtida sem
percalgos, tendo os pecebistas que enfrentar uma severa realidade:
o fortalecimento do anticomunismo, principalmente com o
advento da Guerra Fda. O governo brasileiro passou a endossar
as decis6es da diplomacia norte-americana no perio.do e as
campanhas veiculadas pelo partido forum intensamente
reprimidas. Por fim, em 7 de maio de 1947, o Tribunal Superior
Eleitoral(TSE) resolveu cancelar o i'egistro do PCB. A partir dai,
ocorreu uma longa batalha judicial acerca da possivel cassagao
dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo partido. Ewes
encontravam-se sem partido, embora com mandate legitimado
pdas urnas. Outra questao era a eleigao municipal que seria
realizada em setembro, pois o PCB ja despontava como um dos
principais partidos do pals e planejava ampliar seu espago na
politica brasileira

O historiador e militante coinunista Jacob Gorender destacou: "o PCB dizia
ter 200 mil militantes naquela 6poca. N:io tenho comprovagao de que ipso
sega verdadeiro, mas o faso 6 qu6 talvez houvesse 200 mil fichas de filiados.
qiie cairant nas m5os da policia". Cf. GORENDER, J. O ciclo do PCB: 1922-
1980. In: FORTIS, A. Hlsi6da e perspecHzlas da esqz£erda. S6o Paulo: Fundagao
Perseu Abramo; Argos, 2005. p. 169

Cnd. .AEI., u.18, rl.30, 2011
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Dense modo, diante das incertezas, os comunistas
passaram a investir em diversas frentes no intuito de banter o
partido vivo. A prh\opal delis, sem d6vida, foia de estabelecer
uma ferrell.a bitalha judicial para restabelecer a legalidade da
legenda. Outra frente buscava meios legais para, caso se
confirmasse o cancelamento de seu registro, ao menos os
mandatos dos parlamentares comunistas fossem preservados
Um dos meios legais estudados foia fundagao de uma nova
agremiagao partidaria, o Partido Popular Pragressista(PPP). cujo
registro, posteriormente, n8o foi reconhecido pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).'

Todavia, por ocasiAo da iminente eleigao municipal, o
clandestino PCB resolveu estabelecer entendimentos politicos com
diversos partidos politicos, baseados em um programs minimo
de propostas, aspects inclusive destacado na carta enviada ao
Ariebiipo do Rio de Janeiro, representante local de um dos
principais scones do anticomunismo: a lgreja Cat61ica

[...] A partir da d6cada de 30, a lgrejq d$dicou muita
it;ng5b ao combate ao comunisind[...] 'uma praia
moderns', 'birbaros modernos, armados de voice e
martelo '. Pouch ap6s a Enciclica de 1937 sobre o
comunismo, ela15orada por Pio XI, os bispos
brasileiros emitiram uma carta pastoral advertindo
contra o marxismo que ida destiuir a moral crist8 e
acarretar penaria material. Documentos posteriores
condenavim a ]uta de classes[...]. Na pratica, essas
atitudes se traduziam numa oposigao eclesifistica is
greves e.a outras express6es do descontentamento
popular[...]. A expansao do Parlido Comunista ap6s
a segunda Guerra Multdial tamb6m estimulou a lgrqa
a repensar a sua miss8o. Os comunistas elam o quarto
partido do pals em 1946 e eram especialmentefortes
ho Ria de Janeiro. Dado o anticomunismo da lgreja,
o sucesso do PC instigava muita preocupagao. A
expansao do comunisnio era vista como um sinai de
ddbad6ncia da culture cat61ica e dos valores

6 CARONE, 1982, P. 6

54 Cad. .4ft., u.18, lr.30, 2077
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tradicionais[...]. A ameaga comupista era uma das
maiores preoclipag6es dentro da lgreja.'

Ainda na seara do anticomunismo, alguns setores da
imprensa tamb6m adquiriram notoriedade. O Con"ejo da A4anlzd,
por exemplo, um dos principais jomais brasileiros a 6poca: daegou
a exortar em seu editorial que era preciso "colocar uma barreira
no caminho da epidemia do comunismo".'

Realmente. diversos movimentos anticomunistas
surgiram no pals entre 1945 e 1964.9 No Estado do Rio de Janeiro,
especificamente, merece destaque a.Cruzada

Brasileira
AnUcomunista. Tends a frente o jornalista Joaquim Miguel Vieira
Ferreira, o movimento buscava a impugnagao de candidaturas

daqueles que eram reconhecidamente comunistas.= em diversas
regi6es do estado, ingressando sempre no Tribunal de Justka com
os respectivos processos. A atuagao desse grupo era modvo de

eocupagao para o PCB fluminense, que ab'avis do seu peri6dico
rnzprensa Popular vivia em permanente campanha contra "Joaquim
Metralha", homo era conhecido o referido jornalista, afirmando

que suns atividades eram golpistas mascaradas de
anticomunismo

Vale ressaltar que o pr6prio Estado brasileiro reforgou sua
posigao anticomunista no periodo, sobretudo por memo da policia
politico. Sem dQvida, os militantes pfc?blstas tornaram-se o
principal alva dos agentes de Seguranga Publica, coma bem ilustra
o documents da Divisio de Ordem PoliHca e Social(DOPE) da
Rio de Jal\eiro:

[.. .] Senhor Comissirio Gerd, o desavergonhado e tarado
Iran Sant'Anna, comunista de fibra, ultimamente, antes

MAINWARING, S. lg7da cat611ca e po]ftica no BrasfZ (19] 6-.1 985). S3o Paulo

;Hell%H$1EBw: !: n m:
1982. P. 381

9 Sabre anticomunismo, Cf. blOTTA. R. P. S. Em guqrda contra o "perino
pe71mZho": o anticomunismo no Brasil(1917-1964). Bao Paulo: Perspective,
2002; RODEGHERO,C.S. O diabofwnm o:imaginAdo anticomunbtaeTgreja
Cat6bca no Ria Grande do Sul(1945-1964). Passe Funds; EoruPn, 1998.

cad. .acl u.18, ?z.30, 201]
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e ap6s suas consultas m6dicas, vem fazendo suas
sorrateiras reunites comunistas no pr6dio sato a rua da
Matriz, n' 2.[-fundos, onde reside o nio menos detraqu6t
Sebasti:io Reid, fot6grafo naquela infeliz cidade, infeliz
sim, peta grande quantidade de micr6bios moscovitas
la estagnados, a espera da Lei de Seguranga, o
desinfetante ideal para tais hermes.lo

A cidade em questfio era Mcag6, 1ocalizada ao funds da
Bain de Guanabara, na Baixada Fluminense. Ela n:io chegou a sei
citadcd explicitamente naquela carta do Chefe do Gabinete Civil
da Presid6ncia da Repablica, por6m o municipio constituiu-se
como a materializagao do chamado "Cinturfio Vermelho
recebendo inclusive o cognome de "moscouzinho".u

Na realidcade, o apelido n:io 6 nada original. Diversas
regimes do mundo receberam cognomes similar;es. Entre das:
JabaaHo dos Guararapes, em Pernambuco, por ter empossado o
primeiro prefeito comunista no pals, em 1947;12 a cidade de Santos,
no literal paulista, pda forte milit6ncia em torno do PCB;13 o bairlo
operario de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro;" a cidade de
Racine, nos Estados Unidos da Amoi'ica(EUA), devido is greves

Plontu6rio individual de Irun Sant'Anna. Parte de Servigo do Contiss6rio
Chefe da Segao de Ordem Social (SOS), Nabuco da Silveira Couto ao
Comiss6rio Gerd da DOPE, Her6clito da Silva Araiijo. Niter6i, 10 dejaneiro
de 1949. p. 2.(Arquivo Piblico do Estado do Rio de Janeiro/Apec))
O cognon\e "Moscouzinho" 6 bastante recorrente em mat6rias jornalisticas
e eln entrevistas de antigos opelarios de Mage. O m6dico Irun Sant'Anna
no entanto, referiu-se ao cognome nlencionido numa alus8o aos bairros
operarios de Pau Grande e Meio da Serra, enquanto que Santo Aleixo e
Andot'incas seriam "Stalingrado", devido is expressivas votag6es do PCB
nas eleig6es .p6s-Segunda Guerra. Cf. SANT'ANNA, 1. B7nslZ; pals sein
futuro? Rio de Janet'o: Imprimatur, 1997. p. 155. '
Foi publicado recentemente un\ livro de fotografias sobre a cidade que
reforga este cognome. Cf. BARRETO, G. A4oscouzflz;zo. Recite: Tempo
d'lmagem, 2012.

ia TAVARES, R. R. A "moscouzfn;za" bl'asfZeiru; cen6rios e peisonagens do
coHdiano operario de Santos(1930-1954) Sao Paulo: Humanitas; FAPEsp,

bIANGABEIRA, W. Memories of "Little hfoscow"(1943-64): study of a
public housin&experiment for industrial workers in Rio de Janeiro, Brazil.
SocffzZ fifsfony, Londres, v. 17, n. 2, p. 271-287, 1992. '

56 Cad. Hell., u.18, n.3Q. 207 7
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: %:u:H:tim !inHEll;
comunidades isoladas" na formagao da clause trabalhadora

Pesquisas como a de bdacintyre. sugerem que das silo maid
oropensas a militincia politica.'Mike Savage, por6m, adverte que
uma classe demograiicamente coesa pode tanto pender a

L''l Dense modo, o presente artigo pretende analisar a atuagao
da milit6ncia do PCB em Mage e a construgao desta, "Little
Moscow", particularmente os deus reflexos junto:a mem6ria dos
trabalhadores mageenses e a politica no municipio.: ,. . ..

Em gerd, os estudos sobre o Pc15 partem .aa ananse uc
documentos do Comity Cenual, bem como de depoimentos .de
lideres do partido a navel nacional, os.chamados comumstas
hist6ricos". A historiadora Duke Pandolfi, por exemplo, em seu
destacado traba]ho sobre ]nist6ria e mem6ria do PCB, abordou
em um de seus capitulos o que chamou de "cultura comunista" e
suas caracteristicas. Ainda que apontasse elementos bastante
importantes acerca do temp, o estudo baseou-se, sobretudo, em
depoimentos de "scones comunistas" e em documentos do Comity

CentraIAo eatudannos o comunismo em Mag6{.observamos

Libertadora (ANL), de grupos J'eligiosas cristaos, bem coma

6

' =$q!:=;s.:=;;FK£sm:f=:: w'l ;;=;«'-:, '.-.s
Cad. XEL u.18, n.30, 201]
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militantes fortemente identificados com o sindicalismo, na
perspectiva da garantia dos direitos explicitados na Consolidagao
das Leis do Trabalho (CLT). No que tange a lnilitancia,
especificamente, tamb6m havia comunistas ligados a instituig6es
religiosas, entidades carnavalescas, a16m daqueles oriundos do
anarquismo. sodas essay vicissitudes, contudo, nio fazed deles
menos comunistas", apenas apontam para o rata de que o estudo

sobre o tema exide avalia96es para a16m da cdpula partidaria
pecebista

Nos 61timos anon, uma s6rie de estudos tem destacado as
discrepancias entre a linha gerd do partido e a pratica da
milit6.ncia espalhada em diferentes pontos do pals. Inclusive,
alguns trabalhos recentes t6m apontado nesse sentido.18

Persiste,.por .page.ga historiografia, uma carta imagem
monolitica do PCB, como se a disciplina partidaria
transformasse a legenda em uma correia de transmiss5o
em que as ordens partiam do topo e chegavam facilmente
a base e os 6nicbs 'desvios' ;lessa tmjet6ria eram as
dissid6ncias consagradas na historioglafia: trotskistas,
prestistas, etc. No entanto, a documeniagao do dia-a-dia
da militincia atesta que, nem sempre, as bases -- a
despeito da discipline partidaria -- acatavam as
diretrizes que emanavam do Comity Central. Ademais.
no cotidiano da clandestinidade era dificil fazed com que
uma diretriz fosse do Comity Central is bases sem a
intromissio policial[...]. '9

Cf. COSTA, H. Trabalhadores, sindicatos e suds lukas em Sao Paulo(1943-
1953). In: .J FONTES, p.; FORTES, A.; NEGRO, A. L.; SILVA. F. T. da.
Nh Zufa por dfreifos: leituras recentes em hist6ria social do trabalho. S6o
i''auto: Ed. da UNiCAMP, 1999..R. 87.]16; NEGRO, A. L Um PCB Z pouch,

partfdos: comunistas e sindicatos no Brasil. S5o Paulo: Boitempo, 2001;

9 Ibid., P. 72

58 Cad. XCb u.]8, iJ.3Q, 2071
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MOSCOUZINHO EM MAGE

Localizado ao fundo da Bala de Guanabara, na Baixada
Flumhense, a municipio de Mage despontava, desde o initio do
S6culo XX, como um destacado palo industrial t6xtil do Estado
do Rio de Janeiro. Na medida im que consolidava esse perfil
econ6mico, a cidade passou a reunir diversos movimentos
organizados que busca&am mobilizar os opSlrarios locais em prol
de melhorias em suas condig6es de trabalho, sendo not6ria a
influ6ncia comunista.

Em 1940, o Servigo Nacional de Malaria(SNM) nomeou o
Dr. Irun Sant'Anna para combater a doenga no municipio. Filiado
ao Partido Comunisia do Brasil(PCB) desde ajuventude, o m6dico
surpreendeu-se ao encontrar cinco fAbricas de tecidos e um
considerfvel contingente operario.zo Desde entao, .passou a
mesclar ati'ddades m6dicas e political, tendo notabilizado-se tanto
no combate a doenga, quanto na mobilizagao de operarios ligados
ao PCB. No entanto, antes mesmo da chegada de Dr. Iran ao
municipio, os comunistas ja despontavam come protagonistas nas
formas'de organizagao e lutas da clause trabalhadora mageense,
sobretudo a t6xtil.

Remonta ao inicio do s6culo XX, os primeiros registros de
manifestag6es operarias que se tem noticia em Mage. Nessa
trqet6ria, a chamada Greve do Pano, de 1918, foi moHvada pda

Insurreigao Anarquista", ocorrida na cidade do Rio de Janeiro;
a Alianga Operaria, que atuou nas d6cadas de 1920 e 1930, apesar
da proemin6ncia anarquista, passou paulatinamente a receber
orientagao comunista; e na pr6pria fundagao dos sindicatos locais,
ainda que sob forte repressao do periodo do Estado Novo, os
militantes comunistas participaram. Portanto, todos estes eventos
passaram a ser considerados pelos trabalhadores mageenses como
um "inicio de luta", marcando decisivamente a mem6ria operaria
local e seu processo de acumulagao politica.

Em 1940, o municipio de Mage mantinha cinco estabelecimentos t6xteis
em funcionanlentcc as fibricas Santo Aleixo, Andorinhas, Pau Grande,
Mageense e Cometa, dada uma com cerca d? 41g opergrios;.sua pof)ula€ao
girava em torno de 23 mil hlbitantes, spud: !jlDKOSO, J. O Rfo de /aneiro
a cidade e o Estado. Rio de Janeiro:]s.n.]. 1950. p. 363

Cred. arl u.78. }7.30, 201]
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O pr6prio Dr. Irun afirmou ter encontrado "vfrios
comunistas n5o organizados" quando chegou a Mage, entre des
Germane Narciso, oriundo do lnoviinento anarquista; Jose Pereira
Leal Nets, comunista atuante na d6cada de 1930; Jose Muniz de
Mello, eleito vereador em 1947; a familia Cimara e o operario
Feliciano Costa em Pau Grande; a16m de Jose Rodriguez, Jose de
Aquino Santana, Edna Nunez, entre outros

[...] Em Mag6ja havia vfrios comunistas n8o organizados
[...]. Quando cheguei la, eu encontreio pessoa] fazendo
grove por melhoiia das condig6es de trabalho e salariais
Na 6poca, me passaram uma figura mito16gica chamada
Agenor Araqo, que eu nunca vi, nio o conheci. Parecia
que jf estava molto,[e tinha] anterior a mim. E]e tinha
tanto prestigio que diziam que ele baba na caixa do tear
dele e a fibrica parava toda. E ai um perguntava: 'Por
que, Agenor?'.[Ele respolldia] 'Nio! Vamos paras por
causa disco, ta um absurdo. . .'. Depois que ele explicava
Tal prestigio dele era dessa madeira. Eu acho que n5o
havia ainda sindicato, ou estava demasiadamente
policiado. Era ele quem comandava as greves. lsso foi o
que ficou pra mim na Hlist6ria".21

A16m da figure marcante do tece18o Agenor Araujo.
homenageado inclusive como patrono de uma das c61ulas do PCB
em Mage no periods de legalidade, outros operarios tamb6m s&o
lembrados de forma recorrente, alguns deles oriundos da Alianga
Operaria

Nesse sentido, veri6camos que durante a primeira metade
da d6cada de 1940 foi constituindo-se no municipio uma destacada
geragao de operarios, bastante politizada e forjcada a parter das
reunites clandestinas promovidas por Irun Sant'Anna. Como
assistente do PCB em Mage, era ele quem transmitia a linha
politico do partido, quem esclarecia diividas te6ricas e opinava
sobre as tarefas moihentineas. Outrossim, nota-se que o m6dico
comunista instigava ao m6ximo a participagao dos operarios,
levando-os inclusive a carlos dentro do partido:

2i Iruh Sant'Anna: entrevista]abril 2006]..Entrevistador: Felipe Augusto dos
Santos Ribeiro. Rio de Janeiro, 2006.(Acervo do pesquisador). '

60 Cad. Afl., u.18. /r.30, 2077
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[...] Das fileiras do Partido sairam inOmeros dlrigentes
sindicais e politicos oper6rios. Parece-nos mejhoies do
que seriam Peso menos n8o fizeram mats tardy o que
?izeram de inicio. Por exemplo, um companheiro
oper6rio perguntou-nos nos prim6rdios da organizagao
partidaria o seguinta Se o imperialismo exljstia, onde

}:5i=mE.$:1:li ' fil;:l== :il:, =':'.==lmad ':
6caram mats educados e politicamente mats firmes" .z

Em suma, destacamos a dimens30 coletiva de

dente passado de lutas.a
Vale ressaltar que, para a16m dessas reunites.clandestinas,

os comunistas mWenses organizaram uma s6rie de campanhas
e associag6es, visando a mobilizagao dos trabalhadores em torno
do partido.

=

inicio de lula dos comunistas

Cred. XEb o.18, }i.30, 20]1
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Ihicialmente, no contexto da Segunda Guerra, as
mobilizag6es desencadeadas pelo partido tinltam coma mote o
patriotismo, promovendo campanltas pda lula contra o fascismo,
pda declara92io de guerra do Brasil contra o Eixo, pelo envio da
Forge Expedicionh'ia BI'asileira(FEB) aos campos da Eul'opa e
pele apoio a este contingente brasileiro guerreando na Italia
Justainente por ipso, conseguia reunir diiersos mageenses em
torno das mobilizag6es, inclusive aqueles alheios ao partido

No memo operario, percebem8s que uma das calnpanhas
de maiol ades&o foia do Abono de Natal. Langando m5o de um
artificio que lembrava a 6poca da Alianga Operaria, os comunistas
trataram de organizar comiss6es de operarios, uma para coda
fgbrica de tecidi)s, que negociavam diretamente com os gerentes
das empresas reivindicando um subsidio em dinheiro, a16m do
salirio convencional, para o periods de festas natalinas. Esse
campanha tornou-se bastante not6ria entre os trabalhadores
mageenses:

Nos anon 40, houve muita greve, surgindo inclusive um
movimento dominante peso Abono de Natal. Fazia-se
muita greve nas proximidades do Natalpara se conseguir
o abono. Todo o ano aquilo se repetia e nio se conseguia
nada. At6 que. o Aar8o Steinbruch se elege deputado
federal, pegio Abono de Natale champ de d6cimo terceiro,
virou o d6cimo tei'cerro que este ai. Mas Mage, Santo
Aleixo, princlpalmente, e }'au Grande, todd ano parava
por.c?usa do Abono de Natal, que ja era uma
reivindicai;ao em Santo Aleixo ha bastante tempo, desde
os ai\os 40 [...].24 '

Naquele tempo ningu6m sonhava com o 13', e o
$j;ndj:gala resolveu .pedir Abolao de Natal; n6s
percorremos today as fabricas, nio ganhamos, mas ja
foi uma lute.zs

Interessante observar coma que a Campallha pelo
Abono de Natal tornou-se recorrente nos depoimentos'dos

Irun Sant'A nna: entrevistaEabril 2006]. Entrevistador: Felipe Augusto dos
Santos Ribeiro. Rio .de Janet:o, 2006.(Acervo do pesquisadar).

u Paulo Lopes: entrevista]2005]. Entrevistadora: JuWara da Silva'Barbosa de
Mello. Ma96, 2005.(Acervo da pesquisadora).(Giifo nosso).

62
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astoria do ent3.o deputado federal Aar8o Steinbluch, nome
tamb6m sempre leh.brado pelos oper6r.ios. No cano ao
depoimento do ex-operario Paulo Lopes, percebe-se a valorizaigo
do bindlcato como porta-voz das (ionquistas,.ainda que nesse

-":'''fTj:E:SjexspH.l:f= f::q# Wg$
Natal, os militantes intensificaram a criagao de comiss6es de
ffbrica para tratar de diversos assuntos, o que gal:antiu,
indusive, uma frequente insergao dos comunistas nos sindicatos,
kinda que de forma paulatina. . . .. .:.... .-l..

Ja no contexts da Guerl'a Fda, o lnunda vivia sob a
imin6ncia de um novo conflito de canter mundial, que,.em centos
momentos, pareceu realmente ocorrer, sobretudo com a
profusao de armas nucleares empreendida pdas superpot6ncias,
;nUe das a Uniio das Repablicas Socialistas Sovi6ticas(URIS)-
N8o obstante, no final da d6cada de 1940, militantes comunistas

proibir a utilizagao de armas at6micas por(l:T?lquer pals co:no
tamb6m a destruigao dos arsenais at6micos at6 ent8o existentes

"Ouh'a campanha de carfter nacional empreendida pelo
PCB e que tan\b6m repercutiu em Mage foia Campanha pelo
Peh61eo, que lutou pda autonomia brasileira na exploragao do
combustivel. Com o c61ebre bord8o O Petr6leo 6 Ngsso,.a
campanha foi patrocinada polo Centro de Estudos e lielesa ao
Petr61eo. recebendo a ades&o de diversos nacionalistas, incluindo
os comunistas. Elem travaram um intenso debate contra aqueles
que defendiam o ingresso de empresas estrangeiras na explaragao
do combustivel no Brasil.

[...] N6s nio deixivamos morrer as.lutas politicasIEnHo,
desde 42, que n6s lutamos politicamente.contra o
fascismo, pda forge expedicionaria, depois fizemos a

Grz.dl XEL u.18, }z.3Q 2011
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comiss:o de !judd a forma expedicion6ria, e a de Mage foi
uma das melhores... Depots fomos para o problems do
Petr61eo 6 Nossol Fomos t:ontra a bolliba at6mica. fizemos
pda paz continuadamente... Cansamos de fazed comicios
contra a bomba at6mica. Esse comicio, que iam nte
matando, foi um comicio pda pazl Eu ida morrer pda
pazl [risos].26

Na realidade, o PCB aproveitou bastante essas
circunstincias para enccaminhaF suds demandas e buscar meios
legais na divulgagao de suas propostas, assumindo-se por vezes
como o grande articulador dessas campanhas. Os movimentos
conga a bomba at6mica, pda paz e pelo petr61eo s8o um exemplo
disco. Elem foram tratados como um mecaldsmo eficaz para que o
PCB conseguisse reorganizar-se nos diferentes campos de catuagao
local, regional, estadual e nacional. Salientamos que today essay
campanhas e mobiliza96es empreel\didas pelos comunistas no
pai! qonfiguraram como uma base de reestruturagao fiHanceirc&

do PCB, como tamb6m de manutengao do discurso do parbdo
junto aos brasileiros.2P

Dessa forma, os comunistas folam adquirindo
paulatinamente, um elevado navel de influ6ncia nas formas de
organizagao e lutas da clause trabalhadora mageense, sobretudo
a t6xtil, assumindo um papel de lideranga nos discursos em pool
desses operarios, marcadamente a partir do contexto
democrftico p6s-Segunda Guerra Mundial, periodo em que o
eleitorado brasileiro ampliou-se consideravelmente, ten;do a

classe trabalhadora despontado como um ator importante neste
novo cenirio politico

Irun Sant'Anna; entrevista]abril 2006]. Entrevistador: Felipe Augusto
dos Santos Ribeiro. Rio de Janeiro, 2006. (Acervo do pesquisador). Este
comicio do qual. se.refere o m6dico foi realizado no dia 27 de margo de
1949, em Santo Aleixo. Na ocasiao, um soldado da.policia tentou agreiir
Dr. brun com uma corona\ada de fuzil. Ao defends:llo, o tece16o Euz6bio
de Souza acabou fraturando o antebrago. Por film, o m6dico, o oper6rio e
o ex-vereador Agenor dos Santos forum presos e conduzidos a DOPE, em
Niter6i, pelts investigadores. No registry da ocorr6ncia, por6m, des fora m
acusados de agressao aos policiais, n6o sendo relatada a fratura do
operario.
QUERINO, 2006, P. 114.

64 Cad. Afl., u.18, n.30, 2011
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A estrat6gia inicial dos comunistas mageenses, assim que
o partido voltou a legalidade, em 1945, foi eleger sous primellros
representantes nas eleig6es federais e estaduais. Enquanto isso,
nos sindicatos de Santo Aleixo e Pau Grande, o embate por.espago
politico com os primeiros.dirigentes progredia com dificuldades
ja que a legislagao trabalhista permitia, em Ultima instAncia, o
controle do Minist6rio do Trabalho sobre as entidades sindicais
por meio dos interventores

Mesmo com a cassagao da legenda, em maio de 1947, os
militantes mantiveram o "partido iivo" reorganizando-o na
clandestinidade e voltando a mobilizar os trabalhadores
mageenses para a eleigao de candidatos comunistas. Dessa forma,
o PCB passou a utilizar diversas "legendas emprestadas", como
forma de "legalizar" a catuagao dos comunistas: . . .. .

Na primeira eleigao municipal p6s-Estado Novo, em iv'l/,
foi possivel ter uma nogao do capiilal politico dos comunistas em
Mage. Apescar da cassagao do PCB poucos memes antes do pleito.
os comur\istas abrigaram-se na legends do Partido Trabalhista
Brasileiro(PTB) e elegeram todos oi representantes dense partido
na C6mara de 'Vereadores, a16m do suplente,.ou sqa, todos os
representantes do PTB eram comunistas e oriundos do antigo PCB,
formando a segunda major bancada no municipio, atria apenas
da Partido Social Democratica(PSD). Entretanto, essen vereadoles
comunistas sofreram um conturbado processo de cassagao, sob a

alegagao de ''professor o credo vermelho"/ e perderam seus
mandatos no ano seguinte

Apesar disco e da forte repressao empreendida pda.polida
politica aos militantes do PCB, a legends manteve uma intense

atuagao no municipio, reorganizando-se na clandestinidade e
mobilizando permanentemente os trabalhadores mageenses em
torno de suds propostas. Durante a d6cada de 1950, os comunistas
conquistaram a diregao dos sindicatos locals e, de 1947 at6 1964,
conseguiram eleger'diversos vereadores na Cfmara de Mage,
atrav6s da legenda de outros partidos, em todos os.pleitos
municipais. Ao todo, foi contabilizado um total de onze

vereadores comunistas empossados no periodo, em sua grande
maioria de operarios t6xteis.:*

28 Em 1947. forum eleitos o m6dico Irun Sant'Anna, o comerciante e ex-
oper6rio t6xtil Jose bluniz de Nfelo(licenciado durante o inandato), os

cnd. XEL p.]a, n.30. 207] 65
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contida em seu discurso, reconhecido por um numeroso e
poderoso grupo de operarios, que via nele expresso seus
interesses:

[...] Para garantirem este mobi]izagao duradoira, os
partidos devem, por um lada, elaborar e impor ull\a
representagao do mundo social capaz de obter a ades2io
do maior ndmero possivel de cidad&os e, por outdo lido,
conquistar postos(de poder ou nao) capazes de assegui'ar
um poder sabre os seng atributarios[...]."

Assim, destacamos que a estrat6gia que permeou o PCB
mageense durante as d6cadas de 1940 e 1960 foia de mobilizar
os trabalhadores locais em duas fuentes bem definidas: na busca
por maior capital politico nos sindicatos, por meio das comiss6es
de fabrica(sustentaculo de seu crescimento politico), com a
objetivo de alcangar a diregao dessas entidades; e elegendo
comunistas em carlos legislativos, operarios principalmente,
"transformando a luta eleitoral en\ uma verdadeira batalha de
classes " .32

Para melhor entender essa concorr6ncia pelo poder,
Bourdieu trabalhou com o conceito de "capital politico", onde a
forma das id6ias propostas nesse campo mede-se, sobretudo, pda
capacidade de mobilizagao que das encerram e pda forge do
grupo que as reconhece, onde o paper do homem politico, do
porta-voz, do agente mobilizador do grupo constitui-se como um
fator importante:

BOURDIEU, P. A representagao politico: elementos para uma teoria do
campo politico. In: . O porter sfmb6Zfco. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1998. p. 174.
COMET'E CENTRAL DO PCB. I.a co1"7'espondancia slid-fzmeHcfzna, n. 21, de 20
de noven\bro de 1929, apud CARONE, 1982, p. 83. Apesar de anterior ao
eixo crono16gico por n6s estudado, a citagao torna-se pertinente na medida
em que realga uma proposta posteriormente bastante difundida polo
PCB. O periods p6s-Segundo Guerra Mundial, tornou-se bastante
favorgvel aos comunistas, que assulniram o desafio de consolidar e ampliar
suds bases eleitorais, sein perder sua identidade. O proprio Prestes ja
declarava, num discurso em 1945, que o PCB deveria "inteJigenten\ente
utilizar o sufragio universal e o parlamento burgu6s". Cf. PANDOLFI,
1995, P. 144

68 Cnd. .4fl., z}.18, n.30, 2077
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[...] O homem politico dove a sua autoridade especifica no
campo politico,[...] a forge de mobilizagao que ele det6m
quer a titu]o pessoa], quer por delegagao, coi.no mandatArio
de uma organizagao(partido, sindicato) detentora de um
fg;vital poll rico acumulado no decurso das lutas passadas
L...]

Portanto, percebemos um significativo protagonismo do
operariado na politico mageense, forjado justamente por meio
desses mecanismos de representag:io fomentados belo PCB. Das
comiss6es de fabrica, passeatas e comicios, surgircam
trabalhadores porta-vozes de seus pared, que por uma relagao
proficua de identificagao torn&rcam-se homens politicos,
portadores das esperan(las de muitos oper6rios t6xteis.

(:ONCLUSAo

Verificamos que desde a primeira metade da d6cada de
1940 foi se constituinda no lnunicipio de Mage uma gerag:io de
operfirios bastante politizada e forjada a partir das reunites
clandestinas do PCB. E a for€1a dessa geragao deixou marcas
significativas na mem6ria do movimento operario mageense: "As
pessoas diziam que Santo Aleixo era moscouzinho", lembrou a
ex-operaria e militante do PCB Lucia de Souza.34 "0 pessoal aqui
era chamado Moscou de Mage, porque o pessoal daqui era meio
bravo na 6poca[...]", coinentou o ex-tecelio Joaquim Silveira.n

Reconstituindo essa trajet6ria, tamb6m 6 possivel perceber
que os comunistas mageenses eram bastante vigiados pelos
investigcadores da policia politica.36 De cato, tanto a ascens6o dos

ss BOURDIEU, 1998, p.190. Grifo nosso
Lucia de Souza Lima: entrevista]outubto de 2007]. Entrevistadora: JuWara
da Silva Barbosa de Mello. h£ag6, 2007.(Acervo da pesquisadora)

H Joaquim Silveira: entrevista]abril de 20D8]. Entre\ istadora: Juana Lima
Figueiredo. Mage, 2008.(Acervo da pesquisadora).

a6 O acesso aos documentos da policia politica, aopasso en\ que configura
colno uma interessante iniciativa, sobretudo por se tratar de uma conte
in6dita para o estudo do fema enl questao, requer a devida precaugao
n\etodo16gica, onde a critical e o cruzamento docuinental tornam-se
fundamentais. Ressaltam.os que estes documentos doran\ produzidos por

'-'q'--]
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comunistas em Mage quanto a postura repressiva do Estado
promoveram uma personificag:io bastante curiosa na mem6ria
politico mageense
' Analisando os diversos depoimentos colhidos, associados
a conversas informais realizadas com ex-operarios t6xteis,
percebemos que muitos deles, mesmo reconhecendo a
participagao dos militantes do PCB em conquistas da categoria e
realgando inclusive o cognome "moscouzinho" com certo orgulho,
evitam denomin6-1os como comunistas. lsso demonstra o canter
conflitivo dessa mem6ria, pois kinda que Mage tenhc& sido
considerada por virios entrevistados como uma "pequena
Moscou"(ref8rente a capital da antiga URIS, "comunista"), a
alcunha hom6nima, em alguns casos, nio era corlespondida aos
militantes. Em relagao ao lider sindical e vereador Ast6rio dos
Santos, que adquiriu boa reputagao para.a16m dos militantes

n8o achava ele errado nao, mas os donos das fibricas achavam
que ele era comunista", afirmou a ex-operafta Nelly Gualandi 37

Nesse sentido, o comunismo e o sindicalismo promovido
por comunistas comp6em dual trajet6rias unidas, embora
distintas. No cano da atuagao do ver8ador Ast6rio dos Santos,
por exemplo, verificamos certos descompasso?.nos depoimentos
de antigos militantes do PCB acerca de sua lideranga sindical.
Ora, se o comunismo e o sindicalismo comunista apresentavam
disting6es, n8o obstante, tamb6m podemos afirmar que o
comunismo e a atuagao parlamentir desempenhada pelos
comunistas em Mage tamb6m mantinham subs singularidades,
apesar do vinculo inquestionavel.
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agentes de Seguranga Publica, justamente em um periodo caracterizado
por uma forte iosiWao anticomunista no Estado brasileiro, ptlincipalnlente
ap6s a cassagao do PCB em 1947. Cf. FONTES, P:; .NEGRO, A. L.
Trabalhadores em S&o Paulo: ainda um caso de policia. O acervo do
DEOPS paulista e o movimento sindical. In: AQUINO, M. A. de et al.
(Orgs.). Dossf?s props7SP: radiogtafias do autoritarismo republicans
brasileiro. Sao Paulo: Arquivo do Estado; ]mprensa Oficia], 2001. p- ]57-
179; MENDON€A, E. R. F. de. Documentagao da policia polidca do Rio
de janeiro. EsMdos H£sf6Hcos. Rio de Janeiro, v. i.2. n.. 22, p. 6, 1988; e
REZNIK, L. Demon'ada e segzzraJzfa zzizclotzal: a policia politica no p6s-guerra
Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2004

37 Nelly Gua]andi de Me]o: entrevista Uaneira de 2005]. Entrevistadora
JuWara da silva Barbosa de Mello. Iriagg, 2005.(Acervo da pesquisadora)

70 Cad. XCb u.18, n.30, 2071
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Elsa dimensio cultural emerge a partir da apropriagao/
valorizagao simb61ica desses operarios em relax:io ao seu espago
vivido, constituindo-se em diversas identidades. A16m disso,
evidencia a importancia de martens de escolha humana nos
processor politicos. Sob esse aspects, conv6m ressaltar que.o
operariado n5o se constitui de forma holnog6nea. Divis5o e
unidade agem simultaneamente, uma sem excluir a outta. Por
sso, deve-se valorizar justamente o car6ter multiforme da vida

dos trabalhadores, bastal\te vulnergvel ds incertezas, provocando
variadas formal de associagao e construindo diversas identidades
especificas, kinda que essas identidades rivais pudessem vir a
fundir-se ou com.binar-se.39

Em um periodo democr6tico repleto de ambigtiidades e
restrig6es, como o de 1945 a 1964, os comunistas brasileiros
reivindicavam permanentemente seu direito a exist6ncia legal,
ao passo que insistiam em participar da politica institucional
mesmo ap6s sua cassagao. No entanto, os mandatos conquistados
por des atrav6s de outras legendas n&o trouxeram consigo o fim
da repressao politica em um periodo caracterizado peso
pluralismo limitado" de uma "democracia inconclusa".40

No caso de Mage, destacamos a lideranga do m6dico Irun
Sant'Anna, cuba relev6ncia para esse processo de efervesc6ncia
comunista em Mage se deu ao proporcionar a iniciagao de diversos
tece16es no keio do partido, configurando coma um rita de
passagem para o operario-militante, uma preparagao especial, um
aprendizado de saberes especificos no qual se forjou o ";zabffzzs

do politico comunista. Como resultado, formou-se uma geragao
de trabalhadores mageenses ligados ao PCB, responsavel tanto
pda hegemonia dos comunistas nos sindicatos do municipio,
quanto por seu protagonismo no cenirio politico local

Argumentamos que, por meio de 4tm processo de
acumulagao politica, algumas dessas experi6ncias tornaram-se
refer6ncias tanto na mem6ria do movimento operario local
quanto na elaboragao de suas praticas. Deixando um pouch de si

BATALHA. 2004, p. 15. Tamb6m destacamos neste livro o artigo de Neville
Kirk, intitulado Culture: costunte, comercializagao e clause, p. 49-70.
Definig6es apresentadas por Angela de Castro Gomes e Rosimar Alves
Querino, respectivamente. Cf. GAMES, A. de C. A fnoenp o do trtzba//zfsmo

3. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2005. p. 302; QUERINO, 2006, P. 351

72 Cad. .aEib z?.18, li.3Q, 2071
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no presence e levando consigo um pouco do passado, essas
experi6ncias promovercam continuidades e rupturas no.processo
hist6rico estudado, construindo, portanto, uma mem6ria social e
coletiva bastante peculiar

Na realidade, todos eases comunistas eleitos em Mage,
independente de sua atuagao profissional, buscaram dar Voz e
vez aos operarios do municipio, lutando por melhores condig6es
de vida e trabalho e forjando um discurso vigoroso em prol dos
deus interesses mats prementes. Esse capital politico, portanto,
transfigurava-se em poder simb61ico, fortalecendo a crenga de
que essen parlamentares comunistas representavam na Cimara
todos os trabalhadores mageenses, como aut6nticos "operarios a
tribuna", marcando a reputagao da cidade, que passou a ser
conhecida como "moscouzinho

cred. .acl u.]8, zr.3Q, 207]
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sob o regime de Vargas
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mEm6KiAS DA PKisAo POLiTICA SOB o REGIME DE
VARGAS

RESUMO
Este artigo tem coco objeto os i'egistros sobre a experi6ncia da
prisao durante o priineiro governo Vargas, publicados em
mem6rias de militantes comunistas. Constatando cd diversidade
dos registros memorialisticos, o artigo investe na anflise dos
aspectos comuns is narrativas de militantes que n8o eram
propriamente escritores profissionais, confrontando-os com a
literature sabre o mesmo temp produzida por Graciliano Ramos
e Jorge Amado

PALAVRAS-CHAVE
PCB. Prisgo politica. Era Vargas. Literature. Mem6rias





julia Monnerat Barbosa
Marcelo Badar6 Mattos
Marisa Mellor

MEM6RIAS DA PKisAO POLiTiCA
SOB O REGIME DE VARGAS

Em 3 de margo de 1936, Graciliano Ramos foi press em
sua casa, em Macei6. Passou os memes seguintes sendo
transferido, de prisao em prisao, das Alagoas para Pernambuco
e de la para o Rio de Janeiro. Dez amos depois comegou a e$crever
suas Mb}7z6nas r7o Cdrcere, que deixaria praticamente concluidas
quando de sua morse em 1953, ano em que sua viliva as publicou.
No primeiro capitulo do livro explica que seu maier esforgo foi
o de apresentar os personagens regis com os quaid conviveu
naquelas pris6es: "Fiz o pos&vel por entender aqueles homens,
penetrar-shes na alma, sentir saas doren, cadmiraf-llles a relativa
grandeza, enxergar nos seus defeitos a sombre dos meus
defeitos.":

f justamente tal esforgo que parece marcar os melhores
momentos desse clissico da literature brasileira. Como no
capitulo enl que Graciliano descreve o Qltimo contato cont um
capitao que visitava diarian\ente sua cell no quartel de Recite
em que ficou detido nas primeiras semanas ap6s sua prisao. Ap6s
transmitir a Gx'aciliano e seu companheiro de detengao que des
seriam transferidos, o Capitao Lobo ofereceu ao escritor uma
quantia em dinheiro, para que esse se prevenisse dos infortQnios
seguintes e pudesse ajudar a familia. (iraciliano foi surpreendido
pda oferta, que n8o aceitou, mas tirou do epis6dio unla revis&o
de suas concepg6es sobre a humanidade:

Respectivamente: doutora em llist6ria pda Universidade. Federal
Fluminense (UFF), professor do departamento de Hist6ria da UFF e
doutora em H.ist6ria pda UFF. Os autores qgradecem ao Conselho
Naciojlal de Desenvolvimento Cientifico e 'recno16gico (CNPq) e a
CoordenaWao de Apec'feigoalnento de Pessoal de Navel Super'ior.(CAPra)
polo apoio ds respectivas pesquisas. <juliambarbosa@hotmail.coln>;
<inbadaro@uol.com.br> e €ma;isasmello@hotinail.coma
RAMOS, G. A4em6das do Cdrcere. S8o Paulo: Circulo do Livro, s.d. p. 24.
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Realmente a desgraga nos ensina muito: sem ela, eu
con tinuaria a julgar a humanidade incapaz de verd adeira
nobreza. Eu passaria a vida a considelar todos os bichos
egoistas e ali me surgia uma sensibilidade curiosa,
diferente das outras, pelo memos uma nova aplicagao do
egoismo, vista ]]a fibula, ]nas ]tunca percebida na
realidade. Pal'a descobri-la n8o era muito aguentar
algumas semanas de cadeia.3

Graciliano era um literato, que no balango de seus tempos
de cadeia, apesar de todd a injustiga, vio16ncia e arbitrariedade
ehvolvida em sua prisao e magnificamente denunciada na obra,
conseguia encontrar positividade no encontro com uma
hulnanidade que ele imaginava impossivel. Humanidade que se
inanifestava na ag:io de homens e mulheres que ele conheceu na
prisao -- prisioneiros politicos, prisioneiros comuns e at6 alguns
de deus carcereiros

Ja Apo16nio de Carvalho era um jovem oficial militar em
inicios de 1936, quando tamb6m foi press, em decorr6ncia de
sua militincia na Alianga Nacional Libertadora(ANL). Sessenta
anos depois escreveu suns mem6rias, narrando uma vida plena
de lutas pda causa da transformagao social.. Da experiencia de
prisao nos cfrceres de Val'gas, Apo16lio tamb6m guardou uma
avaliagao positiva, associada a sua socializagao politica, que o
levaria a tornar-se um militante comunista

Em suas mem6rias Apo16nio renata como encontrou, na
Casa de Detengao, no Rio de Janeiro, um ambience totalmente
organizado pelos revolucionirios de 1935, que incluia o controle
sabre um patio interno do presidio, batizado de Praia Vermelha:

Nela se alfabetizavan\ alguns soldados. Nela nos
aplicavamos em exercfcios fisicos. Nela nos instruiamos
na arte militar, que grande era o ndmero de oficiais
detidos[...]. Nela tinhamos curses de politico, debates
sobre a realidade brasileira. palestras sobre os levantes
militares, confer6ncias sobre a conjuntura international.

Ibid., P. 86

84 Grid. AEI., p.78, n.30, 2077
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Nela. em comemorag6es a dates hist6ricas, organizavam-
se manifestag6es, desfiles militares, discursos em
palanques improvisados, as i6citas do poets Colbert
Ma[heiros [...].'

Dai que para aquele tenente,: a prisao poss?.ter tido um
elemento positive de'descoberta .de figuras e refer6ncias que
seriam fundamentais para sua vida posterior. Foi la, inclusive,
que Apo16nio se aproximou definitivamente e veio a ingressar
no Partido Comunista do Brasil (PCB). Em suas palavras: "na
prisao fibre-se para mim um mundo de revelag6es" '
'''' 'Este artigo pretende explorer algumas das

mem6rias
:t . /-q . L/. 1= A

objetivo principal 6 perceber as formal atrav6s das quais essas
mem6rias associam a experi6ncia prisionala militgncia politico
comunisb, quer pdas refer6ncias diretas que fazem aos

amos

passados nos cfrceres de Vargas, quer pdas mzoes que levaram
deus autores, em diferentes momentos das d6cadas seguintes,. a
redigirem tail mem6rias. O artigo este basicamente . I llL= n A

dividido

em tr6s panes. Na primeira, o objeto 6 o encarceramento portico
ntre tSb0 e 1945, discutido a partir de outras fontes primaries

que nlo apenas as mem6rias e do recurso a outros estudos sabre
o periodo Em um segundo moments, as mem6rias sgo o objeto
central da reflexho. A terceira sess8o dedica-se is matrizes mats
propriamente literArias de caracterizag2io da experi6ncia prisional
dos militantes comunistas naqueles anon.

NOS CARCERES DE VARGAS

Nas mem6rias de outros que, coma Graciliano Ramos e
Apo16nio de Carvalho, passaram pdas cadeias da ditadura

CARVALHO, A. de. Vale a petra soil;zal'. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. P. 63
Ibid., P. 67.
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varguista, podemos encontrar diversas outras refer6ncias
relativamente positivas a uma experi6ncia de formagao 6tico-
politica entre os camaradas, no interior das pris6es. Retomaremos
essas ntem6rias adiante. A exist6ncia dessas iefer6ncias, no
entanto, n8o leva os memorialistas a construirem qualquer juizo
de b'alor positivo sobre a experi6ncia prisional em si, naquele
periodo, nen] deveria permitir a historiadores relativizar o grau
de brutalidade da repressao estatal.6

A hist6ria das pris6es politicos no Brasil republicano
antecede a chamada "Revolu(lao de 1930". Nos anon 1920, a 6nfase
na repress:io a militantes das organizag6es da classe trabalhadora
levou a criag:io da 4' Delegacia Auxiliar no Rio de Janeiro
(especificamente encarregadas da repressao aos crimes e
vigilancia de suspeitos de atentarem contra a "ordem politica e
social") e a pratica do exilio de presos poi ' militincia politica
para a regiao Norte, especialmente para o campo de detengao
de Clevelandia, no Amapa.P

N8o ha levantamentos ou estudos sistem6ticos sobre as

pris6es political nos primeiros anos da d6cada de 1930, mas uma
s6rie de dendncias e os lelatos de algumas mem6rias nos ajudam
a perceber que muitos militantes das organizag6es operarias
foram presos por suas atividades politicas entre outubro de 1930
(data do golpe que levou GetQlio Vargas a presid6ncia) e
novembro de 1935(quando apes o levante da ANL a repressao
se generaliza). Un\ exemplo 6 o panfleto assinado pda Regiolaal
do Socorro VermeHlo(entidade organizada hltelnacionalmente

Discordamos, assim, de relativizag6es como as que afirmam que "os
prisioneiros [. . .] n5o estavam entregues a um poder monolitico, unificado
cujo Qnico objetivo era desum.an.iza-los, causando-shes dor e sofrimento
[...]. 0 inesmo Estado autorit6rio, grupos portadores de valores inodei'r\os
conviviam coin outros que tirlnam coin.o 6nica politico a trucu16ncia. A
competigao e a conflituosidade, portanto, ocorriam at6 mesmo na
dimes.sgo mais repressiva do poder estatal". FERREIRA, J. TrabfzZ/7adore

do Brasil.- o imaginario popular(1930-1945). Rio de Janeiro: FGV, 1997. p

7 ALEXANDRE, S. CZezpe/dzzdfa: anarquismo, sindicalisino e repress:io politica
no Brasil. S&o Paulo: Imaginario, 2002; MATTOS, M. B. (Coord.). G cues e
repressdp poiiaai ao $ ndlcazlsnzo cariaca(1945-z964). Rio de Janeiro; ApERJ
FAPERJ, 2003
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pelts comunistas para garantir apoio aos militantes presos e suns
familial), em novembro de 1931, quando se denuncia que, apesar
de ter editado um decreto anistiando os presos politicos, o
governs provis6rio continuava a manger muitos deles nas cadeias:

Os verdadeiros revolucionirios, proletarios e pequenos
burgueses oprimidos, soldados e marinlleiros, n8o foram
contemplados pelo decreto da anistia. Para estes
veidadeiros revolucionfrios continua toda forte de
tortures nas pris6es do liberal Baptiste Luzardo, em
Fernando de Noronha, na Co16nia de Dais Rios.o

As men96es a pris6es arbitrarias, espancamentos e tortures
de todd forte e is p6ssimas condig6es dos presidios de llha
Grmtde e Fernando de Noi'osha(o primeiro no literal do Rio de
Janeiro e o segundo puma ilha defronte ao estado de
Pernambuco) ser:io uma constante nos amos seguintes. Em
outubro de 1933. oub'a den6ncia da mesma entidade, em termos
bastante similares, focava-se nas condig6es dos presos na Co16nia
de Dois Rios, llha Grande:

A boia que foi sempre repugnante porque 6 pessimamente
fella e con\ generos deteriorados, agora 6 insuficiente, e
n6s vivendi constantemente com lome [...]. O trabalho
forgado torna-se mais rigoroso, a porto de at6 os doentes,
antes dispensados por prescrigao m6dica, serem
obrigados a trabalhar [...]. Mas onde o terror fascista
mostra maid cruamente a sua ferocidade 6 no aumento da
bruta[idade dos castigos corporais contra os presos[...]
Para escapar a tats sofrimentos, albums presos t6m tentado
fugir, mas sio cagados a bala como animal feroz,
reiiebendo ainda t5o brutal surra de pau que s6 de padiola
pode tornar ao presidio.o

Funds DESPS, Pan 1.201, RJ, 18 novelnbro de 1931, Comity Regional do
Socorro Vermelho International(Sec. Bras.), Arquivo Pablico do Estado
do Rio de Jan.eiro (ApERJ)

9 Fundo DESPS, Pam.188, RJ, ou.tubro de 1933, Comity Regional do Socorro
Verlllelho Interllacional(Sec. Bras.), Arquivo Pablico do Estado do Rio de
Janeiro (ApERJ).
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Algumas mem6rias de militantes registrcam suds passagens
por aqueles c6rceres politicos Rc& primeirca metade dos argos 1930
E a casa de Agildo Barata. Joven\ oficial do Ex6rcito participou
da chamada "Revolugao de 1930" na Paraiba, pda onde havia
fido transferido no mesmo ano. Pouco tempo depois,
decepcionou-se com o governo de Vargas e participou da
revolugao constitucionalista" de 1932, o que o levou a primeira

prisao. Nos memes seguintes, passou por diversas prisoes como
o navio Pedro 1, a prisao da lIRa das Flores e a Casa de Corre€1ao
Na llha Rasa, passou longa temporada em completo isolamento
do mundo exterior. Ap6s nove meses, foi enviado como exilado
para Portugal, com outros 200 militantes

Nada disso, no entanto, se compare a dimensio da
repressao desencadeada a partir do fim de 1935. Ap6s o Levante
da ANL as estimativas s&o de que o governo Vargas teria levado
cerca de 35 mil pessoas para as cadeias por motivos politicos.
Muitos deles, coma o pr6prio Graciliano Ramos, nunca tiveram
um processo formal. Entry os que sofreram, pda via da Lei de
Seguranga Nacional(1935), at6 o fim do primeiro governs, o
Tribunal de Seguranga Nacional julgou 6.998 processos, referentes
a maid de 10 nil pessoas, e condenou 4.099 delis.:o Somente na
Co16nia Correcional de Doin Rios, o grande n6.mere de presos
ap6s o levante da ANL fez com que .a populagao carcerfria
saltasse de 298 detentos em 1935 para 1.388 em 1936

Sobre essa vio16ncia de Estado no periodo do primeiro
governo Vargas, ha relativo acdmulo historiografico, focado
especialmente na aprovagao de uma legislagao de excegao voltada
para os chamados crimes politicos -- a Lei de Seguranga Nacional,
de 1935 bem coma para c& sofisticagao de um aparato policial
repressivo -- a poli&a politica. Esta, como vimos, nio foi
iiventada" por Vargas, mas com ele passou por vgrias

redefinig6es, que ampliaram em muito sua area de atuagao.la

ROSE, R. S. Ultra das cojsas esqz,tecldas; GetQlio Vargas e o controle social no
Brasil/1930 -1954. S6o Paulo: Companhibl das Le£ias, 2001; HIUGGINS, N4
K. Poifc£a e po/ffica: relag6es EUA/Ant6rica Latina. S8o Paulo: Cortez, 1998
SANTOS, M. S. dos. Os cordes da Rep iblfca; a barbArie nas pris6es da lILa
Grande: 1894-1945. Rio de Janeiro: FAPERJ: Garamond, 2009. p. 215

:: Ver, por exemplo, a16nt dos ja citados: CAMPOS, R. P. de. Repress#o
.fudfcliZ no Esfazh Nbz70; esquerda e direita no banco dos r6us. Rio de Janeiro:
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Os pr6prios militantes, muitos dos quaid estariam depois
egistrando a experi6ncia da pris:io en] mem6rias, na 6poca

concentraram seus esforgos, de'denso e de fora das cadeias de
Vau'gas, em denunciar as pris6es arbibarias, a superlotagao carcergzia e
a to;tuna sistemidca a que elam submetidos os presos politicos.

f o que se ve, por exeinplo, na carta enviada a Get61io
Vargas, datada de 27 'de junho de 1936 e assinada por diversos

suas n\em6rias sabre o carcere, coma Agildo Barata e Apo16nio
de Carvalho. Na carta, encontramos dena.ncias de
encarceramentos sem processes, torturas, superpopulagao
carcerfria, trabalhos forgados, condig6es de alimenta(lao, de
saQde e de higiene deplorfiveis, entre outras arbitrariedades.
Segundo o documento,'havia naquele momento cerca de l0,000
presos politicos em todo o pals, dos quaid maid de 3.000 estariam
detidos no Distrito Federal(segundo relat6rio da pr6pria palicia
por des mencionado). Afirmava-se ainda que aquela n8o era.a
primeira dendncia por des assinada, ja que haviam se manifestado
ao Ministry da Justiga no initio daquele mesmo ano, sem que
qualquer solugao fosse dada para as arbitrariedades a que
estavam submetidos, que teriam inclusive se intensificado. Sabre
a Co16nia Correcional'de Dots Rios, por exemplo, afirmaram

O regime da Co16nia de Doin Rios, ironicamente chfmada
Corlbcional, 6 de tal forma birbaro e desumano que afasta
todas as possibilidades de descrigao. Centenas de pessoas
de today as condig6es sociais, arrancadas violentainente
de seus lanes e afazeres, encontram-se, sem a menor culpa
formada e algumas sem mesmo terem fido sequer ouvidas
pdas autoridades, submetidas a un\ regime. de trabalhos
forgados que nenhuma ]ei autoriza[. ..]. As condig6es
higi6nicas' s:io as maid precarias possiveis. A falta de
banco, de camps, de assist6ncia m6dica e medicamentos
faz com que inimeros presos apresentem os corpos
cobertos de chagas. E, para ampliar esse quadro

Achiam6, 1982; CARNEIRO, M. L. T. O mztf-semitfsnzo nlz ella Vargas
fantasmas de u.ma geragao: 1930-1945. S8o Paulo: Brasiliense, 1988;
PINHEIRO, P. S. A estvfi£l98 a da fZ fido: a revolugao mundial e o.Brasil,
1922-1935. S&o Paulo: Coinpanhia das Letras, 1991. Sobre o hist6rico dos
6rgaos de policia politica, ver: MATTOS, 2003

Cad. .Afl z}.18, i/.30, 2011 .M
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verdadeiramente dantesco, os presos politicos s?io
espancados a cacete, couch de fuzil, borracha, camarao,
pelos mats futeis pretextos e mesh o sem pretexto algum.

Segundo o mesmo documento, as colldig6es dos presos na
Casa de Detengao, na capital do pals, n:io eram melhores:

A Casa de Detengao 6 outro exemplo da 'benignidade' do
governo para com os presos politicos que aqui se
encontram, sem exce96es, sob grades. Todos os que se
achavam detidos a gordo do 'Pedro I', forum para cg.
transportados em 'tintureiros'. Chegados a Casa de
Detengao, foram cerca de duzentos langados nas
chamadas 'galerias'. Ai permaneceram sell\ands e
semanas, sem o mellor conforto, sem banlto, sem sol,
dormindo sobre o ladriUlo e recebendo, uma vez por dia,
uma marmita de caldo de feqao e farinha, coma 6nica
alimentagao. Em xadrezes com lotagao para 20 pessoas,
foram atiradas at6 68. A situagao era tal que, a laoite, os
presos dormiam por turmas, por nXo hover area suficiente
para todos se deital:em [...]. Era inexistente a assist6ncia
m6dica e dentfria. Nesse ambiente. todos os males til\ham

livre curio e inQmeros s5o os que se viram atacados de
afecg6es pulmonares (tuberculose, gripe epid6mica,
bronquite), reumatismo, parasitas da pele."

O caso de Luis Carlos Prestes, prego havia diversos meses,
em completo isolamento, sem acesso a jornais ou livros, sem
direito a visitas e sem poder comunicar-se com a esposa gravida,
recebia igualmente destaque no enorme rol de den6ncias
elencadas pda carta dos presos politicos. O objetivo da carta,
por6m, nAo era o de solicitar solug6es ao chefe de governo, mas
o de respolisabiliza-lo diretamente pdas arbitrariedades:

NXo nos ]nove a expectativa de provid6ncias que, de vossa
parte;venltam por termo a esse misergvel estado de causas,
mas o objetivo de caracterizar a vossa responsabilidade

Fundo DPS, Notagao 30.052, p. 650-651, Arquivo PQblico do Estado do
Rio de Janeiro (APEPJ)
Ibid., P. 652
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pda aprovagao do procedimento extralegal de certas
autoridades

Do Indo de fora dos carceres, muitas den6ncias reforgavam
os protestor contra a vio16ncia da repress:io politica, em um
momento em que o regime, ao melios formalmente, kinda
deveria ser regulado por regras constitucionais, ultraladas pdas
arbitrariedades das autoridades policiais e penitenci6rias. Um
exemplo aparece no panfleto distribuido sob a assinatura do
Grupo de Defesa dos'Maritimos e Portufirios do Brasil{ datado
de dezembro de 1936. Neue, a senapre inencionada Co16nia de
Dais Rios 6 assim caracterizada:

Esse famigerada Co16nia 6 hist6rica e por todos n6s
conhecida atrav6s da imprensa. A ilya on:ie esb situada
a Co16nia 6 miseravelmeite insalubre, deus barrac6es s&o
indectos e estXo superlotados. Nossos companheiros,
presos politicos, vivem sujeitos ao trabaHlo.forgado, aos
espancamentos, a cela, sem alimentagao, dormindo na
arena moll\ada propositadamente sodas as tardes, a16m
das laumilhag6es e vexames morals por que passam, pda
imbecilidade e ferocidade dos dirigentes da Co16nia e
deus sequazes."

Sendo dirigido "ao povo" e n8o is autoridades, o panfleto
dos maritimos e portuarios terming por fazed ngo uma
reclamagao, mas um chc&mamento a mobilizagao para que a
pressao popular pudesse resultar em decis6es do.parlamento no
sentido de por fm aos suplicios dos presos politicos e libertar
os que forum vitimas de pris6es sem processor

Hole dais do que itunca, devemos nos urtir para fazed
valer a nossa iradigao de trabalhadores conscientes,
dando nossa solidariedade aos nossos companheiros
presos e subs families, exigindo do parlam?nto e do
governo o regresso imediato dos pr6sos !politicos da
Co16nia e a lib'erdade dos nao-processados

us Ibid., P. 649
Fun.do DESPS, Pan 120, RJ, dezembro de 1936, Arquivo PQblico do Estado
do Rio de JaJleiro (ApEKJ)
Ibid.
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Ha registros, nos arquivos policiais, de dived'sos outros
panf].etos, cartas e denQncias -- produzidos de dentro ou de fora
das cadeias -- dando conta das arbitrariedades e da vio16ncia
cotidiana a que estavam submetidos os que cairam na extensa
teia repressive armada pelo governo de Vargas naquela
conjuntura.'8 Os exemplos aqui comentados parecem ser
suficientes, entretanto, para que afcastcmos qualquer ilus8o
quanto is condig6es dos c6rceres (politicos, mas ndo s6, clara)
varguistas.

MEM6RIAS

Retornemos ent:io d.s mem6rias dos militantes. Vale situar
sua produgao no tempo. A maioria delay foi escrita ja durante a
dit&dUTca militar, a partir da segunda metade dos ands 1970,
ndicando, entre outras coisas, que aqueles militantes estavam
nteressados em resgatar uma mem6ria de lutas e de repress:io
do periods de long8s ands de ditadura(a anterior e a naquela
altera ainda em curse), num col\texts em que a transigao para a
democfc&cia comegava a se desenhar. Tratava-se de uma estrat6gia
de lula pda valorizagao do regime democratico, mas tamb6m
em busca de reconlaecimento de sua trajet6ria -- e da trajet6ria
de suns organizag6es (com destaque para o PCB) --, con\o
representag6es importantes da vanguarda das lutas dos
h:fballladores no pals. Talvez o exemplo maid marcante, sega o
das mein6rias de Greg6rio Bezerra, recentemente reeditadas,
cuja primeira edigao foi langada em 1979 e 1980

Como exen\plos dessas n\em6rias podentos citar as de
Le6ncio Basbaum (1976); Elias Craves Nato (1977); Octavio
Brandao(1978); Greg6rio Bezerra(1979); Heitor Fei'keira Lima

Ver, por exeinplo: Funds DESKS, Pan 0075, RJ, 13 dezembro de 1936
Arquivo Pablico do Estado do Rio de Janeiro(ApEKI); Fundo DESPS, Pan
262, RJ, outubro de i1936, Arquivo ,PQblico do Estado do Rio de Janeiro
(ApEKJj; Fun.do DESPS, Pan 756, RJ, dezembro de 1936, Arquivo Pdblico
do Estado do Rio de Janeiro(APERJ)
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(1982); Joan Falcao(1988) e Apo16nio de Carvalho(1997).:0 Cada
um desses livros mereceria um estudo mats atento, para o que
n&o temps espago aqui.

Assim, podemos argumentar que o investimento dos
militantes comunistas em escrever e publican suns mem6rias sobre
as lukas das quaid participaram e as formas de repressao que
sofreram, representou muito maid que simples registro de
recordag6es pessoais, mas fazio parte de um combate politico
que ainda seguia seu curio. Seguindo Fernando Roses, podemos
entender que o esforgo para fixer determinadas mem6rias sabre
o passado politico do s6culo XX "6 um aspecto essencial da luta
pda hegemonic politico e ideo16gica nas nossas sociedades".20
Ainda segundo o historiador porhigu6s, "os diferentes tipos de
investimentos enl torno da Iden\6ria surgem-nos como um
processo social complexo de construgao das legitimidades que
sustentam as formas de estar, de transformar ou de conservar o
mundi em que vivemos."2t

Ha, entretanto, men\6rias escritas antes do volpe de 1964,
como o livro antes citado de Agildo Bcarata, publicado em 1962,
momento em que o militante ja havia rompido com o PCB e
buscava resgatar such trajet6ria de lukas e longos periodos de
encarceramenta (lO ands continues a partii ' de 1935, fora as
pris6es anteriores), talvez com a intend:io de contrapor-se a
desqualificag:i6 a que o PCB submetia os dissidentes, ou mesmo
buscando credenciar-se coma figure de esquerda independente
do partido

Ha tamb6m relatos escritos no calor dos c&HOS de repressao
mais intense pele Estado varguista. E o caso do texts de Patricia

Cf. BEZERRA, G. A4e?m6Has. S8o Paulo: Boitempo, 2011; CARVALlfiO
1997; LIMA, H. F. Ccznzfn/zos percorr£dos. S6o Paulo: BI'asiliense, 1982
FALCAO, J. O PHrtfdo Con nisfa qHe conhecf(20 ands de clandestinidade).
Rio de Janeiro: Civilizagao .Brasileira, 1988; BASBAUM, L. Umtz tpfda em
sais fe17zpos. Sio Paulo: Alfa-Omega, }976; CRAVE NETO, !. Mf7z/zrz Zllfa e as
lzttas de mei,t tempo. S8o Paulo: Alia-6mgga, 1977; BRANDAO, O. Co#zbafes
e bafaZlzas; mem6rias. S6o Paulo: Alfa-(omega, 1978. v. I

20 ROJAS, F. leis teses sabre mem6ria e hegemonia, ou o retorno da politico
In; Encarnaci6n Lemu$; ROJAS, F.; VARELA, R.(Coord$.). O Jiz71 das
difadz{7as ibZHcas (1974-1978). Sevilha: Lisboa: FPACEA: Pluma, 210. p. 15
Ibid., P. 16.
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Galv&o, a Pagu, a intelectual modernists que, no inicio dos anon
1930, era companheira de Oswald de Andrade, com ele
organizando o movimento antropofagico, ao mesmo tempo em
que militava no PCB, do qual ida se afastar alguns anos depots,
aproximando-se no exterior da corrente trotskista. O relate de
ragu foi redigido, em 1940, como con'espond6ncia pessoal e
publicado muito tempo depois pelos herdeiros da autora.22 Nele
6 possivel perceber. por exemplo, que na caus6ncia da preocupagao
em reivindicar publicamente um reconhecimento politico pcara o
militante ou sua organizagao, ha um peso maier para a den&ncia
da vio16ncia e arbitrariedade do carcere, assim coma um retrcato
mais negativo do partido, como era de se esperar de algu6m
que se perfilava entre seus dissidentes de esquerda

De qualquer forma, 6 possivel encontrar alguns elementos
comuns c&o conjunto das mem6rias escritas sobre ou incluindo a
experi6ncia dca pris:io politica no primeiro governo Vargas. Um
doles 6 a convicgao de que havia uma conelagao direta e
necessAria entre uma perspectiva de vida revoluciongria e o
elLftentamento da repressao, incluindo a prisao. Nesse sentido,
6 possivel encontrar em muitos relatos um grande orgulho da
militancia, que se estende a um certo orgulho de ter fido arvo
da repressao do Estado, entendida como um reconhecimento
da devogao incondicional a causa politica revolucionAria. Ser
preso era aldo que se devia esperar e estar preparado para
enfrentar como mais uma consequ6ncia, ou mesmo mais uma
tarefa. da militincia

Nas mem6rias de Pagu, por exemplo, hli registros de
suas viirias passagens pelos carieres getulistas. Ao relatar a
primeira prisao, ragu deicreve vgrios dos soh'imentos.pelos.quaid
passou, mas destaca que, segundo a concept:io de militAncia que
na 6poca a movia, judo isso era secund6rio

Era a primeira vez que me encontrava realmente em
prisao, num ambiente que ngo coi:thecia. A minha roupa
6stava em farrapos e o meu corps, duro de trio, doin, doha
tanto... Nio vou relatar aqui os sofrimentos por que se

zlGALVAO, P.[Pagu]. pa xdo page: a autobiografia precocd de Patrick Galvao
Rio de Janeiro: Amir, 2005
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passa numa prisao de mullaeres. Faria uma mi descrigao
e os sofrimentos fisicos s6 foram sentidos na ]\ora. A dente
se esquece deles. Eu principalmente. A prisao l\io tinha
importancia para mim, a nio ser no que se referia a
paralisagao do trabalho comegado. Sempre pensei que
na cadeia tamb6m se podia lugar. Atormentava-.me a falta
de con\unicagao, a aus6ncia de noticias dos
companheiros. Nio sentia neidaun\a humilhagao. E no
fundo, talvez sentisse alegria coin o sofrimento que eia
proporcionado por minha lute.u

Outro elements comum is diversas n\em6rias 6 a
associagao entre tudo aquilo que poderia haver de positivo
naquela experi6ncia -- da limitagao, pda resist6ncia, da vio16ncia
da 'repressao e da experi6ncia carcerAria, aos mementos de
formagao politica e de aprendizado com a solidariedade humana

elevado navel de organizagao dos militantes de esquerda,
com os comunistc&s a frente.

Agildo Barata, por exemplo, 6 bastante claro ao denunciar
as arbitrariedades da repress2io/ a comegar belo encarceramento
dos militantes politicos em pris6es comuns, o que seria seguido
pda vio16ncia das tortures e privag6es de direitos a que seriam
submetidos: "Ja na dia seguinte a derrota armada Get61io e sua
canalha comegaram a espezinhar os vencidos e a incaugurar, no
Brasil, o mais odioso regime de crimes, torturas, espancamentos

vio16ncias com os presos politicos e deus familiares."2'
Barata tamb6m 6 explicito e didAtico ao descrever a

organizagao dos prisioneiros de esquerda em torno de um
organismo dirigente, argo que n&o era especifico de uma
determinada prisao, mas configurava-se em uma caracteristica
gerd de todos os presidios em que foram encarcerados os presos
politicos de esquerda:

Um dos aspectos mats caracteristicos da vida plesidiaria
dos presos politicos de esquerda 6 a exist6ncia do

: TI)id.. P.A0.91VI uin i'et,oZudondrlo (mcm6rias). 2. ed. Sao Paulo: Alfa-

Omega, 1978. p. 303.
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'Coletivo' . T5o depressa sAo encarcerados, os esquerdistas
passam a organizar o Coletivo. Este organisms passe,
entao, a coordenar as atividades dos presos politicos de
esquerda e a represents-los nas inevitfveis relag6es com
as admhnistrag6es dos presidios. Mats que isso: o Coletivo
organize aulas e curios, zela pda disciplina interns,
mant6m a unidade entre os presos, impedindo que os
carcereiros utilizem a forge que possuem para n\ais
oprimir os presos se estes se apresentarem desunidos[...]
O Coletivo, entry n6s, sempre foi un] organismo
democrlitico: os cinco membros de sua diretoria eram
mensalm.este eleitos. E podemos afirmar: de 1935 a 1945
o dnico lugar onde havia democracia, no Brasil, e olde se
realizavam eleig6es era nos presidios politicos olde a
ditadura confinava os presos politicos da esquerda.u

A organizagao politico no cgrcere serif destacada em
today as demais mem6rias de militantes sobre a experi6ncia da
pris:io politica sob o regime de Vargas. Esse parece ter fido
inclusive o bator central que levou diversos deles a
definitivamente ingressalem no PCB a partir da prisao. Dificil
avaliar o quanto ipso decorreu da experi6ncia formative, no
sentido em que Apo16nio de Carvalho a descreveu no trecho ja
citado de suas mem6rias, ou do sentimento de encontrar
esperanga para a llumanidade nos gestos simpler de solidariedade
nos inomentos mais extremos a que a situagao da privagao de
liberdade poderia submeter aqueles homens e mulheres.

Ou kinda do cato de que a prisao poderia ser o momento
em que tal solidariedade exigia atitudes extremes de resist6ncia
ao sofrimento. Manger-se calado, diante dos torturadores seria
o exemplo mfximo do padrao de comportamento comunista,
adequado ao grau de solidariedade exigido entre militantes
quando o prego recusava-se, meslno dianne dos lnais brutais

suplicios, a denunciar camel'adam). Esse "heroismo" diante dos
carrascos, movido por uma hola'c& comunista, 6 outro elemento
comum nas mem6rias dos militantes. Greg6rio Bezerra, talvez a
mais not6ria vitima a sobreviver is barbaridades dos

D Ibid., p. 310-311
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torturadores de dubs ditaduras, explicita esse padrao de conduta
em um becho de suas mem6rias, quando retrata os suplicios.a

que foi submetido algum tempo ,Elp6s sua pris:io decorrente da
atuagao no levante da ANL de 1935

Mantive-m.e na mesnla; l\io sabin de nada e nio tiJdaa
compromissos com ningu6m. Eu sabin que des iam me
matar porque estava disposto a n8o dizer mats nada; a16m
disso, sentia a responsabil idade de membt o do partido e,
de forma alguma, queria prejudicar aqueles que
confiaran\ em mim.'Preferia a monte a me deixar
desmoralizar e perdei a confianga do partido. Quena
viver, mas viver de cabega erguida, com a dignidade de
um militants comunista. E nisso me firmei at6 o fim.:'

MATRIZES LITERARIAS

At6 aqui, tratAmos de militantes presos nos anon 1930 e
1940, que registraram em livros saas mem6rias,.mas n80 eram
propriamenta literatos. Havia, entretanto, anteced.enter ntemnos
de grande importancia para esse tipo de regisb'o. Referimo:nos
a publicagao de MeHdI"ias do Cd7"care,.de Graciliano Ramos, logo
ap6s sua morte, em 1953 e 2t edigao de Subten'£7zeos da Lfberdzzde,

de Jorge Amado, que chega ao pablico na ano seguhite.
Este nlo 6 o espago para maiores comentirios sobre o

onbaste entre os estilos daquelas duds obras e Jlicaremos restritos
a alguns comentirios gerais.z Ambos eran] convictos militantes
do PCB. engajados na inilitincia em diferentes.gl'aus, Jorge
Amado ja tendo inclusive exercido um mandate parlamentar pelo
partido e Graciliano envolvido com a diregao da Associagao
Brasileira de Escritores

Texto: FAPERJ, 2010.
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Mas, 6 rata que el\quando Jorge Amado encal'nava naquele
memento a defesa do canon est6tico do realismo socialists,
ii'radiado a partir do debate na URIS(ainda que com telnperos
e sotaques baianos), Graciliano era un\ critics daquela proposta
est6ticc&. Um di61ogo de fins dos anon 1940, recriado por Denis
de Moraes, explicita a posigao do autos ante a proposta est6tica
do realismo socialista:

-- Nenhum livro do realismo socialists Ihe agl'adou?,
perguntou Sayles
-- At6 o 61timo que li, nenhum. Eu acho aquele laeg6cio
de tal ordem ruim que nio aceitei ler mats nada.
-- Qual 6 a principal objegao que o senhor faz?

Esse trogo nio 6 ]iteratura ]...]
-- N8o serif possivel purificar o estilo do realismo
socialists?
-- N&o tem sentido. A literature 6 revolucionfria em
ess6ncia, e n8o polo estilo do panfleto.2*

Insistindo nos contrasted, o livro de Graciliano 6 umc&

mem6ria em primeira pessoa, enquanto nos Subfer7d/leos o tutor
optou por uma trama romanceada, embora a tenha canegado
com sua experi6ncia, com a mint:incia e com as pris6es do periodo
varguista, apresentando personagens muito evidentemente
calcados em pessoas regis.

Vimos o quanto Graciliano estava preocupado em
apresentar os personagens reais, recheados de sua humanidade
contradit6ria, com os quaid conviveu naquelas pris6es. Ja Jorge
Amado constr6i personagens muito menos complexos. Nos
Subfe7'7'd?leos ha her6is, como o pai de Mariana, um comunista de
primeira gerag2io, vindo do meio operario, que nas palavras de
um outdo militante praferidas em seu enters'o: "E um her6i
an6nimo da dasse oper6ria que enterramos hqe, mas a banded'a
que ele conduziu com tanta vc&lenlia se levantari cada vez maid alto

Dialogo entre Graciliano Rantos e Herfclito Sayles, spud MORAES, D. de
O imagindrfo ZJfgiado: a imprensa com.unista e o realismo socialists no
Brasil (1947-1953): Rio de Janeiro: J. Olympio, 1994. p. 208
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nas m:ios do proletariado at6 o dia da vit6ria; 6 a invencivel bandeira
de Marx, de Engels. De Lenin e de Stalin."29

Ou vi16es, con\o o torturador ]3arios, que era assistido
pele m6dico cocain6lnano Dr. Pontes, nas naais birbaras sess6es
de tortula, sen\pre sob as orders do Cllefe cle Policia do Distrito
Federal, Filinto MO.ller, que pron\etera n:io deixar "un] s6
coin\unista em liberdade. O Estado Novo limpara o Brasil para
seinpre da peste vermelha".30

E traidores, coho Saquila(refer6ncia direta a Herminio
Sachetta, conforme a critics dura que Gorendel ' fez a Jorge no$
lembi'a), o dissidente comunista que adele ao trotskismo e 6
completamente desqualificado nas paginas do romance.3' Saquila,
caracterizado coco um pequeno burgu6s que desprezava os
operarios e que aderh'a ao partido ap6s desiludir-se coin a politica
dos partidos .burgueses quando perdeu seu espago politico e
profissional ap6s a Revolugao de 1930, (3 retratado coho um
oportunista, que train classe trabalhadora ao altar-se As
escondidas com os apoiadores da candidature de Armando de
Oliveira Sales ap6s 1935 e trabalhar coin des para desmontar
greves e rachar as bases do PCB. Numb passagem, An\ado assim
situa os sentimentos do personages em relagao a repressao a
uma greve dirigida pelo PCB:

Saquila teve um keio sorriso de desprezo: 'Estio se
afundando coda vez maid ' . O movimento grevista n8o ia
poder se aguentar, n8o havia jeito. Seu volpe syria dado
no momalto mais indicado: os materials tirades na nova
oficina irian crier a confusio entre a massa, e un\a grande

parte, cansada sem ddvida da reagao e da Iota dos dltimos
meses, ficaria com ele e com seu grupo. Enterraria aquela
diregao do Partido com sous pruridos operfirios,
incapazes de compreender a importancia de um homem
como Saquila. EI.e llaes mostraria.3z

AMADO, J. Os szfbterr#neos da liberdade. S6o Paulo: Martins, 1954

Ibid. P.138
JACOB, G. Carizba£e Tins lJ'm)as. 3. ed. S6o Paulo: Atica, 1987. p. 1.64.
ANtADO, 1954, v. 2, P. 121
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Em Graciliano, todavia, seu esforgo para buscar a
humalaidade nos moinentos de forge e h'aqueza vividos no circere
o lava a tragar alguns retratos maid lisonjeiro? de alguns
prisioneiros comuns, com os quais conviveu por alguin tempo
na llha Grande, do que de centos dirigentes politicos
encarcerados cont ele. Os individuos langados arbib'ariamente
em uma situagao de provagao e tolllimento que Graciliano
apresenta de forma maid impressionante ngo s8o os Brandes
lideres intocgveis e distances. Rodolfo Gllioldi discursa de cuecas
Agildo Barata 6 baixinho e fleum6dco. Os militares envolvidos
no levante constituein um grupo fechado que procure ieproduzir
no cArcere os h6bitos da caserna. Os estrangeiros encontram
dificuldades para compreender aspectos da.realidade brasileira
Mas, usando o exemplo de Antonio Maciel BorUim(Miranda),
Graciliano nos lembra que o cato de terex pseud6nimos, terem
fido perseguidos, presos e torturados os envolvia em "materia
suficiente para esbogo de her6i".3'

A sua opiniao sabre o Levante de 1935, responsavel pda
abrangente perseguigao que havia claegado mesmo at6 ele, que
se considerava um "revolucionfrio cl\infrin", era de que aquilo
havia fido um equivoco. Em porno de navio, no qual foi
transferido de Recife para o Rio de Janeiro, conheceu os
revolucion6rios de Natal, ai incluidos os que ocuparam os postos
de Secretfrio da Fazenda e Secretirio do Interior do governo
provis6rio de Natcal, respectivamente, que relataram diversos

epis6dios sabre o curto periods em que estivercam no poder.
De rata nem se haviam empossado -- e os cargos. decorativos

apenas Ihe serviram para agravar as tortures na cadeia. Estive. a
ouvi-los meir hora. Tinham-se aguentado 48 horns, esperango
enl v8o que o pesto do pals se revaLtasse. Depois viera a panics:""
Na visio de Graciliano, todos achavam aquilo um embrulho,
uma "doidice", mas elam orgulhosos de terem sobrevivido a
tortura e de servirem de exemplo.3s

Enquanto isso, nas pfiginas .de suns mena6rias,. presos
comuns, lcadr6es, colaboradores de agentes penitenciarios e

s3 RAMOS, s.d., p. 226.
N slid., P. 103
s Ibid., P. 107.
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mesmo alguns carcereiros, s5o capazes de rasgos de
generosidaae que os aproximana maid de Graciliano .do que
aqueles Domes ilustres do partido comunista. A rudeza da
experi6ncia prisional o leva a dvc&liar maid generosamente os
pequenos gestos de solidaliedade e miseric6rdia dos l\omens
comuns qua os discursos grandiloquentes das liderangas political
Afinal, '"precisamos viver no inferno, mergulhar nos
subterrAneos sociais, para avaliar agnes que n8o poderian\os
entendel' aqui em cim.a."s6

Ngo a toa, os registros dca familia de Graciliano d8o conte
de que o PCB tentou esl:abelecer album controle sobre o conte6do
das)\4enz6dQS do Cdl'core, erlquanto os Subte7'rdneos de Jorge Amado
foraln apresentados quash que como versio oficial daquela
experi6ncia, pelo mesmo partido com o qual este autor romperia
definitivamente poucos ands depois

A read:io da diregao partidaria aos primeiros esbogos das
/Wein6nas cio Cdl'ce7"e, e o contraste entre as opg6es est6ticas de
Graciliano e Jorge aparecem combinados no relate de uma
reuni8o na casa do primeiro, restabelecido por seu bi6grafo,
Denis de Moraes:

Terceiro roitfzd. [Di6genes] Arruda telefonaria pai'a
Graciliano informando que ida a sua casa para a reuniio
No fim da marsh:i de 118 de margo de 1951, ao abrir a
porta, o velho Grata dada de cara nio s6 com Arruda
i:omo tamb6m con\ Astlojildo Pereira e Floriano
Gongalves. Os quatro se fechariam num dos quartos por
vfrias horan. [...] Graciliai\o, arrasado, confidenciaria o
tear da conversa. Arruda pediria para folhear os originals
de ]Wei I(irf as do cdrcere, aborrecendo-se logo na primeira
laude, com a afirmagao de que, no Estado Novo, 'nunca
tivemos censura pr6via em obra de a rte'.[...] No decorrer
da reuni&o, cobmriam novamente de Graciliano o seu
distanciamento do realismo socialista e a malta de vigor
revolucionArio de seus livros. Um dos presented, em tom
inflamado, dina eu ele persistia num realismo critics
ultrapassado e citaria Jorge Amado como esclitor
empenhado em dar contend(3 participante is suas obras
Ao ouvi[' o noi]] e de Jo]:ge, Graciliano roilipia o si16ncio

sa Ibid., P. 118
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-- AdmiroJorge Amado, nada tenho conti'a ele, mas o
que sei fazer 6 o que este nos meus livros [...]. Arruda
apelaria para que alterasse determinadas passagens de
Adel z(fads do cdrcere. Graciliano nXo responderia nem que
sim. ment que n5o.37

Voltando entio a Jorge Amado e a suns obras ficcionais,
podemos perceber que sua produgao ja refletia, desde os anos
t94P;' aquela imagem dos al'tos de ccadei& como momento
fundamental na experi6ncia militante dos comunistas bi'asileiros
da geragao que lutou contra a ditadura varguista. Refletia, ao
mesmo tempo que refratava e em alguma medida construia
parametros de divulgagao. Os personagens de seus livros e suns
dramas construiam uma imagem ideal positive da figure do
militante comunista, como exemplo de conduta, firmeza
inabalivel e consci6ncia politica, capaz de conduzir como
vanguarda heroics as lukas da classe trabalhadora.

Tal caracterizagao passava pele comportamento nas pris6es:
diante da vio16ncia dos algozes, sempre prevalecia a firmeza de
convicgao dos comunistas, compo'ometidos com a causa e com os
camaradas de jornada. Como no caso do personagem ja citado,
pai de Mariana e "her6i an6nimo" da tramp dos Sz,{bterrd7zeos,

que prestes a morrer debra e repete as palavras que dissera sob
tortura para seus algozes: "De mim n&o arrancam nada".38

Um.comportamento que poderia ser tomcado como padrao
de conduta pelos "verdadeiros" comunistas. Como o reconhecia
o personagem do torturador Barron, quando pressionado pelo
Chefe de Policia a arrancar confiss6es de um grupo de comunistas
presos. Nos pensamentos de Barros, tal coma desenhados por
Jorge Amado, a aria que o levava a torturar barbaramente os
comunistas se misturava a uma incompreensao quase carregadca
de admiragao pda resist6ncia absurda daqueles homens:

Por que n5o falavam? N8o falavam porque eras\ uns
miseraveis, pateciam insensiveis. Insensfveis a todd a dor,
a dor fisica e a dor moral, pareciam feitos nio de carne e

3z MORALS, D. de. O zleZ;zo Grata: ulna biografia de Graciliano Ramos. Rio
de Janeiro: J. Olympio, 1992. p. 275-276.

N AMATO, 1954, v. 1, P. 42.
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ossos homo todo mundi, mas de ago. 'f o exemplo de
Stalin...', explicara-the um delis certs vez, h6 amos
passados. Fora assin\ que Barris aprendera a significagao
daquele noms. Delta uns trancos naquele comunista
nsolente, mas sodas as vezes em que se encontrava is

voltas con\ um doles, tratahdo de arrancar-the confiss6es
recordava aquelas palavras. Como se fossem de ago,
insensiveis a todd dor.39

No complemento do raciocinio de Barron, a descrigao da
crueldade das torturas e da resist6ncia heroica dos militantes 6
complementada por aquela sensagao complexa de 6dio e
admiragao:

26 Pedro assistira, an\arlado, a pr6pria mulhei SSr possuida
pelosinvestigadores.Barrosviraaslagrimasmolhan.doseus
olhos mas elam certamente lagrimas de 6dio, pois a sua
boca s6 se abrira pcara insults.los. Vila-a depots.ser mal-
tratada, receber bofetadas e ponhp6sno venn'e. E nXo falava
Ele e Carlos haviam passado todd um dia e uma noite com o
sexo amarrado, estavam quebrados de pancada, inchados e
violgceos. No entanto n&o fajavam. Uns monstros, uns
bandidos, pelo seu gusto ele os materia a todos, paid que
aprendessem a nXo ser assam tio... t8o coralosos..."

Os Szzbfe7r#zzeos dfz I,{be7"dade, entretanto, ngo foia primeiro
romance de Jorge Amado em que a experiencia dos comunistas
com as pris6es foi retratada. Em Sdo Jorge dos JI/zdKsl.de ivla,
assam como em Seal'a Ve7'77zeZ7za, de 1946, o tema aparece. IE possivel

perceber com.o, em ambos, a prisao 6 apiesentada de forma quito
snnilar ao que observamos nai Aem6rias dos

militantes

publi&adas d6cadas depots, cumprindo o papel de. memento de
formagao politica e fortalecimQnto das convicg6es comunistas.
Nests Qltimo, por exemplo, aparece o personagem Juvencio, ou
Nen6n, um campon6s filho de familia pobre nordestina, que fugiu
de casa para se alistar no ex6rcito, e depots entrou para o Partido.
O personages, que participou do Levante de 1935, onde terra

39 Ab4.ADO, 1954, v. 3, P. 29
40 Ibid., P. 29.
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desempenhado papel de destaque, 6 apresentado pele autor como
uma figure admiravel, prenhe de integridade, coragem e
solidariedade. O cabs Juv6ncio, pda fidelidade ao partido,
sacrifica sua vida pessoal. E preso, circula pelos presidios por
onde passaram realmente milhares de militantes comunistas, e
na cadeia tem a oportunidade de realizar uma formag2io te6rica
e politico mais s61ida:

Juvencio viem com os condenados politicos de Fernando
de Noronha. Na llha Graitde estudava. Para ele a prisao
foia universidade. Os nove ands que levou de cadeia em
cadeia, em Natal, no Recite, na Corregao e na Detengao
no Rio deJaneiro, em Fernando de Noi'osha e por fim na
llha Grande, foram de aprendizado. Os col)\panheiros
mats esclarecidos ajudavam-no. Leu, finalmente, aqueles
livros que cobigava nos dias anteriores a revolugao de 35
Em Engels aprendeu que a 'liberdade 6 o conhecimento
da necessidade ' e pensou que o servo estava aprendendo
com sangue e dor. Tanto falava no sertao, nos camponeses
explorados, que at6 faziam pilh6rias com ele. Mas tanto
des como os de fora, os que lutavam na ilegalidade,
sabiam que deviam cultivar no modo sertanejo o interesse
peso problems do campo. E Ihe enviavam todos os
materials que tratavam da questao camponesa. Ele os
devorava nos dias longos da prisao.41

Tratando da relagao entre caracterizag6es literirias
ficcionais e memorialisticas sobre a experi6ncia dos militantes
submetidos a vio16ncia do regime varguista, vale fazer um
registry de como a experi6ncia da prisao aparece maid tarde nas
mem6rias do proprio Jorge Amado. N8o s:io muitas as
refer6ncias a prisao feitas em suns "quake mem6rias", no livro
NZzaegafao de Cabofzzgem, de 1992. Blas se apresentam em alguns
momentos, de forma muito bem humorada, associadas is
caracteristicas do escritor coma um "bom preso" e aos deus
recorded pessoais. Numb passagem, associa o relato de seu retomo
ao pals, em 1942, com tarefas do partido e a certeza da prisao, a
uma aventura amorosa de v6spera. Noutra, se define: "Sou bom
de cadeia, tirei de petra as milAas pris6es, nem depressivo nem

+i AMADO, J. Se/zra zJermeZlza. 27 ed. Sio Paulo: Martins, 1972. p. 333-335
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ruidoso'{.a Em um 0.ltimo trecho reclama o reconhecimento de
que fora detentor de uma marco dificil de ser banda de
peregrinag6es pelo territ6rio nacional em poder do aparato
represslvo:

Percorrio Brasil, de porta a porta, em estado de
prisioneiro politico, talvez n:io seja o 6nico a t6-1o feith,
mas estou nesse campeonato. Nos primeiros dias de
11937, is v6speras do volpe do Estado Novo, fui prego em
MlaJaaus, acusado de ali ter ido para preparar, em conluio
com o folclorista Nunez Pereira, uma insurreigao de
indies da Amaz6nia, nada maid, nada menos. Depots de
dais meses de cadeia, um tanto quanto pandego,
embarcaram-me no navio Pedro 1, sob a vigilancia de bra
federal em visits a familia an\azonense nas festas de fim
de ano. Durante cerca de vinte dias, de porto a porto,
descia costa brasi]eira, de Manaus ao Rio de Janeiro [...]
Tendo iegressado do Uruguaie da Argon.tina,
encontrava-me em Porto Alegre, em agosto de 1942. ia
sodas as noites a redagao do Corre£o do Poz;o para saber
dos 61tin\os telegramas da guerra e hater pape com Raul
Riff. Tomfvamos media com pao e manteiga num
botequim em frente, onde a policia, numa leia-noite, me
tomou prego. na marsha seguinte meteu-me no trem em
companhia de um delegado. A viagem de Porto Alegre
ao Rio durou uns quatro dias, em Sio Paulo mudamos
de trem, fiquei no xi]indr6 uns memes 1...].'3

CONSIDERA96ES FINALS

Podemos concluir atrav6s do restate de um caminho de
pesquisa. Quando da primeira entrada no objeto dente artigo,
atrav6s das mem6rias sobre a repress:io politico no regime
Vargas registradas nos livros dos militantes, escritos d6cadas
depots, percebemos elementos -- a vidc& prisional como um
momento de formagao politica e aprofundamento das convicg6es

AMADO, J. Nazlegfrfao de cabofa8em= apontamentos para um livro de inem6ria
que nunca escreverei. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 121.
Ibid., P. 94
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politicos, combinada a forma.da moral comunista, expres?a, por
mplo no laeroismo do sofrimento das tortures sen\ ceder aos

torturadores -- que parecem expressar parte de uma experi6ncia
comum. No entanto, lendo as obras litergrias escritas bem antes,
pode-se aventai a l\ip6tese de que tal experi6ncia foi inicialmente
egistrada(e de certa fol'ma modelarmente rebatada) por um

conjunto de obl'as liter-arias, especialmente as de Jorge Amado,
que moldaram todd uma mitologia do padr:io comunista de
comportamento ante a pris:io politico

Nio se quel ' dizer com isso que as obras de Jorge Amado
inventaram a experi6ncia. Pelo con'birio, a expel't6ncia foi por
le reproduzida e recriada literariainente a partir da vida de

muitos homens e mulheres de carne e osso. Mas, mesmo sendo
dificil avaliar o quanto, 6 ineg6vel que todd uma geragao, ai
incluidos militantes que como ele passaram pecos cArceres de
Vargas, foi influenciada por suns obrasf e por certo as tinham
en] mente quando redigiram suns mem6rias.'

As experi6ncias com a replessao poliUca e, piyticularmente,
amento, durante o primeiro governo Vargas, forum

elementos fundamentais na form\agro d8 todd uma geragao de
militantes que se aproximou do comunismo atrav6s da Alianga
Nacional Libertadora e ingressou efetivamente no PCB durante
ou ap6s a experi6ncia prisional

' A publicagao das mem6rias desses militantes, retratando
em alguma medida aquele periods, respondeu a uma s6rie de
impulses, coco: o de valorizag:io do canter "heroico" daquela
geragao militante; o de dendncia da base ditatorial a parter. da
qual se construiu a forge politico do trabalhismo e do Varguismo;
o de ressaltar a solidariedade e a humanidade como valores que
podenl emergir em situag6es extremas condo a da violenta
privagao da liberdade; e, mats espectalmente. o de resgate da
mem6ria da experi6ncia ditatorial de forma a evital sua
repetigao.

4+ Interessante notar que o Auto de Exibigao e Apreens:io do material eql
poder de Pagu (mais tarde uma critica sever; do real.ismo socialism)!
qual\do de su.a prifao e:nl.jai\eho de 1936Llistam-se, entry algumas dezen.as
de livros, Cacaz4 ejubfabd'de Jorge Annado. Cf. Funds Pagu, Documentos
do Processo 615 do Tribunal.de Seguranga Nacional, pasta 3, Arquivo
Eduard Leuenroth(AEL-UNicAUP).
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Mas, como n:io se evitou o retorno a ditadura, no p6s-
1964, particularmente no periodo da chamada "transigao
politico", quando forum publicadas muitas daquelas men\6rias.
as sequ6ncias de encarceramentos e a longs quebra da
institucionalidade democratico-representativa, geraram tan\b6m,
entre os autores de tats mem6rias, um objetivo de(re)credencia-
los, e a suds organizag6es, coma legitimos representantes da
clause trabalhadora e das lutas populares no Brasil

N8o se pode menosprezar o faso de que a prisao por
motivos politicos este longe de hover sido completamente
superada no Brasil. Ela sobrevive, kinda que em dimens6es bem
menores, neste periods de democracia representativa, coma o
demonstra o cato de existirem diversos militintes hoje
encarcerados, nAo propriamente por sua participagao em ag6es
especificas, mas principalmente pelo estigma associado a
militincia social em movimentos como o Movimentos dos
Trabalhadores Rurais Sem-Teri'a(MST)

Por outro lado, a vio16ncia ilegal e imoral da tortura
sistematica, se n5o foi inventada pda ditadura varguista, por
certs foi aperfeigoada coma instrumento de Estado naqueles
antes. Hoje, por6m, ela continua sendo empregada enl milllares
de delegacias e pris6es brasileiras, como m6todo de
investigcagao" e, principalmente, como instrunaento de

desumanizagao daqueles que s8o encarcerados neste pals
Quaisquer que fossem, portanto, os objetivos ou as

influ6ncias literAricas dos militantes comunistas que passaram
pelos cgrcei'es varguistas, deus livros de ]nem6rias plos trazem a
lembranga valores fundamentcais aos dias de hole, como a repulse
ao autoritalismo das ditaduras, a condenag:io a tortura e a
esperanga na capacidade transformadora dos hontens e mulheres
comuiis

Cad. .Afl., u.18, pl.30, 2017





MEMORIES OF POLITICAL PRISON UNDER THE VARGAS
REGIME

ABSTRACT
This article is about the records of tile prison experience during
the first Vargas' government, published in memories of
communist militants. Noting he diversity of this memorialistic
literature, dne article invests in the analysis of tile common aspects
of dae narratives of activists who were not exactly professional
writers, comparing them with the literature on the same topic
produced by Graciliano Ramos and Jorge Amado

KEYWORDS
Communist Party. Political imprisonn\ent. Vargas Age
Memories
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Greg6rio Bezerra, em presidio do Ex6rcito Brasileirot.Recite, 1964..
(Fundo Voz da Unidade/PCB, Arquivo Eduard Leuenroth/UNiCAMP.
Campinas, SP, toto n. 00997. p. 32)
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XIAO CULTUliAL ANTIFASCISMO E UNiAO NACIONAL
NA REVISTA SEl\L4 (1938-1943)

RESUMO
O objetivo dente artigo 6 analisar a atuagao da revista baiana
Scion enquanto instrumento de agro cultural e de luta politica a
servigo do antifascismo e da Uni8o Nacional no Brasil. Criada
em 1938, em Salvador, por jovens intelectuais engajados, um deles
pertencente ao Partido Con\arista do Brasil (PCB), Seipa
constituiu-se num importante espago de divulgagao das
formulag6es politicas dos comunistas em memo ao Estado Novo,
a Segundo Guerra Mundial e a ameaga fascista que pesava sobre
diversos parses. Sendo um veiculo legal e oficioso do Comity
Regional da Bahia(CR-BA) do PCB, o$ comunistas, atrav6s da
Se£zla, iniciaram um vigoroso processo de resist6ncia e
recomposigao partidaria a partir da intervengao direta no
movimento de mdssc8s que arrastou multid6es is mas contra o
nazifascismo, a quinta-ioluna e o integralismo. Ao longo dos
deus cinco amos de funcionamento, Selz;zz expressou a linha politico
do PCB, sendo fechada por determinagao do Estado Novo em
1943

PALAVRAS-CRAVE
Partido Comunista do Brasil(PCB). Selma, revista. Antifascismo
Uniio Nacional.





Carlos Zacarias de Sera Junior: AgAOCULTURALANTiFASCiSMO
E UNiAO NACIONAL NA REVISTA
sUvA (1938-1943):

Entre 1938 e 1943, uma experi6ncia pioneira
desenvolvida em Salvador abria as portcas do mundo cultural e
literfrio brasileiro para as posig6es antifascistas que comegavam
a tamar corpo no pris. Ap6s um longo periodo de si16ncio, que
sucedeu a fracassada tentativa insurret:ional de novembro de
1935, o colNunto dos antifascistas, muito especlalmente os
agrupados sob a bandeira do Pattido Comunista do Brasil(PCB)
depots de permanecerem acuados ante a onda de repressao e
perseguig:io intensas, procuraram se reagrupar em pequenos
nichos onde imperava uma relativa liberdade.que.furava as
brechas do Estado Novo.s No movimento estudantil e entre a
juventude, nas faculdades de Direito e Medicine da Bahia, e em
diversos espagos frequentados pda intelectualidade liberal, .os
comunistas puderam construir uma experi6ncia de resist6ncia
ao nazifascismo exortando os povos do mundo a levantarem a
bandeira do antifascismo. 0 8bjetivo dente texto 6 analisar o
periodo de exist6ncia e a atuagao da revista baiana Sefoa enquanto

Professor do Departan\etta de Hist6ria e do Programs de Pas-Graduawao
em Hist6ria da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
<zacasenajr@uol.com.br>
Devo registrar a minha gratidao e prestar minha hontenagem ao Sr. Joao
da Costa Falc8o (in 'memorial), pdas entrevistas,. conversas e
disponibilzagao de seu acervo pessoal com todos os exemplaresda revista
Se;oa. com excegao do ndmero seis. Tais exemplares forum posteriormente
doados pele proprio Falc&o a Academia de i.etras da Bahia..Este artigo
valeu-se'de excertos da comunicagao Mensagenl aos Povos da America
agro cultural, antifascismo e uniio nacional ia revista Seiua(1938-1945)
publicada nos Anais do XXlll SiMP6SIO NACIONALDE HISTORIAN
Hist6ria: Guerra e Paz [CD ROM], Londrina: Media. 2005. Este.trabalho
valeu-se tamb6in do apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecno16gico(CNPq) atrav6s do edital Universal 2011.

' Optamas por utijizar o non\e adotado originalmente pele Partida
Comunista do Brasil(PCB) ata 1961
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instrumento de a€1ao cultural e de lute politico a servigo da linda
de Uniio Nacional e de antifascismo adotada pelts comunistas
no Brasil e em diveFscas pax'tes do mundo na conjuntura da
Segundo Guerra Mundial e da ditadura do Estado Novo
brasileiro

A virada das d6cadas de 1920-1930 trouxe de volta o
espectro da revolug:io mundial. Com a reabertura de uma nova
vega revolucionaria, com epicentros na Alemanha, Franca e
Espanlaa, mais uma vez as forges da revolugao e da contra-
revolugao voltavam a se enfrentar.4 Como resultado das feridas
abertas desde a primeiia onda revolucion6ria ocorrida entre os
anos de 1917 a 1923, e se acentuando, sobretudo, em fung:io da
crime econ6mica de 1929, os desdobramentos da nova polarizcag:io
estiveram tamb6m ligados a ascens8o das fuentes populcares que
recolocaram a questao do poder na ordem do dia para os partidos
comunistas &anc6s e espanhol.s Ngo obstante, enquanto a situagao
da Alemanha permanecia sendo central na conjuntura, a nova
derrota da revolug:io neste pals, consubstanciada com a ascens8o
das correntes nazifascistas ao poder, praticamente decidiu os
destinos das revolug6es no restante dc& Europa

No Brasil, em que pose o cato de que ngo tenha chegado a
hover uma crise revolucionaria, uma esp6cie de contra-revolug2io
preventive se anunciou dentro do governo constitucional de
Geti31io Vargas diante da ascensio da Alianga Nacional
Libertadora(ANL). Criada em margo de 1935 por iniciativa de
comunistas e antifascistas diversos que se inspiravam nas
experi6ncias de frentes populares pda Europa, a ANL vinha
criando nicleos por todo Brasil abrigados sob a bandeira da
libertagao nacional e da luta anti-imperialista. Como resposta ao
rapido sucesso que a ANL alcangou, e tamb6m em fungao de
que tal organizag2io tinha Luiz Carlos Presses como presidente
de honra, o governo de Get61io p6s-se em severn vigilancia

Cinco ondas revolucionfrias lorain identiJ:icadas polo historiador Va16rio
Arcary no s6culo XX. Sobre o assunto, ver: ARCARY, V. As esqtf leas
perfgosas da /zfsf6Na. S:io Paulo: Xama, 2004.p. 1138-139
Para uma discuss6o sabre a revolugao e a contra-revolugao, no contexts
citado, ver: DENA JuNiOR, C. Z. de. Nas trincheiras da deinocracia: os
comunistas e a Fred.te Popular entre a revolugao e a contra-revolugao.
RezJ£sfa /{fsf6da & Lzffa de Classes, s.I., n. 12, p. 28-34, set. 2011
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contra a organizagao que funcionava legalmente. E]Lquanto os
aliancistas, coma elam chamados, combatiam os fascistas
abrigados pi'incipalmente na AWAD Integralista Brasileira(AIB)
nas runs das Brandes cidades, o governo apenas permaneceu
vigilante. Todavia, quando a consigna de Governo Popular
Nacional Revolucionfrio se transfigurou na palavra-de-ordem,
langada por Prestes, de Todo Poder a ANL o governo Vargas
p6s a organizagao na ilegalidade, afastando centenas de membros
de suas fileiras, sobrando, sobretudo, os comunistas.6 Estes, ja
costumados aos longos anos de clandestinidade permaneceram
agitando as palavras-de-ordem langada pelo PCB que
intensificavam a luta contra o governo, caracterizando-o de
entreguista e proimperialista, reforgando os apelos pda formagao
de uma frente anica(popular) antifascista.'

Intensificando seu combate ao governo de GetQlio e ap6s
incorporar em suns fileiras uma parte da tradigao rebelde que
havia levantado os quart6is no Brasil na primeira metade da
d6cada de 1920, os comunistas que estiveram a h'este da ANL
protagonizaram as insurreig6es que alcangaram quart6is do
Ex6rcito ein Natal, na Recite e no Rio de Janeiro. Com efeito, o
epis6dio que passou a hist6ria com o termo de "lntentona
Comunista" consubstanciou uma das maid importantes derrotas
do PCB desde a sua criagao em margo de 1922. O resultado dos
levantes de 1935 forum bastaltte desastrosos para o PCB, tanto
porque quash toda a sua diregao foi encarcerada nos dois anos
seguintes ao levante, quanto pelo fato de que, ancorado no
discurso de que o Brasil vivia ameagado por uma ]\ova revolta
comunista, GetQlio Vargas desfechou o volpe do. Estado.Novo
em novembro de 1937, estabelecendo um regime de
caracteristicas protofascistas.8

Sobre a formagao da Alianga Nacional Libertadora ver: PRESSES, A. L.
Lltfz Carlos Presses e fz AZfazzflz Nlzd07zal I,iberfadora. 2 ed. Petr6polis: Vozes.

Fundado ent margo de 1922, o PCB teve curtis periodos de legalidade em
1922 e 1927. Sabre a atuagao da ANL no periodo da ilegalidade, ver:
VIANNA, M. de A. G. Rezlo]ucfo/zddos de ]935. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1992. P. 143-150.
Ver, sobre o assunto, DENA JtINIOR, C. Z. de. Os impasses da esfrafiggfa. S:io
Paulo: Annablume, 2009. p. 29-39

l
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Acerca do periodo entre 1935 e 1937, a historiografia
brasileira sobre' o PCB optou quase sempre por tratar
apressadamente a vida partidaria, considerando que com a queda
das direg6es nacionais o Partido praticamente havia deixado de
existir cano organizag5o centralizada.P S6 quito recentemente,
ap6s a aberhtra dos arquivos da Internacional Comunista(IC), e
que foi possivel encontrar o elo perdido entre as direg6es que
cairam ein 1935/1936 e aquelas que emergiram na conjuntura
p6s-1940.to Com efeito, o hiato estabelecido entry

as linhas

political adotadas nos dais periodos, insurrecional em 1935 e de
Uni5o Nacional em 1943, pode ser compreendida dentro de um
escopo de formulag6es esbat6gicas que pensavam o Brasil coma
um pals feudal e vinculavam suas tfticas a consbugao da unidade
antifascista e de defesa da democracia com vistas ao
estabelecimento de uma verdadeira revolugao nacional
libertadora(democratica) no pals E neste contexts que surge a
experi6ncia baiana da revista Sefoa.

Criada em 1938, em Salvador, por jovens intelectuais
engajados na lute politica, alguns deles ligados ao PCB, Sefoa
constituiu-se em um importance espago de divulgagao das
formulag6es political do Partido Comunista do Brc8sil em keio
is intemp6ries do Estado Novo, a conjuntula da Segunda Guerra
Mundial e permaneceu sendo uma trincheira aberta de combate
a ameaga fascista que pesava sobre o Brasil e sabre vfrios outros
parses do mundo ' Sendo um veiculo .legal e: de certa. forma,
oficioso do Comity Regional da Baba(CR-BA), 6rgao dirigente
do PCB no Estado, atrav6s das paginas de Sefoa os comunistas
baianos iniciaram um vigoroso processo de resist6ncia e

9

E8##usiH'gvv:l $ tU':i='=:g
1997. P. 156
Sabre o periods de intense atividade partidaria revelado ap6s a abertura

il#B#: i;liuiilai?aa,m:iiu
sumter lyell. S:io Paulcc IElucrrEc: Ed. da UwESP, 2003, a16nl do nosso pr6prio
trabalho ja citado: DENA JUNIOR, 2009
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recomposigao das hostes pecebistas nesta regiao do Brasil a parter
da intervengao direta no movimento de masses que diva os
primeiros passos rumos ao ressurgimento, culminando com a
atragao de multid6es is mas em inicios da d6cada de 1940, na
luta contra o nazifascismo, contra aqdilo que chamavam de
quinta-coluna" e contra o integralismo da AIB. A partir da

anglise da ag:io politica e cultural da revista Sefua, pode-se
compreender o momento de reestruturagao do PCB desde a
derrota de 1935, tanto atrav6s da sua intervengao na luta de
classes na 6poca da Segunda Guerra, quanto pda ascensAo de
uma jovem direg:io partidaria formada na luta antifascista, que
desceria do Norte e Nordeste para dirigir o Partido no Centro-
Sul do pals em meadow dos anos 1940.

Em que pele o cato de que o Comity Regional da Bahia
tenha vindo a ocupar ttm papel importante no.processo de
reorganizagao do Partido no plano nacional em fins dos anon
1930 e inicio da d6cada de 1940, .o PCB era, neste Estado, uma
organizagao bastante d6bil. De acordo com os responsaveis.pda
construgao partidaria, at6 fins dos 1920, o PCB n5o tinha
conseg'Mdo fincc&r raizes na Terra de Todos os Santos, de madeira
que o processo de efetivagao do Comity Regional na Bahia,
organismo dirigente do Partido no Estado, ao que parece, s6 p6de
se conisumar no inicio da d6cada de 1930. Nesta 6poca, muito em
fungao da luta antifascista que movimentava os meios estudantis e
universitirios por todo o Brasil, o PCB coltseguiu atrair jovens
estudantes para as suds fileiras. Estes podem ter se somado aos
poucos militantes, egressos dos anos 1920, ja.que os primeiros
registros de membros do PCB na Bahia dahm de 1925, quando se
conhbMzavam apenas sein membros do Partido na Balhia, ou podem
ser des pr6prios os pioneiros de uma organizagao que n8o d\egou
a ser efetivamente imdada na Terra de Todos os Santos.''

Fundo Internacional Comunista, 495-029-024, Recrutantento e
Organizagao - Balango do que se fez durante o an.no de 1925. O. que.6
preciso faber daqui por diante, programme para 1926, Centro de
Documentagao e Memoria da Universidade Estadual Paulista(CEDEM/
UNESP). A guise de inborn\aWaD, tenho desenvolvido.algumas hip6teses
sabre a organizagao e coiutrugao do PCB na.Bahia que foram apresentadas
em: DENA JUNIOR, C. Z. de. As fomligas obscures da revolugao mundial
na Terra de Todos os Santos. In; ARAUJO, D. O.; MARCARENHAS, M. J.
R(Orgs.). Sociedade e 7'eiaf6es de porter. Salvador; Eoursa, 2012(no prego)

A EL o.18, /1.30, 2071 4aU-l
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Em dezembro de 1938, sob a diregao dos estudantes Joao
da Costa Falcao, Emo Duarte, Virgildal Sega e Eduardo GuimarAes
foi langada, na Bahia, a primeira edie:to da revista Se£ua.
Circulando com cerca de mil e quirlhentos exemplares, e prevista
inicialmente para tei' uma tiragem mensal, o peri6dico veio a
pablico com o ambicioso distico Mensageln aos Intelectuais da
America. Pretendendo estabelecer uma ponte entre a £7zfeZ/£8'e71ts£a

intercontinental que parecia a beira de se deh'ontar com mais
um periodo de cataclismo b61ico-mundial, conforme se pressentia
com o avango dos regimes nazifascistas, ou filofascistas, que
atingiam parte da Europa e do continente americano, desde a
derrota da revolugao lnundial em 1923, Selurz demarcava em sua
abertura um campo pouco explorado nas publicag6es brasileiras,
todas das bastante vigiadas pda censura do Estado Novo.lz

Como foi dito, quando em novembro de 1937, Get61io
Vargas decretou o Estado Novo no pals, os movimentos socials
e, principalmente, o movimento comunista, quake que
praticamente desmantelado desde o levante de 1935, seriam
duramente atingidos por brutal reagao de car6ter anticomunista
que consagrava a vit6ria de governos autoritgrios num mundo
que ainda lutava para curar as feridas da Grande Guerra que o
atingira entre 1914 e 1918. Foi neste contexts que os estudantes
comunistas e membros do Comity Regional da Bahia Di6genes
de Arruda Cimara. ent8o com 25 anon, e Arm6nio Guedes, com
21, reunidos na casa da familia deste Qltimo, em maio de 1938,
decidiram pda criagao de um mensirio que expressasse a politico
do PCB e que tamb6m influenciasse a intelectualidade liberal e
antifascista brasileira. Para ipso incumbiram o jovem Joie Falcao,
de 19 anon de idade. um rec6m convertido ao comunismo, da
enorme tarefa que era funder um peri6dico antifascista num pdfs
cujo governo tinha claros tragos de fascismo. Os dirigentes
comunistcas pretendiam, com um 6rgao mensal de fachadca
literaria, criar as bases para a superagao da letcargia e do
defensismo a que estavam submetidos os comunistas brasileiros
naqueles anos de reagan e contra-revolug2io. O peri6dico que
maria is vezes de oficioso do PCB, na ilegalidade desde 1927, e

12. Cf. FALCAO, J. Hist(5Ha da z'ez]isfa Sc£p17. Salvador: Poll.to & Virgula, 2008.
P. 7

122 Chd. .4fl., z/.18, n.30, 2077



Agro cultural, anlifascisnto e

sem uma diregao centralizada desde as quedas de 1936 e as crises
e cis6es de 1937 e 1938, ambicionava ser um p61o de converg6ncia
do antifascismo e um centro de reaglupamento dos comunistas
Brasil afora.ts

Contudo, a criag:io de um peri6dico, de uma revista
propriamente dita, serif uma tarefa demasiado arriscada,
porquanto havica que sd tomar todas as precaug6es e provid6ncias
necessg.das para que o intents lograsse 6xito, com um minimo
de cisco aos seus participantes. Por orientagao dos dirigentes
do Comity Regional da Bahia do Partido Comunista do Brasil,
caberia ao jovem militante Jiao Falc2o reunii o compo diretivo
do peri6dico entry individuos insuspeitos, preferencialmente
sem nenhuma ligagao com o PCB, de maneira que estes nem
sequer deveriam desconfiar das liga96es da revista com o Partido
Comunista e da ligagao de um dos deus editores com a milit6ncia
vermelha. Da mesma forma, Jo:io Falcao, filho de uma abastada
familia de comerciantes da cidade de Feira de Santana, a 108 km
de Salvador, deveria angariar os fundos para o sustento integral
do peri6dico, ja que o Partido n5o dispunha de recursos para tal
fim. A16m disso, o jovem comunista deveria ainda eleger uma
grafica e recolher os textos para que a edigao do primeiro nUmero
de Se£pa circulasse o quanto antes com vistas a "aglutinagao" da
intelectualidade brasileira em porno de um projeto antifascista:
Seria a primeira publicagao antifascista de carfter nacional

dirigida pelo Partido, que atrav6s dela divulgaria sua linha
politicca" .14

Tomadas as precaug6es e realizados os preparativos, no
dia sein de dezembro de 1938, surgia o primeiro nOmero da
revista Selozz, assim denominada por sugestao do estudante de
agronomia Di6genes de Arruda Camara, que pretendia
homenagear um outro peri6dico do inicio do s6culo.ts Distribuida
pelos seus diretores e alguns colaboradores nas bancas de jornais
e revistas de Salvador, o novo peri6dico, que chegou a ser

TALC.XO, J. O Part£do Comt£nfsfa que ez{ con/zec{. 2 ed. Salvador: Contexto &
Arte Editorial, 2000. p. 42-43. }qeste livro, Falc6o informa que estaria
presente tamb6m na reuni8o Rui Fac6
Ibid., P. 43.
Ibid., P. 44.
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saudado nas pliginas do jornal A Tardy pelo ex-deputado federal
Luiz Viana Fiiho -- que vida posteriormente a ser governadol do
Estado, novamente deputado e senador nas d6cadas seguintes --
trazia em seu primeiro nanaero, publicado en] formato grande
(0,22x0,32), a colaboragao de diversos intelectuais, alguns
comunistas, coma Le6ncio Basbaum(sob o pseud6nimo de Luiz
Bastos), Carlos Lacerda(que assinou cano Marcos Piinenta), Paulo
Cavalcanti, entre outros, e quase todos antifascistas, como
AfrAnio Coutinho, Orlando Gomes e maid de uma dizia de
colaboradores que se unificavam no sentimento antifascista, quiga
anti-Estado Novo.I '

A bem da verdade, nos primeiros cinco ndmeros da revista,
publicados entre dezembro de 1938 e setembro de 1939, em que
pele a presenga de diversos comunistas assinando textos, e
tamb6m pele tata de que a i'evista surgiu com o prop6sito de
divulgar a linha do PCB, conforme o pr6prio FalcAo havia dito,
sob pseud6nimos ou nao, os temps tratados eram quake todos
ligados a literatura e ao mundo da cultura,.muito embora de
forma critica e sublinlinalmente antiautorit6ria. Evitava-se
adentrar diretanaente ao debate politico procurando n:io se
confrontar com o Estado Novo de Vargas e sua policia politico
comandada por Filinto Muller. Talvez porque o pr6prio PCB ja
adinitisse, desde margo, a UniAo Nacional com o governo Vargas,
talvez porque se receasse a censure do Departamento de Imprensa
e Propaganda(DIP), comandado na Bahia peta ln6dico El\6as
Torreio Costa, n8o se pode dizer exatamente sobre a opgao dos
comunistas de ngo tratarem logo do antifascismo desde os
primeiros niimeros da Sefoa. O cato a se notar foi que Salon posco
tratou de temps maid abertamente politicos em sua primeira ftse,
que pode ser contada at6 o sexto namero, publicado em
novembro de 1939

Neste sentido, o texts de abertura de Se£pa em seu primeiro
namero, publicado em dezembro de 1938, assinado por Orlando
Gomes, um jovem professor de direito que ja havia sido press
quando da instalagao do Estado Novo por disculsar citando a
Uni&o Sovi6tica, trazia uma apreciag:io sabre o Fundamento da

A Tardy [Salvador] 14 dez. 1938.(Acer-o: JarnalX Tara, BiblioEeca Publica
do Estado da Bahia (BPEB)/Setter: Jornais); Seizpa, Salvador, n. 1, dez. 1938
(Acervo pessoal de Jiao Falcao, desigrtado a pattie daqui colllo APJP)
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Autoridade. No artigo, em que critica o fascismo de Mussolini
baseado no fundamento ar&ficial da dominagao pda forge, o
professor defende a ideia de que todo principio de autoridade
deve repousar na democracia, que constr6io legitimo
consentimento, estabelecendo a autoridade e a ordem, sendo
este "o regime politico e social em que mellor se ajustam a
independ6ncia e a seguranga, o Estado e o individuo, a
autoridade e a liberdade".lz Como parece evidente, a critica
velada ao Estado Novo rec6m estabelecido no Brasil, embora
n5o se alinhe com a politico pouco conhecida do PCB, oust
desafiar a ditadura varguista que acabara de ser instaurada, ainda
que de maneira subliminar, demonstrando, de pronto, a que
Se£ufz tinha vindo ao mundo.

Ainda neste primeiro n6mero e nos seguintes, Se£ua deu
ample cobertura a temas politicos, muito embora de maneira a
evitar o conhonto aberto com o governo Vargas. Assim, a maioria
dos textos que tratavam da politica, do Estado e do governs, o
faziam de forma gen6rica, nunca se referindo ao cano especi$co
do Estado Novo brasileiro ou :t figura do seu ditador. S&o
pr6prios delta base da Seiorz tratar de temas filos6ficos e litergrios
relacionados ao universo cultural maid amplo, embora ngo
descolados do projeto comunista de denQncia do regime do
Estado Novo, em parte tamb6m assumido por liberais coma
Nestor Duarte e Luiz Viana Filho que tamb6m redigem artigos
que silo publicados nos primeiros n6meros de Selma

Nio obstante, o projeto politico de Sefpa vai logo
expresso no editorial do n6mero inaugural, quase que
despretensiosamente perdido no miolo da revista, na pagina
dezoito. Nele se 16 o brado aos intelectuais da America, brado
este logo convertido a todos os povos:

Quando do outdo lada do Atlintico o 6dio e a disc6rdia
cavam barreiras profundas entry os povos, SEIVA surge
com o prop6sito de unit a intelig6ncia de toda a America
em um largo abrago de amizade e compreensao. A mesma
disposigao de defender a dignidade do pensalnento e da
civilizagao contra a onda avassaladora de barbarismo

GOMES, O. Fundalnento de Autoridade. Se£zla, Salvador, n. I
19s8. (APJr).

p. 3, dez. de

''''T]
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solidariza todos os intelectuais honestos do universo,
especialmente os da America, reduto invencivel de paz,
Iris que se levantari coma um s6 110mem contra o que
ouse desrespeitar o solo de qualquer das subs livres
nag6es. Para esse tarefa de tomas linda vez mats real a
cordialidade entry os povos e resguardar o pensamento
humano dos atentados que contra ele se v:io preparando,
numa proporgao assustadora, urge a uniio de todos os
homens da America, para onde se volve a cobiga dos
imperialismos expansionistas, unigo que deve s©r
coi\egada pelos seas intelectuais, defensores natos da
cultura e do progresso da humanidade. SEIVA tem,
portanto, as suas colunas abertas a todos os esciitores da
America que simpatizem com esse orientagao e queriam
contribuir com a' sua intelig6ncia e a sua boa vontade
para a aproximagao de today as nag6es americanas, peso
irabalh(3 sincero e desinteressado de seus homens de
pensamen to. E animada desse espirito que SEIVA dirige
a sua mensagem de simpatii, de admiragao e de
fraternidade a'todos os esCritores da America, at6 olde
possa chegar, mensagem que 6 um reflexo da simpatia,
;ia admiragao e dafraternidade com que olga e deseja
sempre olhar os povos a que des pertencem.t8

Como se pode ver, A Mensagem aos Intelectuais da
America era tito ampla c6mo gen6rica era a mengao aos
imperialismos" referida no texts.' Na fas:e seguintQ, contudo,

as generalidades cedem espago para o confronto aberto, o
imperialismo ganha a face das nag6es fascistas, e os intelectuais
ex6rtados s:io os tipicos antifascistas que lutavam pda unidade
nas diversas nag6es da America e do mundo. Ou deja, Sefoa vai
gradualmente se politizcando e se internacionalizando, coriforme
o mundo extra numa nova ftse de conflito e cataclismo que
envolve todos os povos

Todavia. Seft2a n5o deixa de trc&taT de temas nacionais e
at6 mesmo baianos. No seu quarto namero, publicado na
simb61ica data 13 de maio de 1939, com a cape estampada com a
eHgie de Castro Alves, a primeira a homenagear um personagem

bIENSAGEM aos Intelectu.ais da America, Sefua, Salvador, n. 1, p. 18, dez.
19S8. (APJF>
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e a trazer uma imagem, hli amplo destaque para a. questao do
negro na sociedade brasileira como forma de discutir a aboligao
da escravatura ocorrida em 1888. Neste n6mero, cujos
colaboradores sXo quase todos baianos, ap6s breve introdugao
em homenagem ao poets dos escravos, em.que se afirma,a
necessidade de "reabilitagao social e hist6rica do negro
fragmentos da poesia O Naofo Negrei7"0 d&o o tom da edigao
especial dedicada aos negros '9 Neste n6mero, o jovem estudante
de direito e militante comunista Aristeu Nogueira escreve sobre
Escravos e Trabalhadores Livres no Nordeste Baiano, refazendo

o pei'curse hist6rico dos cativos entre a Africa e o Brasil,
Nogueira enfatiza a dura vida dos escravos claegados a Bahia,.seu
babaUao estafante, seu descanso precario, deus cultos is escondidas

e sua vida p6s-aboligao que nAo havia mudado no fundamental, Ja
que precisavam lutar conga a lome e cong'a a feta de J.

assist6ncia

do poder p6blico, pall'a concluir: "o n'abalhador livre 6 escravo da
socledade em que viva. Mudou de senior".20

A bem da verdade a anilise adotada peso PCB sobre a
realidade brasileira que norteari a elaboragao da tAtica das
d6cadas de 1930 e 1940, denotavam a compreens:io de que o
Brasil era um pals semiescravista e semifeudal, de maneira
que as tarefas da revolugao brasileir.a eram, para oss

comunistas, democratico-burguesas e de libertagao nacional.
Com o tito de fil'marek as bases desta orientcagao, a proprio
diregao do PCB, precariamente estabelecida em Salvador entre
agosto de 1936 e margo de 1937, como forma de fugir da
repressao no centro-sul do pals, publicou um documento que
seria um marco na inflexgo entre a linha insurTecional de 1936
e a linha de Uni8o Nacional que vida a ser adotada em 1938.
Com efeito, A Marcha da Revolugao Nacional Libertadora e
suas Forgcas Motrizes, langcado em dezembi'o de. 1936,
consubstancia a nova orientagao que enfatiza o papel daquilo
que entendiam ser a "burguesia nacional" no quadro de aliangas
necess6rias ao proletariado e seu Partido, o PCB.2i

:R£=;BalUHHE===:::'::=:':
Seioa,Salvador,n.4,p.3,maide1939.(APJF). . . . . ...,.

21 Cf. KAREPOVS, D. Lula s fbterrdnea, 2003, p. 122-132; Cf. tamb6m bEINg
JUNiOK, 2009, p. 39-48.
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Em todo cano, muit6 embora uma forte movimenta(lao
intelectual e de balango politico estivesse atingindo o PCB no
plano naciollal com enorme repercussao na Bahia, Sefoa muito
dificilmente divulgargt a linha politica exarddc& belo partido,
sen8o de maneira sutil e subliminar, muito provavelmente devido
a forte repressao que havia atingido o pals desde o levante de
1935 e, principalmente, desde a decreta(lao do Estado Novo em

Ainda assim, muito embora a Sejua s6 viesse a se politizar
definitivamente a partir dos anos 1940, especialmente a partir
de 1942, quando os Estados Unidos entraram na guerra ao lido
da Unigo Sovi6tica. no seu sexto n6.nero, ainda em 1939, o
estudante de direito Carlos Garcia, um sergipano ligado ao PCB
e radicado na Bahia, assinava um texto expressando o momento
marcado pelo estabelecimento do pacto entre a Alemanha e a
URIS firmado em agosto de 1939. Talvez no esteio da posigao
inicialmente adotada pelo governo brasileiro frente a guerra,
deflagrada em setembro de 1939, a "neutralidade" passou a ser
uma bandeira defendida pelos comunistas que, inclusive, ja
tinham forte presenga no movimento estudantil atrav6s da UniAo
Nacional dos Estudantes(UNE), fundada em 1937/1938. Nesse
sentido, Carlos Garcia afirmava, no artigo A Posigao dos
Estudantes Frente a Guerra, entre outras coisas: "apoio ao
governo nas medidas que tomas contra os n6cleos estrangeiros
que poem em perigo a unidade nacional".a

Se n8o era novidade para os comunistas a defesa apoio
ao "govema frente a reagan"(sic), politica que o PCB ja vinha
ensaiando; desde pelo menos 1938, quando publicaram o
documento Uni8o Nacional pda Democrdcicd e pda Paz, o cato
novo era o paradoxo de continuar a faze-1o, contra o fascismo,
no bojo da vig6ncia do acordo entre Hitler e Stalin, que fazia
com que o movimento comunista internacional abdicasse.
provisoriamente, de suas nog6es de "bom" e "mau" imperialismo,
admitindo-se ainda aberto o campo de possibilidades com a
eclosgo da guerra e a movimentagao das pot6ncias ditas
democraticas", bastante refratgrias a uma alianga com a URIS,

1937

z GARCIA, C. A Posigao dos Estudantes Frente a Guerra, apz£d FALCAO, J.
O BrrzsfZ e a 2" Gzte7'/,a J\,4z{7zdfaZ. Brasilia: Ed. da UNB, 1999. p. 28
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e o eixo ncazifascista, momentaneamente disposto a estabelecer
uma tr6gua com os comunistas stalinistas.a De qualquer forma,
deixavam-se abertas as possibilidades de enfrentamento de
qualquer agressao.imperialista, viesse ela da America do Norte
o que nAo se admitia .explicitamente, viesse da Europa
nazifascista, o que era tido coma bastante mais provavel

Serif, principalmente, na segunda base da. revista, que
apareceria em novo formats e com quase um ano de atraso que
o PCB expressaria com maier firmeza e nitidez sua posigao de
neutralidade atrav6s das paginas da Se£oa. Especialmente.quando
opts por desvincular a lutz econ6mica, "peso.progresso do pats"{
da lute politica contra GetQlio Vargas, admiddo como potenclal
aliado contra a reagao, os comunistas buscam evitar as cons gnas
antifascistas que haviam incorporado desde, peso memos, iv3a.
Em setembro de 1940, com virios meses de aGaso, Setz2a publica
seu editorial comemorando um ano de vida, num n6mero ainda
posco disposto a politizagao plena. E quando tratam das
dificuldades para por em circulagao um peri6dico, em memo aos
problemas nacionais" e a falta de informagao, trazem, mais uma

vez, a questao da "neutralidade" ao centro das discuss6es: ora,
T' .T- .

se Sega n8o incorporou desde os seus primeiros ndmeros a linda
politica do PCB, optando por tratar genericamente das quest6es
do Estado Novo evitando confronts-lo com as caracterizag6es

que estavam presented nos documentos partidarios que
entendiam o regime estabelecido com o Estado Novo como
fascista, nesta segunda face, conforme se agudizava a conjuntura
da guerra e de acordo com.o objetivo prioritario de defesa da
URIS como "patna do socialismo", as p6ginas de Sada se abririo
para divulga; a linha adotada pelos comunistas

2s Publicado em margo de 1938, o documento Uni&o Nacional pda
Democracia e pda Paz, afirmava o aooio a Osvaldo Aranha, Ministry das

JONiOK, 2009, p. 72-74.
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Nesta segundo ftse da Sada, iniciada com o nUmero fete e
prosseguindo at6 o n6mero onze dezembro de 1941 ---o
peri6dico baiano vai sofrendo um processo de progressiva
politizag:io, optando por tratar de temps internacionais
relacionados aos problemas da guerra, mas sem impliccag6es
diretas com o Brasil. Tamb6m trataiia, perifericamente, de
importantes quest6es nacionais sem, contudo, aprofundar o
problems politico inferno, evitando carcacterizag6es do regime
que, nio obstante, havia imprimido diversos reveses ao PCB,
como as pris6es de 22 membros do Comity Regional de SAo Paulo
em 1939, a queda do que restava do Comity Central do Partido
no Rio de Janeiro e a prisao de Diogenes de Arruda Carrara, um
dos respons6veis pelo PCB na Bahia e um dos animadores de

De acordo com Jo:io Falcao, quest6es operacionais
lelacionadas a um "ambicioso projeto de ter uma oficina pr6pria
a16m das pris6es no Rio impediram Sejoa de circular em
comemorag:io ao seu primeilo ano de vida, de modo que desde
a divulgagao do pacto germano-sovi6tico somente um n6mero
foi publicado ao bongo de 1939, justamente aquele de setembro
Seria possivel que os comunistas baianos estivessem paralisados
depots da divulga€1ao do pacto entre Fiitler e Stalin? A literatura
sobre o assunto 6 bastante variada e nem sempre concordante
sabre a postura assumida pelo PC do Brasil diante do pacto. Em
dodo caso, a prisao de Arruda C6mara deve ter dificultado
sobremaneira a edie:io de Se£oa, tanto por motivos operacionais
como politicos, ja que, segundo Falcao, "Arruda CAmara era muito
importante para a vida da revista. Por seu interm6dio recebiamos
a maior parte das colaborag6es. Ele mesmo fazia a tiragem dos
artigos e exercia a 'censure politica' do partido".2s

Selz?a reaparecera exatamente um ano depois da edigao de
setembro de 1939, com um projeto gr#ifico reformulado, com
unla nova equipe de graficos de confianga indicados pelo Partido
e, sobretudo, com uma posigao politico lnais definida, "maid
opinativa e ments literaxia", segundo palavias do seu editor

Se£pa.24

24 Sobre as pril6es ocorridas entre 1939 e 1940, ver: KAREPOVS, 2003, p.
410; SEN'A JUNIOR, 2009, P. 95-96

3 FALCAO, 2008, p. 35.
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Joiio Faldo.26 N:io obstante Faldo parece se trait quando anil'ma
que Sefufz assume uma fein:io antifascista. Considerando que
em 1940 o pacED germano-sovi6tico ainda estava em vigor, Sefoa
muito dificilmente poderia permanecer com a posig2io adotadca
pelo Partido c&ntes de cagosto de 1939, de maneira que o editorial
em comemoragao a passagem do seu primeiro caRO de vida, ao
lado de apresentar a nova base em que Selorz procurava se inserir
deixa clara a posture de neutralidade recomendada pda
International Comunista

Procuraremos, entretanto, dar um maior seguimento
a saida de SEIVA e entlo, oHaaremos com mats cuidado
para os problemas nacionais, dizendo-os sempre ao
povo, que os ignora, porque n&o 16 nem deles ouve fRIar,
dim de que se possa esclarec6-1o. Sem a compreensao
desses problemas, n5o se da um passo avante. Nas
escolas nada se diz, na imprensa muito menos; livros
tamb6m n:io os ha. E 6 veltdo isso e lnuita coisa mats,

que estamos aqui firmed no desejo de contribuir
conscientemente para resolugao das nossas quest6es
N8o colocaremos en] plano secundirio os problemas
fundamentals da nossa economia, como os do petr61eo,
da siderurgia, do cr6dito agricole e protegao aos
lavradores, da especulagao criminosa dos g6neros de
prilneira necessidade(feita pelts monopolizadores), do
aulnento do custo de vida, da legislagao sociale da no$sa
posigao em face ao momento atual da guerra, como at6
agora o tem feito a quase totalidade da imprensa
nacional N:io nos esqueceremos tamb6m de derrubar
os falsos conceitos que a imprensa criou da guerra
procurando atrair para este ou aquele grupo de parses
beligerantes, a simpatia e o apoio do povo brasileiro,
quando nesta guerra a nossa atitude dove ser a da

luta pda paz e pelo nosso desenvolvimento
econ6mico'.27

Se a neutralidade d6 o tom de diversos artigos da nova
ftse de Se£ozz enquanto esb em vig6ncia o pacto Hitler-Stalin, o
peri6dico baiano n8o deixa de tratar dos temas mais candentes

26 Ibid., P. 36.
2z UM ano de vida [Editorial], Seiua, Salvador, n. 7, p. 3, set. de 1940.
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da realidade demonstrando ampla disposigao de politizar suas
paginas e de influir no debate nacional.28 Nestas circunstincias,
apareceriam as quest6es do petr61eo e da fidel'urgia(namero fete)

a questao da'lavoura caiaueira (namero alto){ ilustrando .o
posicionamento dos comunistas que combadam o "ahaso feudal '
do pals e lutavam pelo progres?o e desenvolvimento da ind6stria
nadonal. Tcamb6m o problema dca moradia serra tratado em ample
reportagem na edigao de n6mero onze, demonstrando que
abordagens conjunturais estavam, tamb6m, na ordem do dia do
peri6dico. Todavia Se£oa permanecia evitando h'avcar o debate sobre
o problems do Estado Novo, optando.por reafirmar a defesa dc&

neutralidade", pelo ments at6 junho de 1942, quando publicou o
seu d6cimo segundo nimero, quito depois da invasio da URIS
pda Alemanha " judlo de 1941 ", m?s ji'sob.o impacts da entrada
dos Estados Unidos na guerra e sob os efeitos psicologicamente
devastadores do afundamento de navios brasileiros por
submarinos alemges na costa norte-americana."

Peso editorial intitulado Uni:io Nacional para a Defesa da
Patna, Se£zpa demarcaria, finalmente, seu decidido ingresso no
debate politico e, mais do que isso, voltava a exarar sua posigao

28 Ainda no nimero sete de Seiua, no artigo A Guerra e Economic Nacional,
ao lada da den6ncia da guerra que esi:aria desorganizando a economia
mundial, afirma-se a posigao a ser tomada peso Brasil: "Tudo isto,
finalmente, vem mostrar os reflexes e efeitos desastrosos da guerra em
nosso pals. E vem mostrar talnb6m a posigao que devemos tamar na
politica internacional: paz e neutralidade ao ladd do ]eforgan\endo das

rela96es com todos os parses com osSuais kinda .se posse lnanter relag6es
comerciais". Cf. Seiua,'Salvador, n.. 7, p. 13, set. 1940.

N Em sua edigao de julho de 1941, que provavelmente jg.estava pronto
quando a Uni6o Sovi6tica foi invadida pda Aden\anha, Sefua trazia um
artigo assinado por Robert Wesson intitillado Este Guerra Nio 6 Nossa,
em que o tutor avalia a posigao norte-americana frente ao conflito. Na
edie:io seguinte, de outubro, dA-se destaque ao ron\pimento das relag6es
diplornaticas da Bolivia com a Alemanha num texts bastante cuidadoso
e sem assinatura, o que expressaria a posiglo do peri6dlco, eln que.a
paz" continuava a ser exortada. Cf. AS LIC6ES qie.Nos.Da o Caso da

Bolivia, In: seiua, Salvador, n. 10, out. 1941, p. 4.(APJP). Somente na
paging 35 6 que se aborda, puma pequena nota, a Confel6ncia de Moscou,
de setembro de 1941, que preparava.as bases para a fomtagao da alianga
da URIS con\ as "democracias" ocidentais 6 que se admire que o futuro
da civilizag2io este en\ logo e que a vit6ria na guerra s6 podera ser

ida com o esmagamento do nazifascismo. Ibid., p. 35
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antifascista provisoriamente suspensa sob os auspicios do
discurso da neutFcalidade, passando a defender a entrada do
pals na guerra, ao Indo das pot6ncias aliadas. Contudo, n5o fazia
isso eximindo o povo da responsabilidade de tomar a guerra
para si. Muito ao contr6rio, reivindicava o ptotagonismo popular
para afirmar que a guerra europeia era tamb6m uma guerra do
povo brasileiro, denso do espirito da unidade nacional: "Uni:io
para todos os bi'asileiros que.queii'am defender o Brasil, sem
exclus6es Rein restrig6es. A nenhum brasileiro 6 juste negro-se um
posto de luta, que por dever Ihe cabe", afbmava Sefzpa. Ou seja:

O momento exige todd a firmeza edecis&o. S6 ha um
caminho cerro a;eguir. Entao, em Home dos supremos
interesses na iacionalidade, devemos nos
empenharmos com toda a firmeza na posigao
assimida, posigao justa, justissima, que conta com .g
apoio entusilistico 'de todos os brasileiros dignos. E
preciso que dodo o povo, tanto quanto o governo, se
entendam perfeitamente, e logo. Confianga mQtua.
Nenhunaa vacilagao. Apoio com patriotismo e decis8o
a politico de defesa nacional do governs e.dais
liberdade de agro para o povo, dais direito de
iniciativa, de organizagao, maid opoltunidades papa
a participagao complete de coda b;asileiro, e de todos
ao mesmo tempo, na grande obra da n.ossa defesa. so

O editorial em tela era, segundo talc:io, "o primeiro
documento divulgado no pals em que o Partido Comunista
define sua linda diante da ditadura, que ele sempre combateu,
propondo a formagao de uma frente Qnica para apoiar o governo
e co' 'mbater o inimigo comum, o nazifascismo atrav6s da Unigo
Nacional para a Defesa da Pftria".31

N:io por acaso, no interim das edig6es de n6mero ooze e
doze da revista, Joan Falcgo havia estado, pda segunda vez, em
Buenos Aires, onde juntamente com Arruda C&mara " ja libertado
do c#ircere estadonovista, e que residia em S2io Paulo com a
finalidade de reorgeLnizar o Partido naquele Estado" receberia

30 Cf. UNIAO Nacional para a Defesa da P6tria. Sefzla, Sa]vador, p. 4, [s.d.]
n FALCAO, 2008, P. 65
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orientagao do Baz'eaz,f Politico Sul-Americano da Internacional
Con\unista(BPSA-lC) que preconizava a Uniio Nacional em
torso do governo contra a agressao nazifascista. Os comunistas
do Koinftz£e7}t entendiam que defender a Uni5o Sovi6tica era um
dever de todas as seg6es nacionais da IC pelo mundo, de maneira
que a entrada dos americanos na guerra derrubava todas as
barreiras e impedimentos para que o PC no Brasil passasse a
defender a entrada do pals no conflito, ao mesmo tempo em que
permitira que os comunistas se perllilassem ao lada do governs
de Getalio, no seu esforgo de guerra

N:io surpreende, portanto, que o CR-BA, abav6s da Selz;a,

adohsse uma posig2io semelhante a que ja vinha sendo praticada
pelts comunistas nacionalmente, posit:io esta que indicava o apoio
a Getalio(alias, n8o sem divergencias) no seu esforgo de guerra e
nos seus amos democrAticos e antifascistas. Procuravam faze-1o,

contudo, no ensqo da defesa do pals cong'a c& agrees:io nazista
Nas circunstincias em que a guerra chegava is Americas

e que o Brasil era agredido, tendo navios afundados.por
submarinos alem&es, os comunistas brasileiros, atrav6s da Sefoa,
sentiram que erc& chegado o momento de defender a patna
brasileira, com a Uni8o Nacional. Tamb6m pressupunham a defesa
de todd o continente, quando langavam a Mensagem aos Povos
da America, distico que havia sido adotado desde o nimero
fete do peri6dico, ocasiAo em que a "neutralidade" ainda era
defendilia nos marcos de uma alianga entre os povos do
condnente. Entretcanto, as circunstAncias agora eram oub'as e o
Brasil poderia, enfim, lutar ao lado da URIS, contra o
nazifascismo, o que possibilitava ao PCB partir para um
movimento decisive de(re)insergao na movimento de massas
que ganhava as runs do pals, com a proliferagao de entidadeg
anlifascistas de diversas esp6cies e de diversos matizes.3:

Com efeito, a terceira face da Seipa, iniciada com o n6mero
doze " de junho de 1942 " seri marcada pda intervengao decisiva
no debate politico e pda ampla cobertura do movimento de
massas, que renascia em meio a ditadura do Estado Novo. Tanto
em torno da questao da guerra, quanto sobre o problema da

}2 Sabre a movimentagao politico em torno da guerra, vei o testemunho do
pr6prio FALCAO, 1999.
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liberdade de ag2io dos anbfascistas e libertag:io dos prisioneiios
do Estado Novo, que implicava na abordagem do pioblema da
anistia e da legalidade do Partido Comunista, que tamb6m seriam
pautados naqueles ands, Sefoa e o PCB buscaram intervir no
debate em deiesa do envio da segunda flente para combater na
Europa, ao lado das "democracies" e da Uni:io Sovi6tica. Nests
altura, Sefpa divulge, novamente, maid uma posigao pliblica do
Partido Comunista em torno da bandeira de UniAo Nacional. O
faz ah'dvds de um novo editorial, publicado na edigao de n6mero
treze, em agosto de 1942, que tinha decisivo titulo de Unidade
Nacional, Unidade Nacional. No texto, ap6s exortarem
fortemente a unidade em torno do governo de Gets.lio e
denunciarem a agro desagregadora "quintacolunista" e
traigoeira, o editorial de Selma afirma:

Por ipso, 6 necessfrio e urgente que algumas correntes
de opiniao democritica nacional, que ainda nio
compreenderam e resisted a politico de verdadeira
uniio do povo brasileiro, revivendo diverg6ncias
passadas e pontos de vista pessoais, ponds o problems
urgente da defesa do pals em plano secundario, tomem
a posig2i6 que o momento exide, sob pena de isolarem-
se do povo e confundirem-se com os nossos inimigos,
com os filofascistas. Na pratica, os efeitos da indecis5o
e da incompreensao da politico de uni5o nacional
silo bastante ruinosos para a defesa do Brasil. Etta
advert6ncia vale como um chamado ao cumprimento
de um dever patri6tico. E qualquer resist6ncia a
politicca de junta de uni6o nacional e defesa da p6tria,
ao lido do Presidente Vargas e das autoridades
democriticas, contra a quinta-coluna e os inimigos
externos, contras a autoridades filofascistas, dove ser
imediatan\ante denuiaciada, porque a sua sombra se
escondem redutos de infiltragao hitlerista, habit,
disfargada e organizada.3s

UNIDADE Naciona[, Unidade Naciona]IEditoria]], $eiaa, Sa]vador, n. 13,
p. 4, ago. 1942

'q I
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Entretanto, kinda que defendendo a "conc6rdia entre povo
e governs" e a "pacificagao da familia brasileira", ou
apresentcando a consigna da Uni8o Nacional/ conforme vinham
apontando desde 1938, os comunistas brasileiros descuidaram
da vigilancia, tanto que baixaram a guards frente a ditadura do
Estado Novo. Num ato de ousadia, em que confrontaram o veto
da censura que apreciava antecipadamente today as edi(lees de
Se£oa, publicaram uma entrevista desafiadora do presidente da
Sociedade Amigos da America(SAA) a general Mandel Rabelo
que, em passagem por Salvador, palau ao reporter da Salon, Jacob
Gorender. Apontando a presenga de "reaciongrios adesistas" e
quintacolunistas" e "simpatizantes do fascismo", que se

aproveitavam das circunstAncias para se aproximarem dos
iminentes vencedores do conflito, o general antifascista defendia
o envio de tropas para combaterem na segunda frente europeia
Tamb6m afirmava que o Brasil "n8o podia vicar marcando passe
no mesmo lugar". Por fim, considerando "exagerada" a atitude
do governs perante o comunismo, Rabelo concluiu com uma
consideragao sobre o 61timo movimento de Stalin que dissolveria
a Internacional Comunista, em 1943: "A dissolug:io do Konzitzfe7'/z,

esb recebendo toda forte de interpreta96es. Nem seria de outro
modo, pois as atitudes mais sinceras sio deturpadas pelos
individuos de inteng6es suspeitas".% Devido a repercussao da
entrevista do general nas hosted governistas, a censura do Estado
Novo recomendou a apreensao do peri6dico e a prisao dos deus
dirigentes e do rep6rter que enuevistou Mandel Rabelo, Jacob
Gorender, o que efetivamente foi executado.s

H O POVO brasileiro anseia pda participagao na luta, Sefua, Salvador, n. 18,
p. 5-7, jul. 1943. Neste m&sn\o ndmero foi publlcado um artigo do ex-
secreta;io-gerd da ANL Roberto Sisson, intitulado Problemas da Guena
Atual, p. 8-9

s5 Golender, falando vfrios antes depots do epis6dio, recordou: "Considers
que esta entrevista do gen.eras Manoel Rabelo 6 a primeira manifestagao
fmpressa contra o Estado Novo. Ela 6 anterior ao fan\oso Manifesto dos
Mineiros, que comegou a circular meses depois. A entrevista n&o cont6n\
uma condbnag:io explicita do Estado Novo, ma.s ataca de madeira
contundente a sua politico diretamente no que se revere ao esforgo de
guerra e, indiretam&nte nas suds inclinag6es profascistas",.In: Teorfa &
Debate, Sao Paulo, n. 11, ago. 1990, p. 23.[Entrevista concedida a Alipio
Freire e Pau]o de Tariq Vence$1au]
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O cato 6 que o epis6dio encerrava o primeiro periodo de
vida da revista Seipa, que renasceria nos anos cinquenta do s6culo
XX, ao tempo em que inaugurava uma nova ftse na vida polidca
do pals, posco que a partir de fins de 1943, o movimento de
massas viveu um gigantesco ascenso, e no curio do fim da guerra,
com a vit6ria das "democracias", o Partido Comunista serif
legalizado, colhendo os louros de sua atuagao na luta antifascista
no Brasil. A partir de 1945, at6 1947/1948, enquanto os
comunistas continuaram a prewar a Uniio Nacional com a
burguesia dina progressista, e com o governante de plantar "em
deus atom democrfticos", as classes dominantes do pris
prepararam um novo volpe, consoante com a reconfiguragao do
mundo com o advento da Guerra Fda

Cad. .Afl., z}.18, n.30, 2011





CULTURAL ACTION, ANTIFASCISM AND NATIONAL
UNION IN TnE snvH MAGAZINE(1938-19430)

ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze the role of the Bahian
journal Sefzlzz as an instrument of cultural action and political
struggle in the service of anti-fascism and tile National Union of
Brcafii. Created in 1938, in Salvador, by young committed
il\tellectuals, ane of wl\on\ belonged to the Communist Party of
Brazil(PCB), Sefua constituted an important space for disclosure
of Communist policy formulations in he middle of the Estado
Novo, the Second World War and the fascist threat that hung
over many countries. Being a legal and officious vehicle of the
Regional Committee of Bahia (CR-BA) of the PCB, the
Communists, through Sefua, began a vigorous process of partisaJI
resistance and rebuilding darough direct intervention in the mass
movement that drew crowds to the streets against Nazi-Fascism,
the fif th column and the integralism. Over its five years of
operation, Sefoa expressed the political line of the PCB, and it
was closed by determination of the Estado Novo in 1943.

KEYWORDS
Communist Party. Sezoa Journal. Anti-fascism. National Union
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Salvador, ano 1, n.I, dezembro de 1938 [Capa]
Fundo Astrojildo Pereira, Arquivo Edgard Leuenroth/Ut
P. R/0635)

Came:





[Fundadores do Partido Comunista Brasileiro. Sio Pau]o, margo de 1922. De p6,
Sla. esquerda para direita: Manuel Cendon, Joaquim Barbosa, A.strojildo Pereira
Joao da Costa.Pimenta{ Lbs Peres .e Jose Elias'da Silva; sentados, 'da esquerda
para direita: Hermog6nio Silva, Abilio de Nequete e Cristiano Cordeiro]
(Colegao Hist6ria da Industrializagao, Arquivo Edgard Leuenroth/UNiCAMP,
Campinas,SP,felon.430, p.lO). ' ' '

Primeira Assembleia da Alianga Nacional Libertadora (ANL), Santos, SP, 28 de
margo de 1935
(Fundo Voz da Unidade, PCB, Arquivo Edgard Leuenroth/UNiCAM]
SP, toto n. 01860, p. 62)



[Chacareira e o tip6grafo,
Antonio Vaivuskas, da grafica
do PCB. Sio Pau]o, ca.1936]
(Fundo Herminjo Sacchetla{
Arquivo Eduard Leuenroth/
UNICAMP, Campinas, SP, toto n
37, P. I)

Prisioneiros politicos na Casa de Corregao{ Rio. de Janeiro, 1937.
(Funds Voz da Unidade, PCB, Arquivo Eduard Leuenroth/IJNicAMP, Cai
gP, toto n. 01872, p. 62)
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Mario Scott, sgcretgrio regional do PCB, inaugura a sede do partido em Sio
Paulo. AtrAs: Alvaro Ventura. a direita: C6mara Ferreira
(Fundo Voz da Unidade, PCB, Arquivo Eduard Leuenroth/UNICAMP, Campinas.
SP, foto n. 01879, p. 63)

Bancada do PCB na Assembleia Constituinte, 1946.
(Funds Voz da Unidade, PCB, Arquivo Eduard' Leuenroth/Ui
SP, toto n. 01884, p. 63)

Campinas.



Hilio de Lacerda Manna(sentado, ao centro), Monteiro Lobato, Clio.Prado
Junior, entre outros, discLtindo o Prqeto O Petr61eo 6 Nosso .[195-?.]
(Colegao Hilio de Lacerda Manna, Aiquivo Edgard Leuenroth/UNICAMP,
Campinas, SP)

' r-
#.

Passeata. Comunistas reivindicam anistia aos processados durante o
govelno DBtra e reatamento. de relag6es.diplomaticas come os parses
iocialistas. Rio de Janeiro, 9 de margo de 1956
(Fundo Voz da Unidade, PCB, Arquivo Eduard Leuenroth/UNiCAMP,
eampinas, SP, foto n. 01894, p. 63)



C5' Congressg do Partido Comunista Brasileiro, realizado na sede da Associagao
Brasileiri de ImEirens$.Rio de Janeiro. Ao cent'o, Luis Carlos Prestes, a sua esquerda
Carlos Marighella e Elisa Branch, em p6, a sua direita Fernando Sant' Anna]
(Funds Voz da.Unidade, PCB, Arqui+o Edgard Leuenroth/UNiCAMP, Campinas,
SP, fold n. 01569, p. 52). ' ' '

Astrojildo Pereira na prisao. Rio
de Janeiro, dezembr6 de 1964
(Fundo Voz da Unidade, PCB,
Arquivo Eduard Leuenroth/
UNICAMP, Campinas, SP, foto n
01900, P. 63)
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Gr6fica clandestina do PCB, Rio
de Janeiro, s.d
(Fundo Voz da Unidade, PCB:
Arquivo !dgard Lel1lenroth/
UNIT:Amor Campinas, SP, toto n
01904, P. 63)

Greg6rio Bezerra ao chfgar.!o
exile'o no aeroporto Antonio
Carlos Jobim ((3aleao), Rio de
Janeiro, em 29' de set6mbro de
1979
(Acervo pessoal Claudio Batalha,
toto reproduzida palo.Arquivo
Eduard Leuenroth/UNiCAWP/
Cai\pinas, SP)
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Primeira reuniio publica e legal do PCB, realizada na
Nacional, Brasilia, DF. Foto: Marcio A. Barron
(Fundo Voz da Unidade, PCB, Arquivo Eduard Lei
SP, faso n. 01912, p. 64)

lla Nereu Ramos, Congresso

)th/UKiCAWP, Camping

Visita de Luis Carlos Presses ao
Arquivo Edgard Leuenroth
(AEL)/UWiCAUP, em 31 de
margo de 1987
(Acervo pessoal Claudio
Batalha, foto reproduzida pda
Arquivo Edgard Leuenroth/
UNiCAMP, Campinas, SP)
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O DIREITO AO NOME DO PAl: UMA PERSPECTIVA
HIST6RICA SOBRE OS ESFORgOS DO ESTADO PARA
COMBATER O ESTIGMA DA LILIA(Ao ILEGiTIMA NO
BRASIL

RESUMO

Este artigo analisa como a garantica da dignidade da pessoa
humana na Constituigao Brasileira de 1988 influenciou o direito
e as politicas de familia, paiticularmente o direito das criangas
ao reconhecimento paterno. Examina a hist6ria dos debates
legais sobre filiagao ilegitima e "direitos familiares" a partir do
s6culo XIX, descrevendo os debates jui'idicos sabre coma ajustiga
brasileira pode e deve interferir nos casos que envolvam relag6es
familiares nio reconhecidas legalmente(eln primeiro lugar, o
concubinato, na d6cada de 1940; depois, meio s6culo maid tarde,
"unites homoafetivas" ou unites entre pessoas do mesmo sexo).
O artigo descreve as mudangas implementadas pda Constituigao
de 1988, a qual eliminou a categoria de filiagao ilegitima no Direito
de Familia, e analisa um programa estatal contemporaneo que
visa promover a "paternidade responsavel". O texto argumenta
que tanto esse programs quanto a Constituigao reHetem conflitos
existentes sabre que tipos de families merecem a protegao do
Estado
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Direito de familia. llegitimidade. Paternidade. Fina(lao. UniAo
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.A.o largo da Qltima d6cada, agendas estatais de todd
o Brasil promoveram iniciativas que visa.nl defender

os direitos
11efB. .ni I n

dos filhos ao nome do pai. Programas disdntos em diferentes
Estados procuram identificar criangas.que nao.possuem um
sobrenome patemo -- estimadamente 10% a 25% de today as
criangas bFasileitcas2 na expectativa de enconU'ar seus pris,
encorda-los ou obriga-los a recorhecer a paternidade e registrar
seus nomes nas certid6es de nascimento dos filhos. A equipe do
projeto por vezes tamb6m formalize os arranjos para :11:.nsao
alimenticia, apesar de esse nio ser o objetivo principal: Os
praJetos de Patemidade Responsavel(coma a maioria dos proJetlos
e conhecida) buscam primordialmente livrar as criangas do
estigma social de nZo serem reconhecidas pelo pai, protegendo
assim deus direitos constitucionais a igualdade e a dignidade
da pessoa humana. A seguir, logomarca dos programas de
Paternidade Responsavel em S8o Paulo, Bahia e Pernambuco,
respectivamente figures 1, 2 e 3. . . .:... .

' lsso aparentemente represents uma mudanga radical de
uma longa laist6ria de leis e political referentes a filiagao ilegitima

2 A estimativa de 25% foi calculada pda soci61oga Ana Li6se Thurler, com
base en\ estatisticas nacionais de criangas tides foia do casam.etta (57,3%
dos quais nascidos entre 1984 e 1993), levantadas durante sua peliquisa em
cartgrios em Brasilia. Cf. THURLER. A. L. Em zzome da mde: o n&o
reconlaecimento pateino no Brasil. Florian.6polis: Ed. Mulheres{ 2uu9, p.

&pagiiuid=213. Acisso em: 20 jul. 2012.
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Figura 1. Prqeto Patemidade Responsfvel Disponivel na p6ghna da Associa(ao dos
Registradores de Pessoas Natural do Estado de S5o Paulo (ARPEN) em: http://
www.arpensp:olg.for/principal/index.cfm?lipo-layout=AbC& paginaid::360.
Acesso em:20jul.2012: ' ' ' ' '

da

d'
d

Figure. 2 - Diretrizes do Planejamento Estrat6gico 2005. DispoiHvel na pagina do
Minist6rio Pdblico do Estado da Bahia, Centro de Apoio Operational is
Promotorias de Justiga Civeis e.Fundag6es em: http://www.mp.ba.gov.for/
pga/diretrizes/2005/caocif.asp. Acesso em: 20 jul. 2012.

Figula 3 - Triagem do Prqeto Patemidade Responsavel Comega Amanda, 4, no
Estado de Roraiina. 2007. DispoiUvel xu p4gina da AssociaGao dos Registradores
de Pessoas Naturais do Estado de S&o Paulo (ARDEN) em: http://
AWWW.arpensp.org.for/principal/index.cfm?Lipo.layouts SISTEMA &url=no&cia.

mostrar.cfm&id=6030. Acesso em: 20 jul. 20112. .....inq
cnd. xr] D.18, ii.30, 201] 'i Eru
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e a paternidade. Do. periodo colonial a 1988, as J A A \

leis brasileiras

restringiam as possibilidades de filhos ilegitimos reivindicarem
o name do paie os direitos patrimoniais que viriam com o nome.
Ao longs de quake todo o s6culo XX, a legitimidade foi uin
conceito importante no direito civil e constitucional por ser.um
dos pilates da familia patriarcal. Gragas ao ativismo cat61ico
sucessivas constituig6es garantiram prote$ao especial a familia
constituida pelo casamento indissoldvel", o que assegurava a

persist6ncia da distinga.o entre familias legitimas e ilegitimas no
direito civil.a O casamento restringia os direitos avis da mulher
e a subordinava ao seu marido, ao mesmo tempo em que protegia
os direitos deli e de sous filhos ao patrim6nio da familia e Ices
dava acesso a uma s6rie de beneficios e programas de assist6ncia
do Estado.' Ao negar estes privi16gios aos membros de familial
que n8o elam chefiadas por.um cabal legalmente casado, a lei
perpetuava tanto o preconceito social cor;lira criangas tidal fora
do casamento e freqientemente tamb6m contra suns maes, como
a desvantagem financcitca deltas.

A desigualdade entre filhos leaf timos e ilegitimos
diminuiu gradualmente ao longo do s6(iulo XX nas paras de
familia, onde os juizes ampliaram as circunstAncias em que os
filhos ilegitimos podiam denaandar o reconhecimento e

Val'iag6es dense texts aparecem no Art. 144(Conslituigao de 1934); Art: 124
(1937) Art. 163(1946) eArt. 167(1967): Anaaioriadas leisfederais, incluindo
todas as constituig6es e os c6digos avis, este disponivel nos sites do Senado
brasileiro e da Presid6ncia'da Repablica. Disponivel em: http://
www6.senado.gov.for/sicon/; http://www4.planalto.gov.for/legislacao

NetAuma mulder podia votar ou ter cargo pablico(at6 1932) e mulheres
casadas n6o podiam administrar seu patrim6nio, neon repro.:entar

3:==f;:fnH=::nlW;h$m;,HW%$
BEWLAQUA, C. C6d€go CiofZ dos Esfalbs Ultidos (6 Brasil commmfacb Dor CZ6ds
Bezl£laqua. 9. ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1951. vll, p. 196; v. 2, P ll?.'lJl!
127-128, 358-359, 378. Muitas dessas restrig6es lorain revogadas paid Lei
4.121, de 27 de agosto de ]962. Dfdito 0/icial da Unida. Brasilia. 3 set. 1962.

31 dez. 1941, p. 133.
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alimentos. A partir da d6cada de 1930, as regulag6es, a
jurisprud6ncia trabalhista e da Previd6ncia Social estenderam
alguns bene6cios familiares is "concubinas." Mas foi preciso uma
nova constituigao para eliminar definitivamente a desigualdade

Promulgada em meio a Brandes expectativas de mudanga
social, cR Constituigao de 1988 expaddiu os conceitos de
democracia e cidadania ao subordin6.1os ao direito universal a
dignidade da pessoa humana.s Como nas constituig6es anteriores,
a familia continuou a gozar de protegao especial. No entanto, ao
proclalnar a igualdade de today as families e o direito de todos
os filhos ao mesmo reconhecimento, sustento e criagao pelos pris,
a Carta Magna de 1988 tornou a ilegitilnidade obsoleta.6

Iniciativas recentes do Estado com vistas a promoter a
patemidade responsavel" disponibilizam exemplos not6veis das

implicag6es conceituais e dos efeitos praticos das mudangas --
muitas das quais resultado de uma intervengao feminista -- na
definig:io legal de familia a parter de 1988. N'o entcanto, as novak
leis que garantein o direito da crianga ao ]lome do paie o ativismo
de servidores pablicos na defesa dense direito t6m precedentes
antigos na hist6ria social e legal do Brasil

Para explicar os precedentes hist6ricos das transformag6es
do direito de fan\lira e tamb6m das limitag6es dessas
transforma96es, comego este artigo com uma revis&o dos debates
juridicos sobre a legislagao referente a legitimidade desde o
perijodo colonial, juntamente com cBS quest6es legais maid
profundas que animaram este debate: o'Direito de Familia 6
movido pda necessidade de defender a honra e o patrim6nio
ou a igualdade e a dignidade? A lei deveria exercer uma fungal
moralizante prescritiva ou refletir normas populares e praticas
socialmente aceitas? O poder judiciario p6de desconsiderar a
legislagao quando as leis falham na defesa de principios
fundamentais? O que a justiga deveria entender como o lago que
Beta os "direitos fami]iares": a documentagao legal, a biologia
ou o afeto?

5 Ver Art. 1, paragrafo 3 da Constituigao de 11988 em: BRASIL. Constituigao
da Reptlblica Federativa do Brasil. Dfdrio O#claJ da Undo, Brasilia, Ajlexo, 5
out. 11988. Deste ponto en\ diante, designai'ei por Constituigao de 11988

6 Cf. Arts. 226 e 227 da Constituigao de 1988

Cad. AE]., u.]8, n.3Q, 20]1z



Quando as f amilias que conlpareceram.aos .tribunais

de cato", "filiagao socioafetiva" e "uni2io homoafetiva", que

J ' Elsa revis8o dos debates hist6ricos e da jurisprud6ncia

Responsavel na Bahia, projeto que tive a oportunidade de
observar em 2006. Esse estudo de cano farc incidir alguma
luz sabre como discursos tradicionalistas de familia podem
enfraquecer os esforgos de um.Estado ativista voltado para
proteger a dignidade da pessoa humana e direitos iguais para
today as criangas do pals.

DEJA'rES HIST6RICOS SOBRE LEIS OE FInAgAO
LEGtTIMA

As po16micas sabre os direitos de filhos ilegitimos jem
side uma caracteristica constante da hist6ria brasileira desde o
s6culo XVlll, ao mesmo tempo em que o grande predominio de
nascimentos tidos fora do casamento tem sido constante desde
o tempo que os primeiros portugueses desembarcaram em solo
brasileiro. As formas como o Estado respondeu a esse .realidade
social no entanto, variou consideravelmente ao longo do tempo

As leis que os portugueses trouxeram para o Brasil no
s6culo XVI derivavam da tradigao juridica romana, bastante
modificada pelts cAnones cat61icos medievais. No entanto, apesar
das tentativas da lgreja medieval de incutir em seus seguidores
que relag6esextraconjugais eram pecaminosas e que a condigao
de todos os filhos tidos fora do casamento era, portanto,
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vergonhosa, autoridades reais e eclesigsticas dos imp6rios
cat61icos logo perceberam que serra impratic6vel punic, em deus
territ6rios, um.grande ndmero de pessoas que formavam unioes

frequente no Novo Mundo, onde impedimentos eclesi6sticos e
socials col\vergiam com outros fatores para gerar taxas
extremamente baixas de casamento.z

A colon portuguesa concedia aos filhos "naturais
(aqueles cujos dais paderiam ter se casado, mas nio o fizeram)
os mesmos direitos que .aos filllos legitimos, se o pai
reconhecesse" a paternidade.8 Fosse por escrito ou por

'.
memo

de um comportainento costumeiro(into'6, agindo como um pai),
o reconhecimento paterno dave ao filho natural o direito de viver
na casa do pai ou ent8o de receber sustento dele. e de hel.dar
sua fortuna, condigao e classe socials e o Home de familia.P Filhos

naturais herdavam os mesmos beneficios de sua mae, cujo
reconhecimento era presumido casa fosse sabido que ela os havia

abandonasse ou se recusasse a reconhecer um filho natur;l. a

crianga poderia conseguir tal reconhecimento por meio da
determinagao judicial, 'atrav6s de uma "agate de filiagao por
sentenga".'o Mecanismos sociais e legais para catribuir o statu; de
fHho funcionc&vam de forma semelhante aqueles que atribuiam a
honlra: se uma crianga fosse publicamente identificada como filho
ou filha de algu6m; se um pai ou m8e mostrasse afeigao ou

Ver LEUTN, L. SHVHse Heft r: TllegiHmacy, Patlimonial Rights, and Legal
Nationalism in Lush-Brazilian inheritance. 1750-1821. Palo Alto; Stanford
University Press, 2003. p. 40, 43

que antes pres:mia que a m6e fosse a concubine "teida e manteida" pele
pai. foi-se ampliando no final do s6culo XVlll para incluir filhos de qualquer

LEWIN 2003, P. 47=48 e n5o terialn impedimento para se casarem. Cf.:
ALMEIDA 1879, livro 4, titulo 92, p. 939-941; LEWIN, 2003, p. 44-47. Antes
do s6culo XVlll, estes direitos dos filhos naturais pressupuraam que a nt6e
fosse a concubina, ou 6nica parceira do pai.

10 LEWIN, 2003, p. 49. ' '
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preocupag2io pda criagao da crianga; ent2io ele ou ela era filho

and Sonia I.ipsett Rivem. lo 92, paragrafo le titulo 93, p. 942-947
LEWIN, 2003, especialmente as p6ginas 57-67
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estabelecer uma vida honrada.14 A condigao do nasCimento era
um elemento crucial da moral e da posigao social de algu6m,
mas existia a possibilidade de mudar esse condigao.is '

Durante o periodo Pombalino surgiu um movimento
entrquristas para minimizar ou mesmo eliminar o 6nus legal dca
filiagao ilegitima. Esse movimento ganhou forge nas d6cadas que
se seguiram a Independ6ncia, quando muitos dos liberais que
dominavam,o.parlamento imperial apoiaram a expansao dos
direitos dos fiHaos ilegitimos, como uma extens:io 16gica de seus
esforgos para minimizar os privi16gios de nascimento e estabelecer
a igualdade entre cidad&os.lo Nlllas o idealismo do inicio do
Imp6rio deu lugar a uma reagao conservadora em meados do
s6culo, fomentada pda dramgtica caflu6ncia de escravos
aflicanos, pelo aumehto da .populagao de cor livre, por uma
variedade de revoltas populares e peso espectro da eventual
aboligao dca escravatura. Este $1tin\o foi especialmente relevante
poique filhos naturais livres ou libertos poderiam potencialmente
mover uma agate de investigagao de paternidade e entAo divider
equitativamente seu patrim6nio com qucaisquer irm2ios
legg'limos.17 Enquanto isso, o acesso popular aos juizcados de paz
(criados em 1827), que passaratn a receb8r petig6es de legitimagao,
multiplicaram exponencialmente o n6mero de pedidos' de

Para excelentes revis6es dessa bibliograala, ver: FARIA, S. de C.
Hist6ria da familia e demografia hist6rica. In: CARDOSO, C. F
VAINF'AS, R..(Oilgs.): .Domfntos da htst6r%. Rio de Janeiro: Campus
1997: P. 241-258; KUZNESOF, E. A. Sexuality, Gender and' the
Family in Colonial Brazil. fzzso.Brazil an ReaCH, v. 30, n. 1, Summer
1993,. p. 1 19-132. Para um trabalho maid recente sabre os valores
coloniais, ver: SCHWARTZ, S. .A/Z Can .Be Stzued: Religious Tolerance
in the Iberian Atlantic World. New Haven: Yale University Press,
2008. Capitulo 7. ' '
LEWIN, 2003, P. 72-74
LEWIN, 2003. Para uma discuss&o sobre objetivos liberals

semelhantes em outras panes da America Latina, ver: CAULFIELD.
S.; CHAMBERS, S.; PUTNAM, L. (Ed.). .fionor, Status, and Zaw fn
.ZWodern LAHR .American Hlsto/y. Durham: Duke University Press,
2005. Introduga.o(p. 1-26). ' '
LEWIN, L. Stzlp/!se /Jeers IZ lli.'gitimacy, Inheritance Rights, and
Public Power in the Form .tticni of Imperial Brazil, 1822-1889. Palo
Alto: Stanford University Press, 2003. p. 136-37
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naturais de exigir o reconhecimento paterno por meio dos
tribunais.:; . . . . , . .

vez coma uma discreta subcategoria do Direito Civil, incorporou

paterno ' de filhos naturais. poderia pennltir que
estes

li :l hlii ::::st:=:=#En
Ihes atribuia "direitos familiares" id8o em 1888 e. a criaga.o de

decretos que o novo regime.promulgou .durante seus p:meims

l$:1h=u= '=m m;3Wl==.a '£%:5'g?

1934 restabeleceu os. efeitos avis do casamento religiooso
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iguais para "dodo ser humano" e ao estipular que filltos legltimos
e ilegitimos desfrutavam dos mesmos direitos familiares.2'

No entanto, os legisladores que revisaram o projeto de
Bevi[caqua a]teraram drasticamente a vers:io original, a comegar
I)elo primelro capitulo, no qual substituiram "s8r humano" por
homem".z Elsa manobra permitiu a exclusio das mulheres e

das criangas da completa igualdade. Bevilaqua reclamou
veementemente que a legislatura passou entgo a introduzii
disposttivos discriminat6rios, faiiendo com que o C6digo
promulgado em 1917 fosse "n\enos liberal qu8 a legislag2io
philippine" no que diz respeito ao tratamento de fill\os
ilegitinlos.2s

Entre os dispositivos iliberais do C6digo de 1916, este a
manuteng:io de "espario" como categoria social e a proibigao do
reconhecimento paterno de filhos esparios(frutos de unites
adiltel'as ou incestuosas).:' Uina ]nodificagao de 1942 abriu uma
excel:io para paid de filhos de rela96es addlteras que haviam
obtido a separagao legal de deus c6njuges. De outta maneira,
filhos esparios permaneceriam "estranhos a familia" at6 1988.z
Filhos naturais poderiam ser reconhecidos voluntariamente pelos
dais e poderiam abrir uma investigag:io da materlddade contra
suds maes se estas continuassem solteiras.26 O direito de abrir
uma investigagao de paternidade, no entcanto, permanecia sendo
po16mico. Debates sobre c& manutengao da proibigao de 1847 is
investigag6es judiciais de paternidade chegaram a um acordo
um filho poderia mover umc& ag:io apenas se, "ao tempo da

2i BEViLAQUA, 1951, v. 1, p. 28, 181; v. 2, p. 329-330.
2z Vqja Art. 2. In: BEVILAQUA, 1951, v. 1, P. 179.
za Ver: BEViLAQUA, 1951, v. 2, p. 329. Ver tamb6m: v. 1 , p. 26-28
24 Filhos esparios poderiam receber pensao alimenticia no casa de

que seu pai "confessasse" o crime, confirmando assam a "filiagao
espana", ou se isso ficasse provado no tribunal. Cf. Art. 405. In
BEVILAQUA, 1951, v. 2, p. 394

25 BRASIL. Decreto-lei n. 4.737, de 24 de setembro de 1942. .[){ddo
Q/iJaZ da ZI/aldo, Brasilia, 26 set. 1942, 014435 1, substituido pda
Lei 883, de 2 Ide outubro de 1949. kiddo Q/iclai da t/aldo, Brasilia,
26 out. 1949, 015186 1; este Qltima lei egtipulava que tail filhos
tinham direito a. metade da heranga desdnada aos $1lhos legitimos

2c Ver Arts. 355 e 364. In: BEVILAQUA, 1951, v. 2, p. 327, 341.
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raciocinio era que tal estado era evid6ncia de uma relagao
bio16gica, por6m, na prfitica, os tribunais refol'gavam o sentido
social e emocional da paternidade. Evid6ncias bio16gicas como
apar6ncia semelhante ou compatibilidade de lipo sanguineo, as
quads eram muitas vezes inconclusivas, raramente foram fatores
decisivos.so

Nio foi apenas homo resultado de investiga96es de
paternidade que os tribunais forum obrigados a redefinir
concubilaato" e a validar lagos familiares n8o baseados no

casamento legitimo. A partir da d6cada de 1920, mullleres que
"viviam maritalmente" com tlabalhadores requereram beneficios
familiares, a comegar por indenizagao por acidentes sofridos por
deus comparaaeiros. Tats requerimentos multiplicalam-se nos anon
1930 e 1940, quando o Estado aumentou dramaticamente os
po.te:dais beneficios para familial de algumas classes de
trabalhadores. Ao reconhecerem que a "uni5o livre" era comum
no imbito da vida familiar das classes populares, advogados e
JuizSj? progressistas recorriam ao conceito de "cato social" para
justificar a concess2io de tats beneficios para "a concubine." O
conceito, que pode ser datado do Direito Romano, 6 comumente
usado em muitas culturas legais modernas para indicar qualquer
relag5o nio legalizada(as r8la96es podem ' ser "fates juridicos
ou "datos sociais"). Os juristas brasiieiros usaram o conceito de
forma bastante especifica, paid indicar relag6es extralegais que
a sociedade col\siders v61idas e que, portanto, geram a obrigagao
de julgar. Na aus6ncia de normal, ou mesmo de uma definigao
legal,. os juizes poderiam adjudicar quest6es referentes ao
concubinato "em analogia" ao casamento 'Se ulna mulher pudesse
provar que ela era uma "concubina honesta", entio sua uniAo
poderia ser considerada an61oga ao casamento, concedendo a
ela certos beneficios oferecidos pelo Estado.n

1973; APEB, Auto Cive] 2, S6rie Investigagao de Paternidade, 87/3112/2.
1967. Osnomessaopseud6nilnos. ' ' ' ''-' -'

s" Esse paragrafo esU b;seado na minha leitura do veredicto de 150 processos
de patemidade, de 1900 a 1973, do APEB e do Arquivo Nacional (AN), Rio
de Janeiro
Cf. CARVALllO, F. P. de B. Direito de indenizagao da concubhla. RezJfsfa

dos 7Hbzznafs'. Sao. Paulo, v. 24, n. 216, 1953, p. 13-31; MENDES, Eugenia
Carla de Araujo: A situagao da companheira na Previd6ncia Social. Reofsfa
Ci8ncia PoZ/rica, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, set.-dez. 11985, p. 51-60.
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Era maid dificil para as mullleres mover agnes contra um
ex-parceiro de uma uniho consensual ou contra deus herdeiros
na vera de familia, com vistas, por exemplo, a divisAo de bens

des na: estavam macao Junsprudente do concubinato ilusb'a a

2
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da enorme populagao.que se encontrava ao largo das familial
legalmente constituidas. No entanto, a leagao conservadora
contra as mudangas deixou um legado igualmente poderoso
Apelos a "vcalores 'tradicionais" em momentos craves de
conjunturas legais fizeram com que o Direito de Familia
mantivesse suas fun96es punitivas e restritivas, protegendo assim
os interesses de apenas uma parte das uni68s familiares que
existiam na sociedade brasileira. Ambos os legados continuam
vivos no s6culo XXI

E[.IM]NANOO "TOOA FORMA OE ])ISCR.[MINA€1AO":
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO DE
FAMIUA NA CONSTITUIgAO OE 1988

Os precedentes legais que ampliarcam os direitos da
familia nas d6cadas seguintes a'aprovag:io do C6digo Civil de
1916 foram incorporad6s a Constituigao de 1988. As rela96es de
calais ngo casados legalmente tornaram-se unites legais, e "uni8o
est6vel" substituiu os termos "concubinato" e "urHgo de cato
A Constituigao definiu tats unites como entidades familiares e
concedeu a das "especial protegao do Estado", da mesma foram
que.a calais legalmente casados e a "comunidade formc&da por
qualquer dos pals e seus descendentes". A Constituigao tamtlbm
garantia os "mesmos direitos e qualificag6es" para todas as
criangas, proibindo "quaisquer designag6es discriminat6rias
relatives a filiagao."ss

O Estatuto da Crianga e do Adolescente de 1990 foi a16m.
declarando que seu direito de conhecer e ser oficialmente
reconhecido poz seu pai era um "direito personalissimo".34 Uma
lei de 1992 determinou medidas proativas para garantir esse
direito, exigindo que os cart6rios avis emitissem uma notificagao
para os tribunais, coin ordeln para uma investigagao judicial,
casa uma certid:io de nascimento n&o incluisse o nome do pai. A

Artigo 227 da Constituigao de 1988
Artigos 20.e 27 do E?tatuto da Crianga e do Adolescente(ECA); BjtASIL
Leia.069. de 13 de juino de 1990. Dfdno O/icfal da Unfao, Brasilia. 16 jui. 1990
P 13.564. ' '
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e reduzir as desigualdades sociaigie :le muitos Estados latino-
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conveng6es de direitos humanos forum propositais e explicitas
na Constituig:io brasileira e na legislaq:2io que se seguiu a ela. Por
exemp[o, a ]ei constituciona] e outras leis que abordam o direito
a uma personalidade juridica fazem refer6ncia a linguagem da
DecZa7'agro U7zfae7sfzl (Zos Dfreffos .Humanos das Nag6es Unidas, de
1948, que estabelece o direito universal ao reconhecimento como
pessoa, assim come a linguagem da Conoellfdo soba'e os D reffos da
Crfzz7zfa, de 1989, a qual determina que este direito bgsico 6
declarado pelo Estado no registry do rec6m-nascido e garante o
direito da crianga a "sua identidade", incluindo ai nacionalidade,
nome e o direito de conhecer seus pris e de ser cuidada por
des.s7S

BIOLOGIA OU AFETO? INTERPRETANDO AS DEFINI96ES

CONSTITUCIONAIS DE LAGOS FAMILIARES E
RESPONSABILIDADE PATERNA NOS TRIBUNALS

Tanto as disposig6es brasileiras quanto os acordos
internacionais que protegem os direitos das criangas ao
reconhecimento e cuidados de deus paid baseiam eases direitos,
em um primeiro momento, em rela96es bio16gicas. lsso
representa, aos olhos da maioria dos legisladores e juristas,
um avango em relagao a leis anteriores, que definiam que a
familia estava constituida polos lagos legais do matrim6nio.
Com o advento dos testes de DNA -- os quais devem ser
oferecidos gratuitamente aqueles que n5o podem pagar por
des nos casos de contestagao de paternidade, conforme lei

3zArtigo 6o da Dec/auf b UzzfoersaZ dos Dlreffos izlm£lnos, adotada e proclamada
pda resolugao 217 A (111) da Assemb16ia Gerd das Nag6es Unidas, 10 de
dezembro de 1948. Disponivel em: http://www.un.org/en/documents/
udhr. Acesso em: 20 jul 2012; Artigo 7', itents I e 2, e artigo 8', itens I e 2 da
Convengao das Nag6es Unidas sabre os Direitos da (Irianga, de 20 de
novembro de 1989. Disponivel em: http://www.ohchr.org/EN/
Professionallnterest/Pages/CRC.aspx. Acesso ein: 20 jul. 2012. Ver
tan\b6m: BRASIL Instituto Brasileiro de Geogjdia e Estatistica(IBGE)
AnAlise dos resultados. In: fsfa£6ficas do Rl?gsfro CldZ, v. 33, 2006. Disponivel
em: http://biblioteca.inge.gov.for/visualizacao/periodicos/135/
rc.2006..v33.pdf. Acesso em:.20 jul. 2012.
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brasileira de 2001s8 -- , os lagos bio16gicos tornaram-se mats
evidentes. . . . .

Ao mesmo tempo, uma corrente significativa do Direito
Internacional tem deixado de privilegiar ibiologia, preferindo
em seu lugar a nogao de ;'familia socioafetiva"

Como
. ?l . ! .. . .

contribuigao a esse corrente, importantes juristas brasileiros

argulnentam que o objetivo principal do.i)ireito de Familia
moderno 6 garantir a todo cidadgo um ambiente de criagao com
mutualidade e dignidade humana, necessgrio para o
desenvolvimento da oersonalidade juridica de cada individuo
e, consequentemente, de sua capacidade de possuir e exercer
deus direitos em sua plenitude. A familia que recebe a protegao
do Estado n8o 6, portanto, necessariamente donstituida por meir
de um cohtrato formal legal ou mesmo por relag6es bio16gicas,
Dias por am.or e afeigao.SP

A Constituigao de 1988 reconheceu os lagos afedvos ao
estabelecer a igualdade entre os filhos concebidos biologicamente
e os adotados e tamb6m entre casais legalmente casados e aqueles
em uni6es estAveis, definidos em seguida como "a conviv6ncia
duradoura, publica e continua, de um homem e um! mulher,
estabelecida com olgetivo de constituigao de familia."" Em 2UU6,
uma lei que estabelece a vio16ncia dom6stica coma . . . .'l L. J .

um. crime

especifico(a Lei Maria da Pedla, pronlulg.ada coma resultada
de uma agate ntovida com sucesso pda Comiss&o Interamericana
de Direitos Humanos contra o Bmsil) deu ainda maid 6nfase a

w BRAS]L Lei l0.317. de 6 de dezembro de 2001. Dfdrfo O/iclalM Uniiio, Brasilia,

39 CHASES M.; ROSPIGLK)S], E. V. PaEernidad socioafectiva= la .evoluci6n

'' fgl?f:ipflf a:!€f:L1;8f8jlU2:Rj=#'JH
O$ci2Z da Uniao, Brasilia, 13 mata 1996. p- 8.149.
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vontade expressa e a afinidade, ao definir familia como "a
comunidade formada por individuos que s8o ou se consideiam
aparentados", independentelbente de SUcB orientagao sexual.41

Apesar de a Lei Maria da Penha ter sido a primeira a
fazed refer6ncia a orielatag:io sexual, juizes ja haviam comegado
a aplicar, ao bongo .da d6cada an:tezior, os principios que
sustentam o conceito de "familia socioafetiva" a casais de pessoas
do mesmo sexo, criando uma nomenclature mais especificca
unites homoafetivas". Ao longo de um processo selnelhante

ao reconhecimento das uni6ei consensuais heterossexuais,
cinquenta anos atras, o Supremo Tribunal Federal validou esse
corrente em 5 de maio de 2011. De forma tutAnime, os ministros
do STF determinaram que o Estado reconhecesse as uni6es
homocafetivas como entidades familiares, estendendo is unites
entre pessoas do mesmo sexo "os mesmos direitos e deveres
dos companheiros na$ unites estaveislentre un\ homed e uma
mulher]."':

Esse vit6ria para familias de pessoas do ]nesmo sexo foi
possivel em grande parte porque, desde o periods da
redemocratizagao no final dos antes 1970 e come(lo dos anon 1980,
ativistas brasileiros pecos dileitos de gays e ]6sbicas atrelaram
suds reivindica96es a lutas mats amplas por direitos hun\amos.4s
No entanto, apesar.de o poder executivo vir dando apoio, aindc&
que nominal, aos direitos dos homossexuais desde meados da
d6cada de 1990, ativistas do movimento LGBT e deus aliados
ngo tiveram sucesso em persuadir legisladores a anular leis
discriminat6rias. Todos os esforgos legislativos pcara apresentar

Artigo 5: Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Dfdrio O/icfal da Unida, Brasilia
8ago.2006,p. 1. ' ' ' '""''
BRASIL. Suplemo Tribunal Federal. Arab Dfxefa de Jnconsifl£cfalzrzZfdade (IMbd.
Laminar 4277),. Ministro Massami Uyeda. Brasilia, jul. 2009. Essa decisgo
resultou do julgalnento conjunto da'Agate Direta dd hconsHtucionalidade
(ADI/.4=277.'pr-oposta pda Procuradoria-GeraT da RepOblica em 2008. e da
Arguigao de Descumprilnento de Preceito Fundamental(ADPF) 132,
l?roposta pelo govemaaor do Rio de Janeiro em 2009. Para acompanhar os
dais pi'bcessos, ver: http://stf.jus.for/portal/peticao]nicia]/
verPetica olnicial.asp?base:ADIN&sl=4277&prbcesso=4277
GREEN. J. N.(Homo)Sexualityumall Rights, and Revolution in Latin
America: In:.lJlzman R ht! lind RbtJaZuffolts. }'ublicado por Greg Grandin et.
al. New York: Rowmait&Littlefield Publishers, Inc., 2007. p. 139-154.
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emendas a definig:io constitucional de unis-o civil, aprovar uma
lei sobre a uni8o entre pessoas do mesmo sexo ou incluir casais
de pessoas do mesmo sexo entre aqueles que podem adotar

criangas c;urijuntamente f alharam " aldade foi.dado, no 51ntanto
por meir de agnes legais.e requerimentos tndividuais. Desde,3
d6cada de 1980, com a divulgagao das injustigas sofridas por
homossexuais, mats e mats casais do nlesmo sexy procularam os

is familial formadas por casais de pessoas do mesmo sexo 6
uma violagao de principios fundamentais, e esse arguments
tornou-se dominante na doutrina juridica nacional no comego
dente s6culo.4s A jurisprud6ncia. por .fim seguiu esse
direcionamento, ainda que de forma irregular, uma vez que o
crescente nimero de juizes argumentou que, dada a aus6ncia de
crit6rios legais claros,' des elam obrigados a decidir de acordo
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com os costumes sociais (argumentando que as rela€6es entre
pessoas.do mesmo sexo elam con\uns e amplamente
recolUtecidas pda sociedade cantemporanea) e por analogia,
tomando as unites estiveis homo a relax:io ' legal analoga lif
Assim como aconteceu com o "concubinato" anf;s de 1988. as
relaq16es de calais de pessoas do ]besmo sexo forum
reconhecidas nos tribttnais avis por todo o pdfs como unites
de rata, com base na sua exist6ncia como "cato social", e
compcanheiros do mesmo sexo conquistaram alguns dos
direitos anteriormente reservados a casais heterossexuais, como
a heranga, a separag:io legal e beneHcios da Previd6ncia Social.4z

No entanto, apesar do acdmulo maid ou menos constante
de vit6rias judiciais, houve algumas interrupg6es enb'e as maid
alters cortes de apelagao em diversos Estados, incluindo o Rio de
Janeiro,.onde, em 2008r o governador, frustrado por sua
incapacidade de oferecer beneficios iguais aos selvidores LGBT
do Estado, moveu uma agfio que resultou no reconhecimento

das unites estaveisn 2011 .n oas do mesmo sexo polo Supremo
Antes dessa decisao, pcarceiros do mesmo sexo --

novamente, como os "concubinos" antes de 1988 --
frequentemente encontravam obstfculos quando tentavam
exercel ' "direitos de familia" ou ter acesso is varas de familia

Como resultado disso, muitos casais preferiam. evitar requerer
validagao para suns relag6es junta is varas de famnia,
procurcando solug6es alternativas. A adogao de criangas, o mc&is
controverso direito de familia do debate, oferece um bom

Os juizes basearam-se no Artigo 126 de C6digo de Processo Civil de 1973:
"0 juiz n3o se exime de seriienciar ou despachar alegando lacuna ou
obscuridade da ]ei. No ju]gamento da. aide caber-the-4 aplicar as normas
legais; ngo as havendo, recorrerg & analogia, aos costumes e aos piincipios
gerais.de direito." Cf. BRASIL Lei5.869, de ll de janeiro de ii973. Institut
o C6digo de Processo Civil. Disponfvel em: http://www.planalto.gav.for/
ccivil.03/LEIS/L5869.htm.Acessoem:20juL2012. ' ' '
O direito a beneficios da Previd6ncia Social foi conquistado pda AWAD
Civil Publica n' 2000.71.00.009347, Instrugao Normativa 25/ 2000, 11utituto
Nacional ..de . Seguridade Social (IN$$). Cf. 'em: http://
wv\rw.previdencia.g(iv.for/conteudoDinamico.php?id=87. Acesso ©ln: '20

'w STF ADPF/132.
JU
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exemplo. A adogao por adultos solteiros qualificados,
independentemente de sua orientagao.sexuallesta. validada peta
jurisprud6ncia brasileira desde a d6cada de 1990, mesmo que os
Juizes ainda possum individualmente obstruir cason especiHcos 49
At6 muito recentemente, a maioria das varas da infiicia ou de
familia refeitava a adogao conjunta por calais de .pessoas do
mesmo sexo.so Sem querer assumir os riscos, a major parte de
parceiros do mesmo $exo adotou como p?'is :u maes solteil'os,
deixando a crianga sem nenhunt vinculo legal com o outro pai
ou mae

O principio da familia afetiva 6 considerado inovador --
e sua aplicagao a familia formada por calais de pessoas do mesmo
sexo 6 realmente original. Esse principio, por6m, tamb6m tem
uma longa hist6ria na praHca legal e social brasileira, como
indicado peta laist6rica incid6ncia de unites .consensuais e de
seu reconhecimento pelos tribunais. Como vimos, vinculos de
afeto assumiram um papel de destaque em agnes de
reconhecimento de paternidade movidas desde o penoao

pobres, as quads .comumente acolhem criangas cujos pals nzlq
I'odem cuidar delay, temporaria ou permanentemgnte.. O
cnscente recurso aos testes de DNA das Qltimas d6cadas
afastaram os Uibunais da 6nfase nos vinculos de afeto, por6m,
mais recentemente, o conceito de familia socioafetiva voltou ao
loco da discuss8o.
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Unta forma de adogao 6 tgo comuin no Brasil que 6
conhecida, entre juristas, como "adagio a brasileira".': Esta
consiste no registry fraudulento de ulna crianga colno filho
bio16gico de algu6m. Algumas vezes ipso 6 feith no memento do
nascimento, quando a m8e da crianga ou seu obstetra opts por dar
a crianga pal'a adog2io a uma determinada pessoa ou casual, sem ter
que.passer por. toda a complexa buioci'aaa da adogao legal

desejam adotar ]angaram m8o do procedimento "a brasileira
Muito frequentemente, a "adogao a brasileira" ocorre

maid tarde na vida da crianga, quando um novo parceiro da m:ie
bio16gica da crianga registra uma dec]aragao oficia] em um
cart6rio civil, juntamente com uma petigao pda "retificagao" da
certid8o de nascimento da crianga, dando, portanto, "um nome
a crianga", can\ a intend:io de crit-la colno sua filha.SZ Desde o
advento dos testes de DNA, no entanto, muitos dos que se
tornaram pai por meio da "adogao a brasileira" t6m ;sada
evid6ncias bio16gicas para rescindir a paternidade quando se
separam da m:ie da crianga, o que, em outras situag6es, 6
expressamente proibido pda lei

Tal situagao levou para inQlneras salas de audi6ncias o
debate sobre qual sel'ia a base para a responsabilidade paterna -
se as relag6es bio16gicas ou socioafetivas. De acordo com um
estudo feito em 2004, em Porto Alegre, pda antrop61oga Claudia
Fonseca, nos casos em que o teste de DNA indicou a aus6ncia de
relagao bio16gica, os tribunals rotineiramente decidiram a favor
dos pais que alegaram tereln fido enganados quando
reconheceram a p?ternidade.s3 Apesar de a doutrina legal
mostrar inchnagao desde a d6cada de 1990 para aplicar a nogao

Ver: DAljER, M. P. AdoWao nuncupativa. Jus Naugzndt, Teresina, ano 6, n.
52, Inov. 2001. Disponivel em: ilttp://jus.coin.for/re\asta/texts/2371
Acesso em: 20 jul. 2012; KOPPER, bi. G. Adogao a brasileira: exist6ncia
efeitos e desconstituigao. Reofsfa dfz F£SA4PDFT, Brasilia, ano 7, n. 114, juL-
dez. 11999, p. li19-133. '
FONSECA, C. A certeza que pariu a d6vida: patel\idade e DNA. fsfudos
FelHf7zfsfas, Florian6polis, '2004. p. 13-34

FONSECA, 2004. Vei' tamb6m: GARBIN, L. Um teste de DNA e, de repente,
pai. .Com resultado, a decepgao: filho registrado n2io era seu. O fsfado de S
PazzZo, S5o Paulo, 114 ago. 2005. Metr6pole. C8
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EM BUSCA DA PATERNIDADE RESPONSAVEL NA
BAHIA

Na Bahia, os esforgos proativos do Minist6rio Ptlblico
com vistas c& promover o reconlaecimento de paternidade tiveram
inicio em 2005, quando o Minist6rio deu inicio a colaboragao
com a Secretaria de Educagao Municipal na capital.oo O nome do
prqeto baiano vem da Constituigao, que se refere a "principios
da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsavel."''
O projeto foi portanto chamado de Em Busch da Paternidade
Responsavel, ou, abreviadamente, Paternidade Responsavel

Eu visiteio escrit6rio do progrcama em agosto de 2006,
onde me encontrei primeiramente com o promoter Jose Ferreira
de Souza Filho, diretor do centro denso do Minist6rio P6blico,
que criou o projeto Paternidade Responsavel. Souza Filho
explicou que os programas sociais da Procuradoria Gerd est5o
baseados na Constituigao de 1988, a qual expandiu em muito as
fung6es do Minist6rio Pablico, tornando-o responsavel pda
defesa da cidadania e direitos humanos. "0 trabalho do MP visa
defender a dignidade da pessoa ]lumana, direito garantido pelo
primeiro artigo da Consbtuigao", explicou o diretor. E conbnuou

Nenhuma crianga pode ter a sua identidade n&o
conhecida[...]. Os cart6rios t6m a obrigagao de avisar o
MP quando uma crianga 6 registrada sem none do pai
Mas nio o fazem. Por isso o Minist6rio P6blico procure
as. criangas que nio tem pai no registro. lsso 6 muito
importante, porque tem a ver com o direito da
personalidade. Mas aqui ha muito ignorancia e uma
realidade muito dificil. Mats de 70% da populagao recede

BRASIL Minist6rio Pab[ico do Estado da Bahia]daqui en\ diante MPEB]
Relat6rio de Atividades 2008. Salvador, 2009, p. 45. Para uilt esbogo da
]\ist6ria do programs, ver: BRASIL MPEG. Relat6rio de Atividades 2009.
Salvador, 2010, p. 61-62. Os relat6rios anuais de 2005 a 2009 est6o
dispon.iveis on.line ein: http://www.mp.ba.got'.for/pga/publicacoes.as.p
Acesso ein: 20 jul. 2012
deja: Artigo 226, paragrafo 7o da Constituig2io de 1988; Artigo 279, paragrafo
lo. A ntesma linguagem aparece na Constituigao baiana de 1989. Disponivel
em; http;//www.mp ba.gov.for/institucional/legislacao/constituicao
bahia.pdf. Acesso em; 20 jul. 2012.

182 Crzd. AEI., u.18, n.30, 2077



O direito ao non\e do pai: un\a

menos do um salirio minh\o. Nio valorizam a questao
da cidadania. N&o valorizam isso como um valor para a
crianga. Estio maid interessados na quest2io de alimentos

Eu o interrompi para perguntar: -- "Mas o Minist6rio PQblico
n80 ajuda As maes a obter pensao alimentfcia?" Eu supunha que
esse era o objetivo do projeto. -- "Sim", respondeu ele, "no ata
de reconhecimento, e'depois de ter conversado, nos falamos
sobre alimentos. N6s esclarecemos que se o pai nio tem
condig6es, n8o 6 obrigado. Mas se river condigao, deveria apoiar
a crlanga. "

Souza Filho, que, a16m de dirigir o CAOCirE, tamb6m dave
auld na Universidade Cat61ica da Bahia, forneceu um resumo
coerente dos principios que guiam as nog6es legais
contemporaneas de paternidade. Suds observag6es s8o
consistentes com as informag6es que esse e outros programas
estatais disponibilizam atrav6s dos portais da Procuradoria Gerd
e de outras ag6ncias estatais, e tamb6m com o trabalho de

conscientizagao" do projeto
Uma carti]hatngura 5] apiesentando uma fami]ia ficciona],

no formats de hist6ria em quadrinhos, descreve o.prolesso, ao
mesmo tempo em .que mostra como a interagao do Minist6rio
com seus clientes trabalhadores pode parecer paternalista. Coma
vemos no caso de Pedrinho, a mle de criangas cuba matricula nas
escolas nlo incluiu o nome do pai recebe uma carta oficial pda
qual 6 notificada da realizagao de uma "reuni8o de

maes" e
-T === n in

convidada a comparecer. Durante a reuni2io, que.normalmente
ocorre no audit6rio da escola, um assistente social ou promotor
pablico faz uma apresentagao em que explica os objetivos e
m6todos do projeto, enfatizando tanto o direito legal.das
criangas de corlaecer quem s:io.seus pals, coma a necessidade
social e psico16gica da crianga de reconhecimento paterno e do
nome do pai.

'gHIE£:R££Hg$#Hm££
ICAOCm) do NTPEB).
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Figura 5 - Projeto Paternidade Responsgvel. Cartilha Educativa. Disponivel na
p6gma do Minist6rio Pdblico do Estado da Bahia, N6cleo de Promogao da
Patemidade Responsavel (NUPAR) em: http://www.mp.ba.gov.for/atuacao/
caocif/patemidatie/cartilhaNUPAR.pdf
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Em uma reuni&o de maes na qual estive presente como
observadora em umc& escola p'ablica de ensino fundamental no
centro de Salvador, a assistente social iniciou informando a
audi6ncia, composta de aproximadamente 50 maes, vfrias
criangas pequenas e alguns av6s, que todas as criangas precisam
de uma familia:

Toda crianga precisa de uma familia. .Nao precisa ser a
falni[ia tradiciona[, pai, mae, fi]hos. [...] Mas a criang$ vai
perguntar: Mamie, eu quero saber quem 6 meu pai? E um
direito da crianga. Tem direito e vamps defender esse
direito. Vamos colocar agora o pai na certidao, quer ele
queira, quer ele nio queira. Vou atris dele, mesmo que
ioc6s n5o queiram. Existem muitas mulheres que n&o
querem it atrgs. Nlo t6m o direito de nio procurar. Os
seus filhog t6m direito de se relacionar ou nXo com o pai
Voc6s nio sio donas dos sentimentos dos seus filhos. Se
o pai nio vier na boa, ele vem algemado. Precisa resolver
este problems. Compreendo e respeito o motivo de cada
uma de voc6s. Mas n5o podemos deixar passat maid
tempo porque quem page as consequ6ncias 6 seu filho
Quem esb iofrendo maid ncste pdfs sio as criangas. Ngo
podemos deixar ipso acontecer.

Essas declarag6es fornecem informag6es precisas sobre
os direitos legais das criangas e sobre a obrigagao do prdmotor
pablico em d8fend6-las. Muitas das mulheres presented pareciam
apreciar o servigo oferecido pelo projeto Paternidade
Responsavel. Algumas esperavam receber ajuda em relagao a
suas tentativas anteriores &ustradas de obter pensao alimenHcia
Algumas perguntaram:

- E se ele se recusal a vir?

A policia vai atrgs. Voc6s nos dio o nome e enderego
Mas se ele negar ser o pai?
A dente anuma o teste de DNA."6s

Apresentagao publica feita por uma assistente social do Projeto Patemidade
Respons6vel do CAOCrrE em uma escola ptlblica de ensino fundamental em
Salvador, Bahia, en\ 25 de agosto de 2006
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De acordo com as estaHsticas publicadas pelo programa,
maid da metade das mulheies que compareceram a uma reunigo
de maes em 2006 retornaram com o "suposto pai" para um
encontro com um promotor pablico, que ouviu cada casa
individualmente. Desses homens, 84% reconheceram a
paternidade no ato e os promotores redigiram os docuinentos
necessfirios e direcionaram os pris para o pr6ximo passo: a
retificag:io da certid2io de nascimento da crianga no cart6rio
apropriado.M Em um caso que observed, o promotor at6 ajudou
o cabal a decidil' coma renomear a crianga, uma vez que coda um
dos pris potencialmente poderia contribuir com um ou mais
sobfenome. "-- Qual voc6 acha que mica melhor: Maria Jaqueline
de Oliveira Santos Silva ou apenas Maria Jaqueline de Oliveira
Si[va? -- Que ta]]rindo] Maria Jaque]ine de Oliveira Ferreira
Santos Silva? Podemos lnudar o seu primeiro nome?"a Em
alguns cason, tratava-se de familias que viviam sob um mesmo
teto. Em outros, a m8e informava que o pai dera ajuda financeira
quando p6de" e que ele sempre tivera a vontade de registrar a

cnanga, mas que ngo encontrava tempo parka faze-1o. Muitos pris
pareciam envergonhados por. nAo terem resolvido esse questao
antes. "NAo se preocupem"; ouvi de um promotor a alguns casais
durante essay reunites, "n8o tem porque se sentirem culpadosl
Nada dessa culpa fora de coda. O importante 6 que voc6s estio
aqui agora} fazendo a coisa certca."66

A campania banana de Paternidade Responsavel
expandiu da capital para o Estado inteiro em 2008, com a
inauguragao do NQcleo para Fomentar Paternidade Responsavel

N BRASIL. MPEG. Relat6rio de Atividades 2006. Salvador, 2007. p. 59. O
perceptual de supostos pals que, depots de notificados, lecon.heceram os
filjlos foi de 68% enl 2008(;ao ha dados comparativos disp?nivei?.em
relagao ao$ outros amos). Cf. BRASIL. R'lPEB. Relat6rio de Atividades 2008
Salvador, p. 61

© Eases nomes s5o pseud6nimos. Esse dialogs.fe deu durante as entrevistas
do promotor com os pals no CAOCirE, MPEB, Salvador, Bahia, em 23 de
agosto de 2006.

M Pron\odor do projeto Patemidade Respons6lpel.durante entrevistas com
pals no CAOCIFE, MPEB, Salvador, Bahia. ein 23 de agosto de 2006
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(NupAK)." A16m de criar pegas publicitarias e apoiar os esforgos
dos escrit6rios locais do Minist6rio pelo Estado, o NupAK
despachou 6nibus lotados com membros da campanha, armados
com mesas de plastico, lonas, documentos, carimbos, kits de teste
de DNA, para os subQrbios mais pobres e outras areas remotas
por meir do programs MP Vai is Ruastver figures 6 e 7]. Um
acordo de colaboragao com a Secretaria Estadual de Educagao e
com outras ag6ncias permitiu uma identificagao maid efetiva das
criangas registradas sem o nome dos pris, em niveis mais
elevados do que era esperado.a

Figura 6 - 6nibus do Programs Minist6rio P6blico Van Rua. Disponivel na
patina do Minist6rio Pdblico do Estado da Bahia, Relat6rio de Atividades 2008
p. 54-59 e Relat6rio de Atividades 2009, p. 66-69, em: http://www.mp.ba.gov.for/
pga/publicacoes.asp

PIPOLO, M. A. PJ chia n6cleo para fomentar patemidade responsavel
Noticias. Assessoria de Comunicagao Social do MPEB. Salvador, 9 jan.
2008. Disponivel em: http://www.mp.ba.gov.for/noticias/2008/
jan.09.patemidade.asp. Acesso em: 20 jul. 2012

a A16m de levar o programa Paternidade Respons6vela areas remotes, esse
Minist6rio itinerante fornece outros servigos, como a assist6ncia com
documentos avis ou com programas de beneficios. BRASIL. MPEB
Relat6rio de Atividades 2008. Salvador, p. 54-59 e Relat6rio de Atividades
2009, Salvador, p. 66-69

190 Cad. Afl., u.28, n.30, 201.Z



O direito ao nome do pa

for mTCnNIOAa

Figura 7 - C)nibus do Programa Minist6rio PQblico Van Rua. DisporUvel na
pfgina do Minist6rio P&blico do Estado da Bahia, Relat6rio de Atividades 2008,
p 54-59 e Relat6rio de Atividades 2009, p. 66-69, em: http://www.mp.ba.gov.for/
pga/publicacoes.asp

De acordo com os relat6rios anuais do Minist6rio Pablico,
o niimero significativo de reconhecimentos paternos assegurados
pelo programa Paternidade Responsavel -- 24.768 entre 2005 e
200969 constitui uma forma de "capital simb61ico", evid6ncia
concrete de que "o Minist6rio Pdblico atua efetivamente na
construgao de uma nova ordem social[...] para tornar a massa

sociedade mais humana, justa e igualitaria". De cato, o
Paternidade Respons6vel 6 possivelmente o programa de direitos
avis de maier sucesso do Minist6rio P6blico baiano. Os relat6rios
anuais do programa descrevem a malta de reconhecimento paterno
como "um dos maiores problemas do pals, afetando 30% das

D'E(;A, A. PGJ apresenta resultados da atuagao do MP em 2009. Noticias
Assessoria de Comunicagao Social do MPEB. Salvador, 22 dez. 2009
DispoM\ el em: http://www.mpba.mp.for/visualizar.asp?cont:2019
Acesso em: 20 jul. 2012
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pratica antidemocrftica, sexista, que contribui parka ,Ua- O
exercicio da cidadania n8o acontega efetivamente", e, a16m disco
muitos dos reconhecimentos voluntArios de paternidade sXo

'casados' com Acordos de Alimentos, o que 6 muito imoortante
para atenuar a tome de muitas criangas inicialmente rqeitadas
pelos pais.""
r'''' rilssa 6nfase na importancia e no sucesso do programa
Paternidade Respons6vel pode ser explicada pelo cato de que a

do NupAK com moradores de Alagados, um dos bairros
mais

pobres de Salvador, com vistas a prepa:l?Kao de uma vi:ha dos

!11:,£H===Z:£li==:=:=4==g
precana, dificuldadfs de acessi) a Justiga, agnes polictais
"truculentas" e dificuldades na prestagao de servigos
educacionais," o Procurador-Gerd de Jusljga explicava que os
servidores do Minist6rio odviriam todas as reclama(lees, mas o

imoort6ncia desses savigos,'os representantes da comunidade
manifestaram seu aprego polos esforgos do Minist6rio, mas
insistiram na necessidade de se resolverem os problemas que
consideravam maid urgentes]ver figures 8 e 9].n O relat6rio de

'M€=g .gmE HH!
Acesso em: 20 jul. 2012.
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Figuras 8 e 9 - Reuni5o de Comunidade com o Minist6rio Pablico, Alagados.
Fonte: CARDOSO, Maiama. Car6ncias do bairro de Alagados s8o apresentadas
ao MP. Disponivel na patina do Minist6rio PQblico do Estado da Bahia, 4 de
margo de 2010 em: http://www.mp.ba.gov.for/visualizar.asp?cont-2136
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2009 do Minist6rio sobre o servigo itinerante confirmou que a
grande maioria dos requerentes -- 3.380 dos 4.105 do ano que
passara -- buscou ajlda.em quest6es n2o relacionadas ao
}ecoMlecimento patemo)."

Nem todos que forum contatados polo. programs
Paternidade Respons6vel apreciam os esforgos do Minist6rio. Entre
20% e 30% dos "supostos paid" duvidam da patel\idade ou a negam
completamente, levando o Minist6rio a recorrer a testes de

DNA.

Ainda que a lei determine que os testes de DNA sejam oferecidos
sem custos nesses cason, os recursos financeiros eram insuficientes

frequentemente, as maes -- pagaram por des.zs Casa des ngo
dessem pagan, ou se o pai se recusasse a fazer o testa, o Minist6rio

moveria uma agro legal -- o que significa, normalmente, um
processo bongo e onemso para today as panes. Mesmo.nos cason
em que os pals "reconheceram espontaneamente" deus filhos, nem
sempre fox possivel garantir beneHcios materiais para a crianga,
pelo menos nio imediatamenb. De acordo com os relat6rios do
Minist6rio, poucos paid concordaram em formalizar um acordo de
alimentos para a cnanga - apenas 5% em 2007 e 13% em 2009, anos
sabre os quaislU dados disponiveis."]figura 10]

Nio s8o apenas os "supostos paid" que resistem aos
esforgos do Estado para o reconhecimento da pcaternidade
Algumas maes -- inclusive, por exemplo, uma que solugava
incontrolavelmente quando chegou sua vez de falar com a
assistente social na reuni8o que assisti -- pareciam temer ou se
ressentii' da intromiss8o do'Estado em sua vida familiar. De
cacordo com uma reportagem sobre o projeto, publicada peso
jamal online P07"taZ gator 3, reclamag6es das maes sabre terem
fido obrigadas a contatar os pais sio comuns. A reportagem
citou algumas:

72 BRASIL. MPEG. Relat6rio de Atividades 2009. Salvador, p. 68
7] Leila.317. de 6 de dezelnbro de 2001. Dlddo 0/icfaJ da Unido, Brasilia, 7 dez

2001. p. 10. 0 projeto Paternidade Responsavelda Bahia espcra poder vir
a aferecer Q teste de DNA graEuitamelate. Ver; BRASIL MPEB. Relat6rio
de atividades 2009. Salvador, p. 65
BRASIL. MPEB. Relat6rio deatividades 2007. Salvador, p. 66; Relat6rio de
atividades 2009. Salvador, p. 74.
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O direito ao name do pai

-- Por mim. ficaria como este. N5o faz dillerenga alguma. Se
na hora de registrar, quando o filho nasceu, o pai nio estava
la. Pot que ipso agora?
-- [A crianga] nance e a dente chia. E pronto. S6 vim mesmo
porque a escola mandou. Nio quero saber daquele cara
mats n5o."7s

A jornalista ata estes comentfrios coma evid6ncia da
incapacidade dessas maes sem educagao formal de perceber os
danos legais, psico16gicos e at6 sociais da malta de reconhecimento
paternal e do nome do pai na certidgo. A anflise 6 coerente com
o discurso da assistente social citado acima, a qual, no fim de
sua fda. citou a homossexualidade e o uso de drogas como doin
dos problemas que a Bahia enfrenta. por causa das
"irregularidades na familia". Ideias semelhantes .podem

ser

encontradas em uma reportagem da mesma jornalista sobre o
efeito psico16gico de ngo possuir o nome do pai: A jornalista
entrevistou uma s6rie de especialistas que concordam quanto a

Figura lO -.Colhimento
de mostra de DNA para
prove de paternidade
Fonte: D'E(;A, Anne
Assinatura de conv6nio
entre MP e GACC
otimizarf investigagao de
paternidade. Disponivel
na patna do Minist6rio
PQblii=o do Estado da
Bahia, 15 de agosto de
2006 em: http://www.
mpba.mp.for/noticias/
2006/ago.15.dubs.asp.

75 CORREIA, L. Criangas ficam sem o nome do pai na certidio de nascintento
pelos desencontros ence homerls e mulheres que as geraram. PortaZ Sefor
rb'8 out 2007. Disponivel em: http://www.s;tor3.com.for/.jsp/
default.jsp?tab:00002&subTab:00000&newsID:a4261.htmatempiate:
58 dwt&testeira=33&sectid=185. Acesso em: 20 jul. 2012
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necessidade da crianga pelo reconhecimento paterllo. "Para a
crianga, me parece muito humilhante apresentar um documents
sem o nome do pai"/ conforme a presidente de uma ONG de
servigos a familia(reproduzhtdo uma explicag:io que ouvi virias
vezes ao conversar com os funciondirios do Paternidade
Responsavel). Ao inv6s de sugerir a necessidade de modificar o
preconceito social que produz tal humilhagao, c& jornalista deu
6nfase aos danes causados pdas maes solteiFc&s que insistircam
em sua autossufici6ncia e a importancia do programa Patenlidade
Responsavel da Bahia.26

Anilises coma estas mostram como a 6nfase do Estado a
importancia do name do pai pode involuntariamente leforgal
estee'e6tipos relacionados aos pap6is de genera e a paternidade
Eases estere6tipos surgem tamb6m em algumas pegas publicitarias
do pi'ograina, como a cartilha "Pedrinho Vai Ter um Pai
mostrada acima. Ao publicar a nogao que uma. crianga sem o
nome do pai sofre uma violagao da dignidcade humana e de deus
direitos como cidada, e tamb6m ao insistir que esse "malta" causa
necessariamente danes psico16gicos a crianga e constitui um
grande problema social, os funcionirios do programs
Paternidade Responsavel involuntariamente reforgam o estigma
social que criangas tidal fora do casamento e suds maes t6m
historicamente enfrentado nas sociedades pcatriarcais

A intimidagao sentida pdas maes que preferem n&o entrar
em contato com o pai de deus filhos 6.outra consequ6ncia
involunt4ria da 6nfase do Estado na necessidade e no direito de
todd crianq;a contar com o reconhecimento e o nolte paternos
De acordo com as publicag6es dos programas Paternidade
Responsavel dos Estados e com as declarag6es dos membros do
prqeto na Bahia, o programs evita qualquer estrat6gia coercitiva
ou punitiva, destacando, pele contrario, o objetivo de facilitar a
reconhecimento espontaneo da paternidade. lsso parece
contribdir para o orgulho evidente que os funcionfrios t6m do

26 CORREIA, L. A crianga precise conhecer seu pai, n6o s6 por uma quest2io
legal, mas principalmente pda necessidade emotional Sefor 3, SENxc Sao
Paulo, Salvador, 10 ago. 2007. Disponivel em: http://www.setor3.com.for/
is p/ efau Ices p? tla b = 0 0 0 0 2 & ne w sID = a426 0 . htm & s u bT ab

00000&uf=&local=&testeira=33&:l=&template:8.dwt&unit=&sectid=185.
Acesso em: 20 jul. 2012.
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O direito ao nonle do .pai: u

programa. Eles sentem que, diferentemente de muitos esforgos
para reduzir a desigualdade no Brasil e defender os direitos
humanos, seu trabalho tem tide um efeito positivo tangivel. Os
promotores que trabalharam com o Paternidade Responsavel
na Bahia entre 2005 e 2006 enfatizaram seu compromisso em
ajudar as maes solteircas, e n&o pari-las.n E apesar de a assistente
social que citei ter dito is maes que estavam relutantes que das
n&o tinham o direito de esconder informag6es sobre o pai de
seu filho(o que desci'eve exatamente a legislagao), e ter explicado
que a malta daquela informagao traria danos psico16gicos para a
crianga, ela me falou reservadamente que nada aconteceria
aquelas que n8o voltassem com a iiUormag6es solicitadas. ".N&o
obrigamos a ningu6m. Tentamos conscientiz6-las dos beneficios
para seu fi]]\o, mas]referindo-se a inconso]fve] mie da reuniao],
$e ela kinda n&o quiser entrar ein contato com o pai na nossa
pr6xima reuniao, eu vou deixar para li."7s

A lei de 1992, que inspirou a cria(l2io dos programas de
Paternidade Respons6vel, tamb6m se distancia da coergao. A lei
determine que quando um oficial demeter ao juiz um registro de
nascimento por n8o constar o name do pai, "o juiz, sempre que
possivel, ouvirf a mie sobre a paternidade alegada". A lei ngo
obriga a mie a indycar o pai ou mesmo se apresentar.n Um projeto
de lei do Senado, pol'6m, quer mudar isso.80 De astoria do
senador Marcelo Crivella, unl dos membros de maior
proemin6ncia do bloco evang61ico, o projeto de lei elimina as
palavras "sempre que possivel", determinando que a m8e sejca

obrigatoriamente ouvida por um funcionirio determinado pelo
juiz. O suposto pai deveria reconhecer a paternidade ou se
submeter a um teste de DNA -- a recusa a fazer o teste seria
considerada prova definitiva de paternidade(tal condigao ja foi

n Colltunicagao pessoal com os promotores do Paternidade Responsavel.
Salvador, Bahia, 28 de agosto de 2006.

n Con\unicagao pessoa[ com a assistente social do Paternidade Responsave].
Salvador, Bahia, 25 de agosto de 2006.

79 Artigo 2', pa:r6grafo I ', tei 8.560, de 29 de dezentbro de 1992.
so BRASIL. Senado. Projeto de Lei n' 101, de 2007. Dfddo do Se7zi?do Federal

Brasilia, 14 mar. 2007, 4.936-4.953. Disponivel em: http://www6.senado
gov.for/mate-pd£/9417.pdf. Acesso em: 20 jui. 2012
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determinada por uma lei de 2009)." Crivella justifica seu projeto
de lei citando a tese de uma soci61oga fenlinista sabre o
empobrecimento das maes solteiras e a impunidade .dosjpals que
as abandonam; ele tamb6m arguments que o direito fundamental
de um filho a identidade dove prevalecer em detrimento ao
direito da m8e a privacidade.sz

Apesar da 6nfase legal e do.pr6prio,programs na
obrigagao da mile em indicar o pai bio16gico os funciongrios do
Paternidade Responsavel n8o apenas "deixam para la" nos castes
de recusa, mas tamb6m, algumas vezes, validam uma variedade
de arranjos familiares baseados em lagos socioafetivos, tgo
comuns em bairros populares. Av6s, padrinhos ou outros.que
adotam informalme;te as criangas s&o encorajados a formalizar

a guarda e solicitor auxilio do Estado; is maes que estabeleceram
unites estgveis com homens que ajam como pai das criangas 6
perguntado se este gostaria de legzilizar a paternidade. O artigo
do jornal online citado acima da um exemplo disso, ao citar uma
mle que estava buscando esse hltima solugao. "Quero regularizar
logo essa situagao", explicou a mulher:

O merino ja tem 16 anos. Chama meu companheiro de
pal. Nem vale a pena saber do paradeiro do paibio16gico,
ele era violento e bebia muito ' NXo qublo algu6m assam
na minha casa e nem de vez em quando. Me disseram
que, na certid&o de nascimento qo meu filho, pode.ter o
none do meu lnarido coma pai. E coma uma adogao.[...]
Paid quem crib. Acredito nisso.8s

B]RASIL. Lei12.004, de 31 de julho de 2009. DidHo Q/iciaZ da il/ntdo,

ET'"H$ 1%B :;EB gH
2009, esse presunQao nio 6 "absolute", mas dove ser corroborada
por outras evid6ncias.
A tess citada 6 de THURLER, A. L. Patemtdade e ciesergdo: criangas
sem reconhecimento, maternidades penalizadas pelo sexismo.
2004. Tess (Doutorado em Sociologia)-Universidade de Brasilia,
Departamento de Sociologia, Brasilia, 2004. A Constituig5.o garante
o direito a. privacidade em seu artig0 5".
CORREIA, out. 2007
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O direito ao noble do pai: uma

CONCLUSAO

Analisar a hist6ria da responsabilidade paterna na lei
brasileira ao longo dos dois iltimos s6culos revela que as
mudangas p6s-1988 no Direito e nas politicas de familia
representam uma rupture ]llenos radical com o passado do que
podem parecel em um primeiro n\omento. As novak leis e
political, coco o Paternidade Responsltvel, s:io pcarte de um
bongo processo de ntudangas legais e sociais que se derant em
parte por nleio de batalhas legais e debates juridicos sabre que
typos de relag6es familiares podem gerar direitos e merecem a
protegao do Estado. De um .Indo, encontravam-se m:ies solteiras
e seus filhos, representados por juristas e politicos que
apresentcaram argumentos morais e conceitos legcais que apoiam
suas reivindicag6es. Entry as d6cadas de 1920 e 1988, seus
esforgos resultaram na criagao de uma jurisprudencia que
incorporou certo grau de flexibilidade no estreito debate dos
direitos familiares no imbito do Direito Positivo, abrindo
caininho para a Constituigao ampliar a definig:io de familia. Em
oposig:io c& esse tend6ncia, juristas e politicos conservadoi'es
atacaram o que consideram ativismo juridico em favor de direitos
familiares maid amplos, ao lnesmo tempo em que reiteram a
necessidade de preservar uma estrutura de familia "tradicional"
en\ plol da ordem social e da satide moral e psico16gica dos
filhos da nag:io.

Os debates a respeito da definigao de familia n2io
acabarain com a proclalnagao da Constituig:io de 1988 por direitos
familiares iguais para sodas as criangas; antes, ressurgiram em
controv6rsias sobre quest6es coma a obrigatoriedade do teste
de DNA, a "adogao a brasileira" e as familias formadas por
vinculos socioafetivos ou hon\oafetivos. Ainda que os programas
de Pcaternid&de Respons6vel n8o tenham gerado controv6rsias
politicos, des incorporaram os conceitos de familia em disputa,
os quais animaram os debates legais ao longs do Qltimo s6culo.
Concebidos coma parte do compromisso maid amplo do Estado
na defesa dos direitos humanos das criangas, eases programas
atendeln is reivindicag6es feministas por uma maior igualdade
de g6nero na criagao dos filhos, propiciando uma assist6ncia bem
vinda aos filhos de maes solteiras que buscan\ reconhecimento e
sustento por parte dos paid bio16gicos dos sous filllos. Em alguns
cason, os programas tamb6n\ apoiam o conceito moderno de lagos
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familiares socioafetivos, ao fornecer capoio legal para arranjos
familiares extensos ou informais

Os programas de Paternidade Respons6vel
desviam-se

B ----- - -J.
de seus objetivos progressistas e de inspiragao feminists quando
aplicam solug6es padronizadas, impostas de ama para.j?y?.3
uma multiplicidade de situag6es familiares, pratica que tem
gerado uma pressao.exagerada nas maes para indicar o nome
oo pai, sem uma avaliagao individualizada sabre se a recusa da
mle pode ser no mellor interesse da crianga. .Essa prSscngao
padronizada 6 ence os possiveis.resultados 16gicos do discurso
egan e ideo16gico do programa, aliada a longa tradigao brasileira
ao paternalismo do Estado. Ao focar primordialmente na
paternidade bio16gica, ao presumir que a saQde psico16gica e a
posigao social da crianga dependem do sobrenome do paie ao
insistir que a falta do recoihecimento paterno 6 sempre um
problema que demands a intervengao do Estado( os prclgramas
de Paternidade Responsavel reificam a paternidade de uma
forma que lembra os discursos patrtarcais de honra familiar.

Parece, portanto, que a nogao secular de que a inscrigao do nome
do pai bio16gico em um documento oficial seja um elcnnento
essencial da honra pessoal e status social resistiu aos esforgos
do Estado para erradicar o estigma social e a humilhagao do
nascimento ildgitimo.
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THE RIGHT TO A FATHER'S NAME: A HISTORICAL
PERSPECTIVE ON STATE EFFORTS TO COMBAT THE
SIGMA OF ILLEGITIMATE BIRTH IN BliAZIL

ABSTRACT
This ai'tide considers how the guarantee of human dignity in
Brazil's 1988 Constihition has influenced family law and policy,
particularly children's rights to paternal recognition.. It traces
tl\e history of legal debates over illegitimacy and "family rights
since dae nineteenth century, desc;ibing how Brazilian courts
have argued that they can ind should rule in cases involving
family relationships that are not legally recognized .(first
concubinage," ili the 1940s; then, half a century later,
homoafecti;e unions," or same-sex unions). The article then

describes changes brought by the 1988 Constitution, which
eliminated dae category oGllegi&macy in family law, and analyzes
a contemporary state program to promote "responsible
paternity." it argues that neither this program..nor the
Constitution represent d:\e resolution of debates aver the rights
of out-of-wedlock children. Instead, both reflect ongoing
struggles over what kinds of families merit state protection.

KEYWORDS
Family law. lllegitintacy. Paternity. Filiation. Stable Union





C) Trigo Novo Nao Deve Ser Semeado, de Kathe Kollwitz(1867-1945),

(Funds Instituto Astrqildo Pereira, Arquivo Eduard Leuemoth/UmCAMP,
Campinas, SP, IAP C/028, p. I)
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"Coma os ndo ta. f.'«c's
preualecem: a demands no
mercado de trabalho
industHal e os contornos da
milit&ncia na Sdo Paulo de
meados do s&culo XX,
Brasil





COMO OS NAO TAO FRACOS PREVALECEM: A
DEMANDA NO MERCADO DE TRABALHO INDUSTRIAL
E OS CONTORNOS DA MILITANCIA NA sAo PAULO DE
MEADOS DO SECULO xX, BRASIL

RESUMO

Mai'cos Ando'eotti(1910-1984) foi lidei ' trabalhista e comunista
durante todd sua vida e atuou na regiao do ABC industrial da
Grande S5o Paulo. Este artigo exploJa a vida de Andreotti com
base em entrevistas extensas e registros policiais e judiciais
confidenciais, a16m de situar no interior de sua trajet6ria de
trabalho coma eletricista qualificado a pelseguigao acirrada de
que ele foi vitima nos primeiros antes da Guerra Fda. Mostra-se
coma a demands do mercado de trabalho por trabcalhadores
qualificados forneceu as bases para a militfncia continuada de
Andreottie moldou de forma decisive sua filosofia de
organizagao do chao de fibrica coin base em uma dia16tica entre
trabalhadores qualificados e n8o qucalificados. Assim, lanka-se
nova luz soba'e os fundamentos pouco compreendidos da
militAncia politica e trabalhista da clause trabalhi.dora ao mesmo
tempo que se destacam continuidades inesperadas entre a era
de Andreotti, anterior a 1964, e o mundo do "Novo
Sindicalismo" do final dos anos 1970, iniciado no ABC sob a
lideranga do ex-pl'esidente do Brasil, Luis InAcio Lula da Silva.

PALAVRAS-CHAVE
Sindicalismo. Comunismo. PCB. Lula. Metalargicos





John D. French ' COMO OS NAO TAO FRACOS PREVALECEM:
A DEMANDA NO MERCADO DE TRABALHO
INDUSTRIAL E OS CONTORNOS DA
mitiTANciA NA sAo PAULO DE MEADOW DO
SECULO XX, B]R.ASIL2

\J historiador Marco Aur61io Garcia iniciou uma
discuss&o sobre os partidos da classe trabalhadora e da esquerda
em 2000 com a seguinte questao: "Serf possivel uma hist6ria da
esquerda sem uma hist6ria da militAncia politica?". Como
vetercano da esquerda, Garcia cargumentou que uma anflise
adequada de um movimento radical deve explorer os caminhos
individuais da milit6ncia que se tornam visiveis por meio de

testelnunhas autobiograficos]que] permitem que a dimens:ia
subjetiva do processo hist6rico sejca reconstruida" em todd a sua
complexidade.3 Este exame das raizes socials da milit6ncia baseia-
se em 54 horan de entrevistas com Marcos AndreotH(1910-84),
coinunista durante todd sua vida e lider sindical que passou seus
60 anon de militincia politica e trabalhista na regiao do ABC da

Professor of Flistory and African and African-American Studies, Duke
University. <jdfrench@duke.edu>

2 Sou especialmente grata a Daniel James por nossos an.os de conversas
sobre Andreotti, aos dais excelentes pareceristas da Hlspalzfc ..'vz?edcai2
HisfodcaZ RezJieto e a Alexandre Forbes, que ]ne orientou de forma 6til e
decisiva em relagao a um ponto crucial da revis5o final dente artigo quando
de sua publicagao en\ ing16s com o titulo How the Not-So-Powerless
Prevail: Indu.serial Labor Nllarket Demand and the Contours of Militancy
in Mid-Twentieth Century S5o Paulo, Brazil, ,fJfspazzfc Ai edcan HfsfoHcal
Rezlfezo, v. 90: 1, fev. 2010, p. 109-142.
GARCIA, M. A. The Gender of Militancy: Notes on the Possibilities of a
Different History of Political Action. In: DAVIDOFF, L.; MCCLELLAND,
K.; VARIKAS, E.(Ed.). Ge/oder d History.- Retrospect and Praspecf. Oxford;
B[acku'e]1, 2000. p. 43-44, 50. Lfder da esquerda brasi]eira e ]atinoamericana
desde os duos 1960, Garcia 6 assessor de Luiz Ingcio Lula da Silva ha ands
e trabalha atualmente como Chefe da Assessoria Especial do Presidente
da Repab].ica Fedelativa do Brasil
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Grande Sio Paulo (o nome revere-se aos tr6s principais municiplos
de Santo Andre, Sio Bernardo do Campo e Sio Caetano do Sul)-'

TO i) SEG UNDO VOLUb1 13

Silo Pliulu,12 de Jwillo du 1947
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Figura l-.Fotografia de Marcos AndreotH j1910-1984), iirada quando de sua
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Colno os nico t&o fracas

Andreotti foio mats importance lider sindical no ABC, antes da
emergencia de Luiz Inicio Lula da Silva, nos anon 1970.s

Metodologicamente, este artigo demonstra os fzzsfg/zfs aos
quads se pode chegar por meio de uma abordagem biografica
centrada no fen6meno da militancia, arena "na qual as &onteiras
entre o objetivo e o subjetivo se en&aquecem".' A biografia 6
ainda mais vantajosa quando o individuo em quest2io 6 apagado
pelos discursos dominantes. A especificidade humana'de um
ativista comunista como Andreotti, por exemplo, 6 negada tanto
pda ret6rica da demonizagao da direita quanto pda linguagem
grandiosa e abstrata da ideologia coletivista oficial da esquerda
Mesmo na escrita acad6mica sobre a politica trabalhista e da
classe trabalhadora, 6 por demais frequente a refer6ncia aos
comunistas em termos de r6tulos externos, e nio a parter de
uma interpretagao dessas abstrag6es a luz dos trabalhadores
individuals que fizeram deles uma forma real por meio de suas
a(lees. Ao serem abordados dessa madeira, Garcia observa que
os. sujeitos hist6ricos concretos sio "engolfados por amplos
mecanismos explicativos", ao passo que os individuos "aparecem
coma participantes de um sistema impessoal".7

Contudo, nunca entenderemos verdadeiramente a
hist6ria trabalhista se n&o apreendermos as dinAmicas sociais e
psico16gicas que formaram os individuos que, coma Andreotti,
estiveram no centro da lute organizada da classe trabalhadora e

Gongalves, para coin. quem tenho uina grande divida de gratidao. A
transcrigao final consiste eln 476 pZiginas eln espago dimples. Todas as
entrevistas forum realizadas peso tutor eln Santo Andre, SP, salvo
3tdicagao em contrgrio.

5 Para a 6lnica obla publicada sobre Andreotti ver: VIEITEZ, C. G. Marcos
Andreotti: um gigante do primeiro movimento operario do ABC paulista,
Nozlos Rumor 3, n. 10-12, 1988, p. 153-176. ' '

6 GARCIA, 2000, p. 44. Coma observe Garcia (p. 43), essas novak abordagens
relacionam-se ao que ha de melhof no"lmpacto historiogr6fico do
feminisn\o de segunaa geragao, que levantou quest6es fundamentais sobre
a relag2io. entre o pablico e o privado, o pessoal 8 o politico. Ver a introdugao
e a collclusao de FRENCH, J. D.; JARiES, D. ]be Gendered Morris of Latin
Anzedcan l©ome?z Workers; From Household and Factory to dle Union Hall
and Ballot Box. Durham, NC: Duke Univ. Press, 1997.'p. 1-30, 297-313
GARCIA, 2000, P. 50
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da esquerda. Tendo se filiado ao Partido Comunista aos 14 anon,
Andreotti foio primeiro presidente do sindicato dos metalargicos
do ABC no inicio dos anos 1930; ap6s esse periodo, ficou na
clandestinidade e passou por dual iongas pris6es. Sua eleigao
para a cimara municipal.de Santo Andre em 1947, aos 37 amos
comprovou sua envergadura como ator pablico cent'al durante
os sucessos eleitorais e sindicais vividos pelo Partido Comur\iota
Brasleiro(PCB) durante um breve periods de legalidade no p6s-
guerra, entre 1945 e 1947.

Este artigo tem como foco a intensidade da repressao da
Guerra Fda ap6s 1947, iniciada no governo do presidente elbito
Eurico Dutra antigo homem forte militar da ditadurd do Estado
Novo(1937-1945). A incessante perseguigao.pda.policia e pelts
empregadores abalaria profundamente a vida dos

comunistas

do'ABC e de deus simpatizantes, seguidores e eleitores.'
Contudo, muitas dezenas de militantes comunistas de cato
continuaram empunhando "a voice e o martelo", embora sua lute
continua com os empregadores, todo typo de policiais( juizes,
anticomunistas profissionais e a Forma Publica tivesse um altissimo
custo para des e sua familia. Esse periodo de derrota, perseguigao
e desorganizagao seri localizado na trajet6ria da vida de trabalho
de Andreotti como eletricista qualificado. Ao conferir
centralidade a sua experi6nda de trabalho e colocf-la em.primeiro
plano, o artigo argumenta que sua posigao como trabalhador

qualificado forneceu as bases para a continua militfncia de
Andreottie para seu sentiments de podbr pessoal..E o que.6
mats importante, isso moldou de forma decisive sua filosofia de
organizagao do chao de fAbrica, tanto como comunista quanto
como sindicalista

Se o fen6meno maid amplo da militincia politica radical
e do ativismo trabalhista serf iluminado pelo testemunho oral
retrospectivo de um dnico individuo,:ha que se abordar quest6es
metodo16gicas fundamentais. N6s ha muito ultrapassamos o
momento em que se poderia dar cr6dito a uma visio dos relatos

Para um tratamento gerd e recente da quesHo, ver: POMAR: P. E. da R. A
democrat;a fhfoZeranfc Dutra, Adhemar e a Repressao ao Partido Comunista
(1946-1950). sao Paulo: Arquivo do Estado de Sao Paulo: Imprensa Oricial
do Estado, 2003
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Coin.o os n6o t6o h.aces.

hist6ricos orais e dos fesfemun/zos que os considerasse como vozes
silenciadas dos subalternos, cujas hist6rias, originadas na canada
inferior de sociedades desiguais, representah contra-hist6rias
transparentes e poderosas do porto de vista 6tico. Tamb6m 6
necess3.rio ressaltar que Andreotti6 tudo ments um trabalhador
tipico" ou representativo. Suds entrevistas n&o constituem, nas

palavras dos historiadores orais Anthony weldon e Joanna
Pappworth, "uma hist6ria oral das pessoas comuns: testemunhas
ou recebedoras da politica feith pelts outros". Dada a politico
comunista de Andreotti, sua carreira constante como lider e sua
localizagao privilegiada na topografia da classe trabalhadora, as
entrevistas podem ser maid bem apreciadas como parte de uma:

llist6ria Dial das e sabre as 'elites' na sociedade[...][, ou
seja] daquelas pessoas que chegaram ao tops do oficio
que escolheram e cujas atividades sio objeto da
preocupagao de grande parte da produgao acad6mica
moderna, seja ipso correto ou n8o ministros do
Gabinete, lideres sindicais, generals, principais
executivos, lideres do governo local, lomancistas, e assam
por diante, e nio trabalhadores ou soldados de base.P

Desde o inicio, meu trabalho com Andreotti foi mercado
por um reconhecimento de que a ]Ust6ria oral "ngo 6 um novo
Lipo de hist6ria[...], mas um Lipo de conte ou evid6ncia" que
deve ser comparado, confirmado ou contestado a luz de
evid6ncias internal e external.'o No ano anterior a nossa primeira
entrevista, reuni documentos da policia, do judiciario, de jornais
e de fontes sindicais sobre a vida e a carreira de Andreotti. Essas

fontes serviram de base para trocas detalhadas ao longo de ]losso
caminlao atrav6s dos eventos retratados. A fecundidade dessa
triallgulagao entre as evid6ncias escritas, o entrevistado e o
ntrevistador s6 foi possivel porque Andreotti foi um

entrevistado excepcional, cuja mem6ria excelente e cujo grau
incomum de autoconsci6ncia desapaixonada e pendor analitico

SELDOM. A.; PAPPWORTH, J. By }MDrd Of A40}1th=

Londres: Methuen, 1983. p. 6.
Ibid., P. 4

'lElite" Oral Hlistory
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tornaram possiveis novas descobertas sobre a interagao entre a
militincia no partido politico, a orgcanizagao da ffbrica e a
mobilizagao trabalhista

Nossas entrevistas caracterizaram-se por uma troca
desafiadora, na qual eu evitava poltar-me com excesso de
defer6ncia. Tanto ;durante o processo de entrevista quanto neste
arligo, meu loco n:io foi dissecar seu estilo de costar

hist6rias
. ...= --.

ou a natureza diAdica de nossa relagao. Antes, persegui um
objeHvo dais ambici?so: compreender.a lideraitga de Andreotti
como organizador. O resultado imediato dessa colaboragao 6
uma investigagao dmca sobre como processes .sociais e hist6ricos
maid amplos se entrecruzam com a subjetividade

humana e a

praxis politica. O material referente a hist6ria oral neste artigo
este associado a um compo de evid6ncias documentais onico que
n5.o estava disponivel'na 6poca das entrevistas originais. A
abertura dos arquivos da Delegacia de Ordem Politico e Social
(DOCS) de Slo Paulo ofereceu uma.abundancia de novak
evid6ncias reveladoras que tratavam de eventos e individuos
especificos, bem como de tend6ncias gerais. Essas evid6ncias
contemporaneas detalhadas, que t6m como conte um 6rgao
anticomunista bem provido de financiamento, confirmam a
veracidade das afirmag6es de Andreottie situam esse militante
comunista em um contexts mais amplo, que excede aquilo a que
ele teve acessocomoparticipante. . . , . .

Os regisbos gerados pda policia e pelts informantes do
DOPE ressalti.m os obstAculos enfrbntados por aqueles que, como

comunista, a despeito da intensidade da repressao na 6poca da
Guerra Fda, destaca a importancia de se compreender como
Andreotti, o militante, "prevaleceu" em um seniido muito real
A comegar pda "greve'dos 300 mil" de 1953, Andreotti teve
paper fundamental no ressurgimdnto das lutas.&abalhistas de
massa e retornou em 1958 coma presidente eleito do sindicato
de metalargicos de Santo Andre.'Durante a euforia

reformists
. q ' ..

que se seguiu, Andreotti supervisionou a criagao do sindicato
dos metalarglcos de S8o Bernardo e Diadema, que Lula dirigiria
de 1975 a 1980, e foi reeleito presidente dual vezes at6 o fim
oficial de sua carreira com o golpe de 1964. Ao tragar como
condig6es objetivas (a demanda do mercado trabalhista)
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moldaram a subjetividade e a praxis de Andreotti, este artigo
oferece f7zsfg/lfs sobre as continuidades imprevistas na hist6z'ia
da lula trabalhista entre a era de Andreotti. antes de 1964, e o
lnundo do "Novo Sindicalisnao" de Lula, iniciado em fins da
d6cada de 1970

A TRAJET6RIA INICIAL OE ANOREOT'n: A
CAPACITAgAO PROFISSIONAL COMO FUNDAMENTO
PARA A MILITANCIA C01\lUNISTA

Embora Andreotti conhecesse os clissicos do marxismo-
leninismo, seu comunislno ntuaca foi uma busch meramente
te6rica ou intelectual. Filho de imigrantes italianos analfabetos,
Andreotti nAo completou o ensino primario. O materialismo
dia16tico, termo que conhecia, era para ele menos importante do
que aquino que elam, para ele, as ideias empiricamente validadas
que o marxismo-leninismo oferecia aqueles que procuravam
organizer os trabalhadores de forma bem-sucedida. Nca divisio
interns de tarefas do PCB, Andreotti nio formulou uma politico
partidaria gerd; ele afirmava, talvez corretamente, nunca ter
fido membro da lideranga local ou estadual. Seu talento especial,
reconhecido no interior do partido e para a16m dele, era
organizer as lukas da classe trabalhadora no local de produgao e
nos sindicatos. Desde a adolesc6ncia, o trabalho pratico de
organizer os trabalhadores foi seu primeiro amor

Para aUtgir esse objetivo, Andreotti precisava ter acesso
aos trabalhadores, preferencialmente por meio de um emprego
regular. pois organize-los de fora, embora possivel, ei'a
infinitamente memos proHcuo do que o contato direto com os
problemas de uma fibrica especifica.': Dada a pratica sistemftica

Para um exemplo de organizagao de fAbrica "de fora", ver o relato sobre
o envo]vimento de Andreotti na agitagao da fabrics t6xti] ]oca]
lpiranguinha no final da d6cada de 1930. FRENCH, J. D. T/ze Brazf/fa7z
Worker's ABC; Class Conflict and Alliances in Modern S8o Paulo. Chapel
Hill: Univ. of North Carolina Press, 1992, 71. A vels5o em portugu6s
recebeu o titulo O ABC dos Operddas; conflitos e aliangas de classe eln Sdo
Paulo, 1900-1950. S8o Paulo: H.ucitec, 1995.
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dos empregadores de colocar os agitadores em uma lists negro
e a notoriedade que Andreotti adquiriu junto ao DOPE e a atenigo
nablica(para nio faInT da ficha policial que se seguiu), Q que. 6
maid surpreendente em sua longs carreira foi coma ele consegulu
manger-se empregado na indllstria. .A resposta para ipso.pode
ser encontrada em seu oficio de eletricista industrial qualificado
Ele teve a forte de ser designado ajudante de eletricista em. seu
primeiro emprego em uma ffbrica da indQsuia t©xul ipimnguuuna

em meados do s6culo XX, n8o era possivel aprender a profissao
de eletricista coma aprendiz formal/ por meir de educagao
vocational ou de treinamento pelo empregador.lz O sucesso

dependia de anos de .aprendizado pratico junto a outros
tr;i)alhadores qualificcados. Ter dominic da.profissao requeria

realizada.em sua casa em 1936 encontrava-se um livro em italiano
sobre as aplicag6es industriais da eletricidade, conforme relatado
no processo judicial aberto contra ele no Tribunal de Seguranga
Nacional.IS . . .

A posigao especial dos trabalhadores qualificados na
industrializagao de SAo Paulo moldou profundamente a
identidade pessoal de Andreotti, bem como sua militincia
politica. A sQbita expansao industrial de meadow do secuio
ocorreu e' m uma cidade que n8o contava com um compo

significativo de trabalhad8res qualificados, imigrantes ou
nadonais. Passou-se um longo tempo at6 que programas de ample
alcance fossem promovidos pele governs ou pelos empregadores
para capacitar os individuos no Brasil. Embora os empregadores

4, P. 316-361
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nio tivessem dificuldade em encontrar a m&o de obra bragal ou
semiqualificada de que precisavam, a tecnologia das maquinas
da manufatura modema exigia os servigos iie trabalhadores
especializados nio disponiveis em grande n6mero

A escassez de traballladores qualificados nas ind6strias
foi uma caracteristica constante durante a Segunda Guerra
Mundial.14 Imediatamente ap6s a guerra, os empregadores
industriais de S8o Paulo criaram o Servigo Nacional de
Aprendizagem Industrial(KENAI), programa de treinaJnento
ligado is f6bricas que, embora financiado por um imposto sobre
os salgrios estabelecido pelo governs, era administrado
diretamente pelos empregadores.IS Mesmo essa tentative
significativca e continua de mitigar c& car6ncia de trabalhadores
qualificados em S:io Paulo ngo deu conta de solucionar o
problems de forma definitiva devido ao ribno cada vez maid
acelerado da industrializagao nas d6cadas seguintes. V6rios
estudos socio16gicos sobre as fibricas em S8o Paulo e no ABC
do final da d6cada de 1950 at6 os anon 1970 compiovam a acirrada
competigao entre os empregadores por trabalhadores
qualificados.a6

Indispensaveis para o funcionamento de todd a operagao,
os trabalhadores qualificados eras, assim, tides em alta contra
pecos empregadores e beneficiavam-se da competigao por seus
servigos mesmo quando, como 6 o caso de Andreotti, eram
politicamente "subversivos". Emborca Andreotti nio pudesse
evitar ser demitido por deus empregadores, sua capacidade,

Para refer6ncias sobre a escassez de trabalhadores qualificados no periodo
da guerra, ver FRENCH, 1992, p. 95

i5 WEINSTEIN, B. Tile Industrialists, dae State, and Issues of Worker Training
and Social Services in Brazil, 1930-1950, }1AHR 70, n. 3, 1990, p. 379-404;
WEINSTEIN, B. (Re)Fa'/nf?gao da Clause T7aba//zamora 7zo BrasfZ (ifS20-1P64).
S3o Paulo: Cortez: CDAPl-i-IFAN/Universidade de S:io Francisco, 2000.
LOPES, J. R. B. O ajustamento do trabalhador a ind6stria: mobilidade
social e motivagao. In: Mob Zfdade e trabaZ/zo: um estudo na cidade de S5o
Paulo. Rio de Janeiro: Minist6rio de Educagfio e Cultura: Bertram
Hutchinson, 1960. p. 432; PEREIRA, L. Qualificagao t6cnica do trabalho
In: . TrzzbaZ/2.0 e desenpoZzJfmezlto lzo Brash/. S5o Paulo: Dirrt, 1965. p. 252-
253, 275; HUMPHREY, J. CapffaZfsf CotztroZ alls Workers' SfmggZe'fn f/ze
BraziZfa7z Azzfo .rzzdusfny. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, i1982. p. 65
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engenhosidade e persist6ncia garantiram que ele.rtao ficasse
desempregado por longos periodos. Ap6s ser demitido de uma
inddstria metalargica por ter liderado uma grove no inicio dos
amos 1930, por exemplo, Andreotd logo foi contratado pda filbrica

S£:=RiHZ.i:,IU:;£q sn.a=='TU 3:
Novo e sob intensa vigilancia, Andreotti kinda encontrou
emprego come eletricista em cases particulares e

realizou

instalag6es e16tricas para a nova ffbrica da Firestone que estava
sendo construida ' em Santo Andre. Nesses cason, os
empregadores beneficiavam-se de sua capacitagao sem pleclsar
se preocupar com seu impacto sabre a mio de obra. As restrig6es

#H$:!= s %: : u
Segundo Guerra Mundial. Na'6poca, Andreotti trabalhava na
ffbrica dos Matarazzo na Agua franca, em Sio Paulo, mas
morava em frente a uma ffbica t6xtil em Santo Andre, cujos

proprietarios pediam-the de tempos em tempos para resolver
algum problem.a e16bico. Com a expansao da produgao aa ia orica,
elEls co;trataram Andreotti como deb'icista de manutengao."

Os proprietarios da Santo Andre T6xtil,,pequena ffbrica
c.om pouco mais de cem trabalhadores, tinham vivida consc 6ncia
de que os salirios e as condig6es da indQstria t6xtil em expansao
estavam lange de ser competitivos. lsso era verdadeiro

especialmente em comparagao com as muitas fibricas modemas,
pesadamente mecanizadas e muito mais lucrativas das ind6strias
}l\etalargica, da borracha e quimica. Com plena consci6ncia do
passado de Andreottie de suas atividades no momento, os
proprietarios da Santo Andre T6xtil sabiam que n8o teriam como
contratar os servigos de Andreotti se ele nio fosse politicamente

suspeito e conseguisse um. emprego nas.fabricas maiores, que
ofereciam melhores salfrios. Andreotti estava mats do .que
disposto a sacrificar parte do retorno monetgrio que obdnha
por sua capacitagao em prol.de. seu engajamento .politico e
sindical. Assim, a capacitag2io de Andreotti garandu-nae.alguma
protegao contra rdprimendas, a despeito d6 carAter pablico de
sua milit&ncia politico e de seu papel como auer ae oase aa

Entrevistas com Andreotti, 20 set. 1982; 20 out. 1982; 2 dez. 1982.
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oposigao no sindicato t6xtil local, dirigido por um membro de
direita do Partido Trabalhista Brasileiro(PTB).'s

Essa barganha com vistas a lucre perdurou at6 as eleig6es
municipais de novembro de 1947, que foram ganhas por
candidatos comunistas, quash todos trabalhadores. (12uando Ihe
perguntei por que os empregadores n&o haviam demitido os 33
candidatos, Andreotti observou que des eram, em sua maioria,
trabalhadores qualificados, a excegao de Miguel Guillen, que ngo
trabalhava na indastria; ele fazia biscates, parece que furava
polos/ era servente de pedreiro, fazio essas coisas today.i9 Com
a escassez de tFcabalhadores qualificados, os empregadores
tinham de tolercar aqueles que se filiavam ao PCB recentemente
legalizado qualtdo davam conte de suas demandas imediatas
de produgao. Foi apenas ap6s as elei(lees de novembro de 1947
que a firms de Andreotti aderiu a tentative concertada ence o
governs e os empregadores de eliminar os agitadores da
ind6stria.'o Quando chamaram Andreottia seu escrit6rio, os dais
proprietarios disseram que seus servigos ja n:io eram necessarios,
uma vez que ele se recusava a pactuar com as necessidades da
inddstria. Segundo a mem6ria de Andreotti sobre a conversa,
ele iespondeu agressivamente, pols, como Ihes disse, des
precisavam de seu trabalho para manter a fgbrica em
funcionamento. Irritado com sua conduta desafiadora. um dos
proprietarios exasperado s6 conseguiu restaurar o sentimento
de hierarquia apropriado mostrando o rev61ver que guardava
na gaveta de sua escrivaniHhca. Pouch tempo depots, em outra

18 Ibid. O emprego de Andreotti coma eletricista da Fiagao e Tecelagem
Santo Andre em 1945 havia sido devidamente registrado eln seu
prontuario pessoal. Cf. Acervo do Departamento Estadual de Ordem
Politica e Social, Arquivo do Estado de S5o Paulo (doravante referido
colno DOP$AESP), Dossi6 50-B-270, pasta 1. Sabre as disputas no sindicato
t6xtil, ver: FRENCH, 1992, p. 1175

19 Entrevista coin Andreotti. 7 out. 1982.
20 Entrevista com Andreotti, 3 nov. 1982. O funcionamento completo dessa

alianga. empregador-policia" durante essen anon 6 explorado no primeiro
capitulo de um estudo baseado em escrupulosa pesquisa sobre o itivismo
de chao de f6brica e sindicalista no ABC (ie 1945'a 1968. Cf. NEGRO, A. L..
1,{nhas de moJzfagem; o industrialisino nacional-desenvolvimentista e a
sindicalizagao dos trabalhadores, 1945-1978. SAo Paulo: Editorial
Boitempo, 2004. p. 21-78.
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represalia, a mesma empress demitiu uma das filhas de.Andreotti.
lsso levou a outro co;pronto quando Andreotti .injuriou seu
cong'amestre italiano ao champ-1o, em italiano, de "capacho dos
patr6es da ffbrica".21
r""' ''A resposta de Andreotti n8o deve ser.interpretada
somente coma uma questao de temperaments individual ou
ideologia politica comunista; antes, ela revels o

sentimento de
+ q = = -- = -£H=AI

autoconfianga de Andreotti sobre o cato de ser indispensavel
aos empregadores, a despeito de ser um comunista publicamente
conhecido. Esse sentiments de poder foi reforgado por outra

:l I ITI H $EH; :
valorizava esse emprego porque llle permitia participar de lutas
contra os interventores impostor pelo governo ao sindicato dos
trabalhadores quimicos' Nessa batilha muito publica, os
interventores contra-atacarain eliminando seu rival, Andreotti,
com a ajuda da gerencia da grmlde ffbrica locallRhodia Quimica.
Como as mat6rias primes do laborat6rio eram fornecidas pda
Rhodia, o propriet6rio do laborat6rio disse a Andreotti que

teria

de demitiio. Ao mesmo tempo, contudo, ele n8o desejava abrir
m8o de seu valioso eletricista e propos continuar pagando
Andreotti sem registro. Andreotti recusou, bois dependia

dessa

entrada em sua carteira de 'babcalho pcara se;'legalmente passivel
de sindicalizagao.2s

Conforme vimos, embora os industriais concordassem
com a politica gerd de demiss&o e compilagao de listas negras
com o nome dos agitadotes, os industrials e gerentes individuais
com frequ6ncia violavam esse politica quando preciscavam
desesperadamente de um ou oub'o trabalhador qualificado para
dar lucio a seu neg6cio. De fato, para muitos pequenos
empregadores, a contratagao de Andreotti nio s6 vinha ao

zl Entrevistacom Andreotti, 3 nov. 1982. , . .. -- . -----,.
22 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATISTICA DO ES'l'AOU UE bAU

PAULO. CafdZogo das Jzzddsfdas do Estado de Sdo Paz£Zo (ExcZus£zle o .IWtlnfc:z'pio
da CapiffzZ), 1945. S8o Paulo: DEE, 1947:P: 851
Entrevistas com Andreotti, 5 nov. 1982; 24 nov. 1982.
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encontro de uma necessidade imperativa, como o fazio a prego
de barganha. Assim, a vantagem iiomparativa dos trabalhadores
qualificados no mercado de trabalho claramente beneficiou
Andreottie distinguiu-o da maior parte .da mAo de obra da
inddstria, com pouca ou nenhuma qualificagao. Dada sua
alavancagem no mercado de trabalho, os trabalhadores
qualificados tamb6m tinham maiores chances de conquistar
estabilidade no emprego do que os n8o qualificcados.:'

0 PREgo DA MiLIXANCiA COMUNISTA NO AUGE
DA GUERRA ARIA

Durante mais de cinco horns de trabalho, os treze
membros da caravana noturna da campanlna municipal pintaram
slogans coloridos nas calgadas, mas e muros em todo o centro de
Santo Andre. Chegando aos port6es do enorme .complexo da
Pirelli As 2h30 de 12 de setembro de 1951, os candidatos e seus

apoiadores rapidamente pintaram sZoga7zs em favor dos
cc& ndidatos municipais apoiados pda Alianga Renovadora a Favor
da Paz e Contra o Alto Custo de Vida. Outras pichag6es exigiam
a liberdade dos presos politicos e opunham-se ao envio de tropes
brasileiras para a Guerra da Coreia. Avisado pelo guarda do
portao da fibrica, o delegado local liderou um contingente que,
empunhando armas carregadas, rapidamente cercou e prendeu
os manifestantes enquanto confiscava seus materiais e veiculos.u
Entre os presos estava Marcos Andreotti, candidato a vereador
descrito dois anos antes em um relat6rio do DOPE para o tribunal
eleitoral coma "militante comunista de longa data", cuja ficha
de "a'Uvidades subversivas", o que incluica pris6es e vereditos
de culpado, ja era "t8o exteltsa" que seu arquivo estava

24 Entrevista com Andreotti, 13 dez. 1982
3 Delegacia de Policia de Santo Andre. Auto de PrisAo Flagrante, 12 set

1951, Tribunal Regioltal Eleitoral, S5o Paulo (doravante referido como
TRE SP), Processo 348, 1961; Entrevista com Andreotti'.17 nov. 1982. Para
um relate do DOPE sabre a prisao na Pirelli, que inclui uma fotogmHa
dos slogans, ver: DOPE-AESP, Docun\ento n. 855, 14 set. 1951, Dossi6 50-Z-
318, pasta 7
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segundo volume".26 Em seus pr6prios registros internos, o DOPE
descreveu Andreotti de forma sucinta e precisa como um dos
maid renomados elementos do partido, promovendo agitagao

no ambiente dos trabalhadores".2z

Figura2- 8 de setembro de 1951. Grupo inter-racial deresidentes deSanto Andre
em um comicio da Alianga Renovadora a Favor da Paz e Contra o Alto Custo de
Vida em prol da candidatura de Dr. Antonio Refinettie seus aliados comunistas
Reproduzida com permissao do Arquivo do Estado de Sio Paulo, Dossi6 do
DOPE 50-Z-318, pasta 7

Andreotti foi levado diretamente a sede do DOCS em
Sio Paulo; os registros policiais revelam que ele foio mais
agressivo dos treze individuos interrogados. Comegou por
declarar que era comunista e havia silo levado em cust6dia a
policia por esse motivo. Contudo, continuou protestando e
dizendo que como cidadio brasileiro, embora comunista, ele
tinha os mesmos direitos que qualquer um a candidatar-se ao
cargo. Quando Ihe perguntei em 1982 a respeito do que parecia
ser uma conduta desafiadora, Andreotti insistiu que suas
respostas eram apenas uma questao de:

26 DOPE, Antecedentes Politicos Sociais de Antonio Moreira; TRE SP, Processo
348, 1961. O arquivo do DOPE sobre Andreotti aqui referido pode ser
consultado em DOPE-AESP, Prontufrio n. 4.980, 2 volumes

2z DOPE-AESP, 24 jan. 1949, Dossi6 50-B-270, pasta I
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Dizer a verdade, e nada me impedia de dizer ipso porque
eu era completamente conhecido da poljcia. Ent8o eu
tinha que diner a vei'dade e[...] como ntembro do [PCB] e
dirigente sindical, conhecido coma eu era [...] eu i\io
poderia ter outra atitude; seria me desmoralizar perante
o povo e at6 perante o proprio partido; ent5o eu tratei de
defender os direitos de qualquer elemento a ser candidato
Eu n5o podia de maneira nenhuma sail de uma maneira
n.egativa.2s

A prisao de Andreotti deu-se em um momento em que a
Guerra Fda internacional havia se tornado uma guerra quente
na Coreia. No Brasil, tanto o governs recentemente eleito do
presidente GetQlio Vargas quanto o do governador de S8o Paulo,
Lucas Nogueira Garcez (da Partido Social Progressista de
Adhemar de Bad'os) haviam apenas comegado a tamar forma
Para o municipio de Santo Andre, a campanha municipal de 1951
foia primeira desde a vit6ria esmagadora dos comunistas nas
eleig6es de 1947, seguida pda cassagao da eleigao dos candidatos
comunistas, inclusive Andreotti.29 Pcar& os politicos da classe
media local, como o n\6dico Antonio Refinetti, candidate a
prefeito detido junto com Andreotti, o apoio eleitoral dos

Delegacia de Policia. de San.to Andre, Auto de Pris&o Flagrante; Entrevista
com Andreotti, 17 nov. 1982. O reconhecilnento abertd de Andreotti de
sua filiag2io comunista nos interrogat6rios de 1951 n8o foi uma questao
de principio, n\as um julgamento politico baseado nas circunstincias
Em 1941, em compensagao, Andreotti "procurou defender-se coin
evasivas" enquanto era interrogado sobre os documentos comunistas
encontrados en\ sua casa. Conforme a policia observou con\ ceticislno na
altura, sua alegagao de " ter encontrado aquele inaferial embaixo da porta
de sua casa" n&o foi u.ma n.egativa muito astuta por parte de un] "vellno
nlilitante aliancista(metnbro da radical Alianga Nacional Libertadora
Bill meadow da d6cada de 1930) e, maid tardy. comunista". QuaiificaWao
dos Indiciados, 4 jun. 11941, DOPE-AESP, Prontugrio de Policia 4.980, v. I
Para um relato coinpleto sobre a vit6ria eleitoral comunista de novembro
de 1947 em Santo Andre, ver: FRENCH, 1992. p. 236-249; MEDICI, A. 9 de
zoz;embro de ] 947: a vit6ria dos candidates de Prestes. Santo Andre: Fundo
de Culture do Municipio de Santo Andre, 1999. French oferece uma visio
panoramica do surto do p6s-guerra ein Santo Andre; mais informa96es
podem ser obtidas ella: COSTA, HI. Em b sca da mem6rfa; comissgo de
fabrics, partido e sindicato no p6s-guerra. S6o Paulo: Scritta, 1995, e nas
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eleitores comunistas foi um potencial trunfo na corrida pele
controle do governo municipal de Santo Andre.ao ..

Compo membro da carrara n\unicipal e presidente do
Partido Social Democratico(PSD) local, Rednetti era o candidate
a prefeito de um partido politico que havia, como resultado de
sua identificagao conservadora, conquistado pouquissimo apoio
electoral da clause trabalhadora de Santo Andre desde 1945.
Desejoso de ganhar espago em 1951 em relagao a outros politicos
locais de maior peso, Refinetti havia concordado em nomear para
vice-prefeito um candidato comunista do PSD e re$ervar nove
lugares na chaps da c6mara municipal do PSD em b'oca de votes
dos comunistas. Em 1951, uma alianga de conveni6ncia dense

tipo ja nio maid parecia ser uma questaj) de principle paf a os
homens praticos da politico em Szo Paulo.'' Contudo, eia patti::Ta,
coma nesse caso, levar a um constrangimento quando Refinetti,
convencido por deus novos aliados, acompanhou-os em sua
expedigao de pichagao noturna."

l$1 iiiim i:E aiiG: :£

:nesmo o PSD estadual n8o era avesso a esse busch por vantagem eleitoral.
Ver tamb6m: DEFENDE o deputado Ulisses Guimar6es o direito de
registro dos candidates aoontados con\o comunistas, FoZ/la cia ]Wntz/zd, Sgo
Paulo. 9 out. 1951

Antonio Refinetti" coma um "criptocomunista Hill lobo em pele de
cordeiro" DOPE-AESP, Docuinento n. 842, 7 set. 1951, Dossi6 50-Z-318,
pasta 7S
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Coin.o os ndo tao h.amos

Ap6s serem mantidos incomunicAveis durante os dais
primeiros dias no DOPE, todo o grupo, coin excel:io de Dr
Refinetd, passou os pr6ximos oito'dias na prisao da Avenida
Tirc&dentes no centro de S:io Paulo, onde Andreotti estivera press
durante o Estado Novo. Ena observincia aos diferentes
privi16gios legais estendidos is pessoas com diplonta
universitario(os doufores), o DOPE nio revistou Dr. Refinetti came
fez com os trabalhadores detidos, e ele foi libercado quake
imediatamente.3s Coma explicou Andreotti, "o titulo de cioutor
da dh'eito a uma prisao especial,[diferente] da de um e]eUicista
[que] nAo 6 doufor. Todos os inte]ectuais elam mantidos em uma
bala especial, maid decente,[mesmo quando debdos] no presidio
comum". Eln seu julgainento, esse "dieting:ia]de classe] era feith
para alimentar o 6dio entre as pessoas", embora ele de cato
expressasse uma carta satisfag:io ir6nica com o rata de que o
doutor, a despeito de naga-lo enquanto estivera em cust6dia,
de rata participara da pichagao assim como os outros que foram
detidos.3}

Para Andreotti, a deteng:io durante dez dias aumentou
sua angastia porque a policia recusou-se a libero-lo para o
casamento de uma de suds dual filhas, a despeito dos protestos
pablicos e de uma promessa privada do ex-governador Adl\emir
de Burros de que tomaria as medidas nec8ssgrias para que ele
fosse soho.3s Contudo, essa pris:io em 1951 n2io foi, em
retrospectiva, uma quest:io especialmente syria, pris as acusag6es
Crain insignificantes(apenas a pichagao era ilegal). No que diz
respeito a policia, Andreotti notou, seu comportamento n5o havia
mudado desde o tempo do Estado Novo. Ainda havia ameagas,

Mesmo no Brasil do s6xulo XXI, o direito de "'prisao especial ' [...]
soblevive condo ]egado da sociedade de castes do s6culo XVlll", tends
fido ampliado com o tempo para abranger uina diversidade de grupos.
LEWIN, L. Suz'prise Heirs; lllegitimcacy, Inheritance Rights, and Public
Power in the Formation of Imperial'Brazil, 1822-1889. Stanford, CA:
Stanford Univ. Press, 2003. v. 2, p. 60. Esse honors.rico era legalmente
atribuido aos lideres sindicalistas eleitos em 1955. einhorn ipso nunca
fosse respeitado quando pessoas coma Andreotti, um presidente de
sindicato, eiant detidas durante o inicio da d6cada de 1960.

s+ Entrevista com Andreotti. 17 nov. 1982.
as Ibid
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ma$ as circunstincias de sua pris:io ngo forum "muito props:ias
para que fizessem nada mats s6rio com.ele. A polida teve de se
conte;afar em deter os candidatos por dez dias para atrapalhar
sua campanha eleitoral,.ao passo.gue .o processo legal acabou
sendo arquivado sem julgamento." .. . :. . ......- ,I

A prisao nao surpreendeu AndreottiC pois,o. abuse de
comunistas ou suspeitos de ser comunistas pda policia havia se
tornado procedimento padrao ao longo dos tr6s anon anteriores
De fate os sZoga7zs do grupo de Andreotti incluiam o.apelp.pda
libertagao de b'6s residences locais detidos em abiil de 1951 por
tentar organizar uma manifestagao anti:imperialists em Santo
Xndr6.37 Elem tamb6m exigiam a liberdade da joveln comunista
Eliza Branco, que havia fido detidca e sentenciada a quatro ands
de.prisao por exibir uma faixa em repadio a guerra durante a
celebragao do Dia da Independ6ncia brasileira de 1950 no centro
de Sio Paulo.s8 . . .

A atmosfefca de anticomunismo irrestrito associado a.
Guerra Fda tamb6m havia levado, durante a campanha electoral
de 1950, a um confronto policial no qual tr6s "subversivos" foram
brutalmente espancados e levados em cust6dia ap6s um comicio
eleitoral em Sgo Bernardo do Campo, entre des o ex-deputado
estadual do PCB Armando Mazzo, prefeito cassado de Santo
Andre em 1947. Esse confronto na cidade natal de Mazzo veio
na esteira de uma decis80 judicial contra a inscrigao de candidatos
comunistas para deputado federal na chaps do Partido Social

sz Ibid. Em uin artigo intitulado Iain\igor do Pals, um jomal corBervador
de Santo Andre noticiou a prisao de Germane Canassa, Margarida e Ana

N

Paulo: Brasiliense, 1982. p. 98-99
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Coma os n:io t:io fracas.

Trabalhista(PST) em Sio Paulo. A decisis judicial foi seguida
de batidas policiais na cede eleitoral do PCB/PST no ABC e em
outros lugares, nas quaid 140 pessoas forum deHdas, sendo a
maior parte delay liberada em seguida. Em seu auge, o confronts
de 1950 em S8o Bernardo envolveu a policia local, a Policia
Rodovi6ria e tropas de choque especiais da Forge Publica que
cercal'am um caminh:io que levava ativistas do PCB/PST
Liderados por Mazzo, os comunistas, que eras arrasadora
minoria, lecusaram-se a se entregar, e os b6s lutaram contra a
policia com pedras, punhos, pedagos de pau e coqueteis Molotov
(que n:io explodiram); ao ments cinco avis e quatro policiais
ficaram feridos.a9 Confolme admitido por um policial local ao
tutor em 1982, os detentos forc8m fortemente espancados com
cacetetes. Coma justificativa para tanto, como apontou Aureliano
Monteiro, os coqueteis Molotov indicavam disposigao para
brigar, e des de cato brigaram. Mazzo relatou que o delegado
de policia local havia Ihe dito, antes do confronto, que "voc6s,
comunistas, s&o teimosos" por n2io se retirarem quando Ihes 6
dada a chance (o delegado era um conhecido de Mazzo dos
tempos de juventude)."

Tal+ez com a controv6rsia de Sio Bernardo em mente
(os jornais anunciaram a matte de Mazzo), a documentagao da
interrogagao policial de Andreottie deus camaradas em 1951
registraram especificamente a afirmagao do guards da.Pirelli de
que a policia, emboia tenha usado "meios convincentes" ao sacar
suas pistolas, n8o havia batido nos presos ou utilizado qualquer
vio16ncia manifesta".4i A presenga de um civil de 23 antes entre

aqueles que detiveram Andreottie deus camaradas tamb6m nos
lembra dk que a cagas is bruxas da Guerra Fda prosperou com
base no amplo uso de informantes policiais e anticomunistas
profissionais, pagos ou n5o. O papel de um desses informantes,
Milton Migu6is, na documentagao policial oficial era identificar

a9 FOLl=IA DA MANHIA, S6o Paulo, 29 set. 1950
40 Enbevista de Aureliano Monteiro, ex-delegado de policia de S6o Bernardo

do Campo, realizada por John D. French, 6 ago..i982, em SZo Bernardo
do Campo; ver tamb6m o gelato de MAZZO{ 19911 p. 125-126
Delegacia de Policia de Santo Andre, Auto de Exibigao e Apreensao, 12
out. 1951; TRE SP, Processo 414/5, 1951
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os individuos envolvidos e explicar como a pichagao da campalth?
se enquadrava no "programa revolucionArio mundial
estabelecido por Lenin.w

Os detidos conheciam bem Migu6is. Andreotti, mesmo
em 1982, n8o conseguiu conter seus sentimentos em relagao a
esse dedo-duro e safado, que identificou como agence policlal.
Uma carta de 1951 do delegado de policia de Santo Andre
confirmou que Migu6is havia se infi]trado na ]lierarquia stalinists
e "]fora] at6 mesmo detido em companhia de comunistas",.mas
havia feith ipso enquanto "trabalhava para a policia"(embora
nio para o DOPE, como Migu6is alegou com frequ6ncia)-" O
jovem adquiriu promin6ncia no sindii:ato dos. metalargicos de
Santo Andre como funcionirio da junta indicada pele governo e
foi autor de numerosas diatribes anticomunistas na imprensa
local no que diz. respeito is eleig6es sindicais de 1950.44 deus
confrontos com a esquerda assumiram tamb6m forte vids
ideo16gico, dada sua filiagao publica ao Partido de
Representag5o Popular (PRP), partida fundado por Plinia
Salgado, lider do movimento integralista brasileiro na d6cada
de 1930, que pode ser taxado de "fascists".4s Uma semana antes
das pris6es de 1951, o PCB local instou os organizadores de sua
campanha a atacar o PRP por serem "um banda de agentes

liciais" e tarados; quando. a Migu6is, candidate do PRP,
disseram que ele "era conhecido em Vila Assungao pda surra
que recebeu das mgos do povo".46

A citagao 6 de unla carta do delegado de policia dq Santo Andre ao DOPE
em. setembro de 1951, na qual ele explicava que Migu6is, .fichado coma
comunista, n6o conseguira um atestado do DOPE deseus "antecedentes
politico-socials" n5o subversivos, documents necess6rio para se
candidatar ds eleig6es e tamb6m para outras interag6es oficiais. Cf. DOPS-
AESP. Docuinento n. 858, 17 set.'1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7. Ein 1953,
um. rel.at6rio do DOPE de Santo Andre observou que bligu6is, "un\ ex
funcion&rio do sindicato" [dos meta]argicos], havia "eill virios mementos
se apresentado [fa]samente] como investigador do DIPS". Cf. DOCS AESP,
Documento n. 76, 31 ago. 1953, Dossi6 50-A-247
FRENCH, 1992, p. 235, 353 n.ota n. 40

u GORDO DO CAMPO, Santo Andre, 27 nov. 1949; DOPE-AESP, Documento
n. 827, 21 ago. 1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7:
DOPSI AESP, Documents n. 840,. 7 set'1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7.
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A vigilancia policial incansivel e a repressao continua
aos organizadores da can\panda comunista en\ 1951 n8o
esnloi'ecei'ant com a aproxin\agile das eleig6es.4z(2uatro dias antes
da votag:io, um grupo de onze apoiadores do PCB foi detido
Ap6s confiscar sua "propaganda claramente subversiva", a policia
local anotou deus moines pal'a os arquivos do DOPE e ent8o os
liberou sem acusa96es.48 A natureza i'otineira de procedimentos
dense tipo 6 sugerida pda detengao de alto pessoas eln Santo
Ando'6 em julho de 1951 por distribuirem um f81heto com o sloga7z
N:io Pogue Condugao. Hlouve banda policial em suas casas e
confisco de litelatuia comunista.49

Mas Andreotti obteve alguma satisfagao real com os
resultados das eleig6es municipais de 14 de outubro de 1951
Einbora a inscrigao de sua candidatura e da candidatura de
outros escolhidos do PCB para a chapa do PSD tenha fido
anulada antes da votag:io pele Tribunal Regional Eleitoral(TRE),
os resultados indicaram que Andreotti, junta com Bluna Mezzo
Fernandes (il'ma de Armando Mazzo) e Alberto Zamignani,
antigo presidente do sindicato dos trabalhadores da construgao
civil local, teriam fido eleitos vereadoles municipais em Santo
Andre se os votos a favor dos candidatos comunistas houvessem
fido reconhecidos. No topo da chapa do PSD, Marcos Ando'eotti
recebeu inais votes do que fete dos politicos n:io comunistas
que acabaram sendo vereadores da nova c6inara municipal
composta por 23 membros.so

47
Dots investigadoles difelentes do DOPE submeteram relat6rios sobre os
comicios eleitorais dos comunistas. DOPE-AESP. Doctu)\ento n. 841, 10
set. 1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7.
Carta do delegado de policia de Santo Andre, Pio Buller Sou.to, para Dr
Manoel Ribeii'a da Cruz, do DOPE en\ S2io Paulo em 1951. TRE SP. Processo
414/5, 1951
DOCS-AESP, Documento n. 815, 24 jul. 1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7.
Para os resultados oficiais que antiiarant os votes recebidos pelts cinco
candidates conaun.istas excluidos da chaps do PSD, ver o Supiemento do
BoZefl17z EZefroraZ (TRE SP) 5, n. 8. 25 out, 1951 em; TRE SP, Servigo
[nfoml6tica, Caixa E]eig6es de 1951. Contudo, um ]Ustoriador ]oca] de
Santo Andre de fa.to relatou. resultados eleitorais que incluiam votos
para tr6s dos cinco candidatos coinunistas. En\bora tenha notado que
eases votes foram nulls, ele nio deu explicag6es sabre por que miso
ocorreu. Cf. GAIARSA, O. A. .A ddfTde que dormfz{ fr#s sZcLfZos:'Santa Andre
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Tendo fido eleito em 1947. mas cassado antes de tomar

posse, Andreotti ja sabin antes da votagao de 1951 que jamais
Ihe serif pel mitido servir em um cargo eleito ainda que triunfasse
novamente nas urnas (ele llunca miis se candidatou)- Ademais,
os comunistas passavam por seu nadir do p6s-guerra em Santo
Andre, tendo sofrido enormes perdas durante os quatro ands
subsequentes. Em termos de apoio eleitoral gerd,. houve uma

eda'de 80% nos votos para candidatos comunistas a cimara
. ' ... J . A . .=uAA&+=

municipal enb'e 1947 e 1951. E segundo a e$ti=&tivca de Andreotti,
a queda no ndmero de membros do PCB foi substantiva:.uma
redugao que passou de mil membros antes de o J''CB ser protolao
em maio de 1947 a talvez 600 membros em 1951, com base nas
definig6es mats frouxas de "membro" para.incluir

virtualmente

qualquer forma de simpatia ou apoio ocasional(sua estimativa
tem"" credibilidade se levarmos em conte os pele menos
776 votos que os candidates comunistas receberam em 1951).s'

O declinio comunista era mais desanimador, entretanto,
em termos da participagao orgartizada e publica nas atividades
comunistas. Embora cerca de'100 a 150 comunistas estivessem
identificavelmente ativos no inicio de 1947, menos de 30
individuos estavam dispostos, coma Andreotti, a enfrentar o
ostracismo e a perseguigao dos anon de Guerra Fda. De cato,
dots tergos dos 33 candidatos comunistas que se candidataram a
vereador em 1947 deixaram o partido, tornaram-se inativos ou
deixaram a regiao.sz Enquanto cerca de 25. militantes
representavam um ganho liquido em relagao ao inicio ae ivilo-
' uma ddzia deles, esse declinio na militincia do
parddo restringiu sever amente a capacidade dos comunistas de
mobilizar efelivamente at6 mesmo deus pr6prios apoiadores.

Como resultado, as dezenas de c61ulas do PCB nas
fglbricas e bairros e os comit6s n8o partidarios locais que haviam
florescido entre 1945 e 1947 simplesmente n8o puderam ser

Entrevistas com Andreotti, 28 out. 1982; 24 nov. 1982.
5z Enhevista com Andreotti, 28 out. 1982
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lnantidos. Ademais, o panorama do sindicalisn\o era ainda maid
deprimente para o PCB local em 1951. Neill um Qnico comunista
proeminente foi cider do sindicato, e os ex-lideres dos poderosos
sindicatos de centro-esquerda do periodo do p6s-guerra, com
deus nomes na lists negra, forum reduzidos a organizadores de
fora, enquanto sous siidicatos permaneceram sob controle de
interventores nomeados pelo governo. Eases interventores
haviam side con6rmados nas eleig6es de 1950, que aconteceram
sem qualquer chaps concord'ente devido a lnanobras do
Minist6rio do TI'abalho.s3

Com a ag:io repressive da Policia e as dispensas de
operarios comunistas em nauitas fabricas," observou um relat6rio
do DOPE em 1949, "abriu-se uma grande brecha nos quadros do
PC local, ficando os mesmos completan\ente[...] em tremenda
cline", com s6rias dificuldades para "coder articular-se
novamente". Coco o DOCS observou con\ satisfagao, a 61tima
leva de pris6es latvia levado muitos a "se afastar das atividades
partid6rias, quer por recearem perder deus empregos ou serem
piesos".n A caracterizagao da sihtag:io por Andreotti em 1982
pouco diferia da forma como ela era retratada por seus
antagonistas: foi "tuna 6poca lnuito ruim para o partido devido
is perseguig6es" e at6:

Mesmolcom] os elementos maid ativos era dificil se cigar
com outros [...]. [...] Desfazia aque]es organismos [as
c61ulas do PCB nas fabl'icas] pda pr6pria perseguigao
dentro das inddstrias. Localizava 8 eni:ao os elem;ienlos
se espalhavam; um ia para Sio Bernardo, outros iam para
Sio Paulo, enfinl, e ficava dificil tornar a reagrupar ou
ligar em S5o Paulo ou en\ outro lugar que el;es£ivesse
devido a perseguigao, a clalldestinidide, elsa coisa toda.ss

Sob.re as il\teiveng6es governamentais nos sin.dicatos do ABC en\ 1947 e
seas efeitos, ver: FRENCH, 1992, p. 234-235, 251; ver tamb6m: entrevista
com Ando'eotti. 18 n.ov. 1982.

5+ A citagao 6 de um documents datado de ll de agosto de 1949, disponivel
em: DOCS-AESP, Documento n. 11.170, 21 out. 1954, Dossi6 50-Z-318
pasta lO.

5s Entrevista com Andreotti, 28 out. 1982.
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em 1954-1955, como parte do afastan\ento da linha politico
ultraesquerdista do final da d6cada de 1940, que um lider nacional
do PCB aconselhou os colnunistas locais de Santo Andre a
trabalhar "sem arruagas," para "que os nossos melhores lutadores
n:io se deixem cain nas m8os da Policia"e percam seu empregos.s9

A mudanga em relagao a situag:io de um partido
legalmente tolerado com 10% dos votos nacionais foi abrupta e
desorientadora. Ap6s ajudar a elaborar a constituigao
democr6tica de 1946, o PCB tornou-se vitima de uma
radicalizag:io da repressao que passou a ser espelhada, durante
esse periodo de stalinismo exacerbado no movimento comunista
internacional, na linda politico voluntarista e(no panel) at6 sen\i-
insurrecionirio do "Manifesto de Outubro" de 1947. Se a que se
tornou conhecida cano a Repliblica Populista comegou com uma
abertura democritica de 1945 a 1947, o que se seguiu foi, na
mem6ria de Andreotti, um periodo de intensa "recagao" que ele

aracterizou coma uma "democracia fantasma".60 Quando
Andreotti foi enh'evistado em 1982, o Brasil estava sob regime
militar e seu partido ainda era ilegal, ainda que tolerado com
hesitagao. O pals desfrutava de maid liberdades avis, mas apenas
coma parte de uma mudanga tensa, mas incerta, em dire€ao a
democratizag2io. Durante esse periodo, os oponentes do regime
h'equentemente contrastavam a ditadura militar com a repiiblica
democritica civil de 1946 a 1964. Embora profundamente
comprometido com a luta antiditatorial, Andreotti Huncc& poderia
idealizar o periodo de 1946-1964 como simplesmente uma
democracia"; ele havia visto e soh'ido demais para propor uma

caracterizag:io t3o simplista.

UM ELETRICISTA COMUNISTA EM UM BRASIL
DEMOCRATIZANTE: A DIALETICA ENTRE OS
QUAL.InCAOOS E OS NAO QUAL.InCAOOS

Quando li
Andreotti em 1951

pda primeirca
fiquei surpreso

vez o interrogat6rio de
ao descobrir que ele havia

59 DOPE-AESP. Documento n. 1.176. 16 set
60 Entrevista com Andreotd, 5 nov. 1982.

1954, Dossi6 50-Z-318, pasta lO.
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sem que isso causasse uma intervengao policial.oz

61 Entrevista coin Andreotti, 3 nov. 1982.
6a Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982; 18 nov. 1982.
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A resposta do gerente da IMAM permite-nos compreender
melhor os sustentficulos importantes, mas em grande medida
invisiveis, da crenga de massa que deu a democrada imperfeita do
Brasila substincia real que tildla em 1951. Enquanto os direitos e
garandas solenes estabelecidos pda Constitui<lao Brasileira de 1946
eram cinicamente violados pelo Estado, o impacto dessas a96es
n&o democriticas podia ser de alguma fom\a lnodificado quando
os individuos, especialmente os que ocupavam alguma posigao de
coder, de cato acreditavam plos ideias democriticos declarados
De cato, esse encontro, a despeito do qu2io fortuito fora,
proporcionou a Andreotti seu Qnico periodo de relativa estabilidade
no emprego: ele continuaria a trabalhar na IMAM, ou tiraria licenga
da IMAM coma presidente do sindicato, at6 sua demissAo e
aposentadoria em 1964-1965

Embora ipso possa explicar a recuse da IMAM em demiti-lo
arbitrariamente em 1951, o emprego de longo puzo de Andreotti
na empress dependia de sua capacitagao comprovada como
deb'icista e de sua catihlde responsavel em relagao a seu b'abaHao
Andreotti enquadrava-se na mats alta e mcais bem page das tr6s
classificag6es entre os sets ou fete eletricistas da IMAM, todos
homens. Como professional completamente capacitado, Andieotti
era um dos tr6s eletricistas de plantao. O alto status desses
eletricistas de elite baseava-se em sua reconhecida compet6ncia e
comprovada capacidade. De faso, nunca Ihes era pedido que
fizessem hlstalag6es ou outras tarefas atribuidas aos "eletricistas
gerais", que eram considerados menos "desenvolvidos".';.

Um eletricista na posigao de Andreotti exercia um alto grau
de autodeterminagao e controle sabre suns pr6prias atividades na
fabrics. Ele passava seu tempo de servigo em um pequeno escrit6rio
conectado por telefone is varies seg6es e, se nada estivesse
acontecendo, podia andar pda fibrica sem que llae perguntassem
nada ou mesmo fair para lamar um cigarro no porno. Ademais,
ele nunca estava sujeito ao tratamento rude dos superasores dos
habalhadores ngo qualificados ou semi qualificados da IMAM.a

Entrevistas con\ Andreotti, 3 nov. 1982; 2 dez. 1982.
Ibid. Dois estudos sobre a ind6stria metalargica paulista um no
municipio de S5o Paulo no final dos anos 1950 e outro em S6o Bernardo
no inicio da d6cada de 1970 -- referem-se ao tratamento maid brando e
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O trabalho de Andreotti em si era variado e desafiador
O eletricista de plantao tinha de ser capaz de resolver todo e
qualquer problema e16trico que pudesse surgir. Em uma emergencia
desse tip(i, o cavaco ou os dedos de um babalhador haviam ncaao
presos no' maquinario e seu bravo foi arrastado para.dentro do
cilindro que cortava chapas de estanho. Andreotti foi chamado
para reverter a maquina e resgatar o homem, cujo compo estava
pendurado por seu bravo ensanguentado e destruido. Enl outra
ocasiao, ele'foi enviado ao Parang para inontar uma pequena
inddstria que fabricava utensilios dom6sdcos.a

O rata de que a qualidade do traballao de algu6m se
refletia diretamente no doinhlio de seu oficio produzia um forte
sentimento de responsabilidade pessoal entre os trabalhadores
qualificados coma Andreotti. A ger6ncia valorizava-o e
mantiraaa-o, ele explicou, porque "eu sempre fui uina pessoa que
cumpria com minh;s obrigag6es" no trabalho. Por que:eu pfrguntei,
um U'abaHaador ngo deveria protestar contra sua exploiagao sendo
menos assiduo ou trabalhador? Embora admitisse que alguns podem
t6-1o feito, Andreotti explicou sua filosofia de forma h.ance: Como
UabaU\odor, "eu preciso cumprir meus deveres para poder leclamar
meu$ direitos no caste". Essa meng:io a natureza reciproca dos
direitos e deveres dos trabalhadores em relagao a deus
empregadores refletia muito maid do que simplesmente a filosofia
pessoal de Andreotti; de rata, ela constituia parte fundamental
de sua pedagogia de lute e mobilizagao.06

Cod.eiedores do valor de sua mgo de obra, os
trabalhadores qualificados de Sio Paulo em meadow do s6culo
XX lutaram por seus direitos e fizeram exig6ncias a deus
empregadores. Mesmo quando desorganizados/ Andreotti
rel;mb'ra, os trabalhadores qualificados eram sempre mais
combativos do que o trabalhador manual mal pago, que
experimentava maid diretamente, em sua pr6pria .carne a
exploragao que o capitalismo faz conga o trabalhador". Tamb6m

menos coercitivo dos trabalhadores qualificados pda ger6ncia.
LOPES, 1960, P. 430, 434; HUMPHIREY, 1982, P. IOI.

s Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982; 18 nov. 1982.
'% Entrevistas com Andreotti, 3 n.ov. 1982; 18 nov. 1982; 10 dez. 1982.

cf
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era maid provftvel que os trabalhador6s qualificados fossem
membros do sindicato,07 e des eram representados de forma
desproporcional no Partido Comunista.68 Um trabalhador menos
qualificado, em contrapartida, "se agarrava mais ao trabalho e
deixava as outras quest6es" de lado. Conscientes do fluxo de
potenciais concorrentes na porta da fabrica, os trabalhadores n8o
qualificados Ihlham plena consci6ncia de que seu traballlo exigia
pouch ou nenhuma qualifica(l:io em compcaragao com o de um
eletricista, cujas habilidades eram apreildidas, como notou
Andreotti, em anon, e nio em meses. "Naquela 6poca os elebicistas
elam poucos e dificilmente tinha eletricista na porta da fgbrica
pedindo emprego, hqe tem, mas naquela 6poca era dificil". Seu
canter indispensavel kamb6m 6 demonstrado em outra hist6ria da
IMAM. Em um dado memento, o terceiro eletricista de plantao da
fibrica foi delnitido a pedido de um engelheiro boliviano. Sem
conseguir obter uma explicagao satisfat6ria para a demissao,
Andreotti fez com que o homem fosse recontratado ao dizer ao
chefs do pessoal: '(...- EntAo voc6 vai fazer o plantao hqe a noitel".iP

Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982; 18 nov. 1982. Uin estudo de 1963
sabre a nova indQstria futon\otiva da Willys-Overland na vizinha S6o
Bernardo descobriu .qu.e. era. quase duds vezes lnais provavel que os
trabalhadores qualificados foisem membros do sindlicato do que os
trabalhadores n8o qualificados. Ademais, os trabalhadores qualificados
frequentavaln a sede do sindicato com ntu.ito lnais freqit6ncia. Cf
RODRIGUES, L. M. /zzdtzsfrfalfzaf o e aZfMdes oPerddrzs; estudo de ulll grupo
de trabalhadores. S8o Paulo: Brasiliense, 11970. p. 103-104. Um estudo de
1970-1971 sobre uma f6brica metalargica de m6dio porte estabelecida
em Santo Andre talnb6m descobriu um maior nQn\er8 de trabalhadores
sindicalizadas entre os trabalhadores qualificados(42%) do que entre os
ao qualificados(29%). Cf. FREDERICO, C. Consci?nffa operS7ia ?zo Brasil

estudo con\ unt grupo de trabalhadores. S6o Paulo: Atica, 1978. p. 60.
Entrevistas com Andreotti. 18 nov. 1982. A enorme sobrerrepresentagao
de trabalhadores qualificados no Partido Comunista rica clara entre os
lnineiros de ouro ein. Minas Gelais. Em seu estudo sobre Nova Lima.
bonn.e de Souza Grossi ]elata que 50% de todos os membros locais do
PCB em 1954 eram encanadores, outros 45% erant de outros setores
qualificados e apertas 5% faziam parte do grupo de trabalhadores manuals
menos qua[ificados, os carreiros. Cf. GROSSE, Y. de S. ]Wina de .A4orro
VeZho; a exfraG o do /lome71z - uma hist6ria de expeli6ncia operaria. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 135
Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982.
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dos amos 1960, alguns jovens estudantes imaginavam que esse
forte contraste teria claus implicag6es em termos de
comportamento, especialmente dado o carfter corriqueiro de
telmos como "aristocracia operaria", que albans intelectuais

abalhadores bem remunerados nos quads os empregadores
confiavam -- tinham uma "consci6ncia de clause praticamente
inexistente".70 O tutor, Jorge Miglioli, era um jovem inhlectual

mhlimo, os quaid ele descrevia n5o s6 como dotados de major
"consci6ncia de classe", coma maid propensos a entrar em greve
e a faze-1o com constAncia e intensidade.7t

A dia16tica entre a minoria qualificada e a maioria menos

qualificada tinha dq fato fundamental importancia p;lira os
organizadores da mio de obra como Andreotd, mas as din&micas

MIGLIOLI, J. Condo $ ojelrrzs as grapes no Br#sfZ? Rio de Janeiro: Civilizagao

Rio de Janeiro: iEd. Revan, 2005
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sociais em Sio Paulo Cram radicalmente distintas daquilo que
Miglioli(assim cano albans pesquisadores acad6micos maid
tarde) imaginava. N2io deveria o Irabalhador qualificado, maid
bem page e bem tratado, eu pergunteia Andreotti, ser maid leal
a seu clnefe? Ele respondeu enfaiicamente que era piecisamente
porque o trabalhador qualificado "tinha um saldrio mellor e um
padrao melhor de vida [que] e]e desejava gang\ar maid [...] e
labia que poderia obtei e conquistar melhores condig6es". Eu
perguntei: -- Mas ipso n:io poderia lever a uma politico de agro
individual ou ao cultivo de atitudes elitistas de superioridade
por parte dos trabalhadol'es qualificados?72 N'c& maioria dias vezes,
nao, respondeu Andreotb, pols o trabalhador qualificado tinha
consci6ncia de que o tanto que ganhcava n&o era suficiente e que
outrC) traballlador que "diva um duro desgragado para carregar
o material ganhava menos e podia se alimeitar lnenos". Eln vista
de judo isso "n:io pedia s6 para si, a melhoria que a genre queria
era melhoria no sentido gerd", para todos.7s

Contudo, esse relagao n:io era inteiramente isenta de
conflitos, e quando pressionado Andreotti admitiu que alguns
chefes de equipe de cato tentavam jogar com o ressentimento
do trabalhador comum em relagao io melhor pagamento e is
melhoies condig6es dos traballladores qualificados. Mas "era
com muita dificuldade", ele explicava, que o trabalhador n6o
qu?lificado "embarca nesta canoa, porque a genre fazia um
trabalho de mostrar que o mestre apertava ele na produgao
Esse pressao por produtividade advinha, Andreotti explicava
para des, do fato de que os chefes de equipe recebiam, como
acr6scimo a seu pr6prio salirio de supervisor, uma porcentagem
da.produgao de seus subordinados. Ao apontar isso, os
trabalhadores qualificados como Andreotti argumentavam que
a porcenlagem do chefe de equipe deveria ser destinada aqueles
que de rata fizeram o trabalho. Argumentos como este, ele

n Entrevista com Andreotti, 3 nov. 1982. Em seu estudo de 1957 sobre un\a
fdbrica metalargica, Brand8o Lopes discute a superioridade autoevidente
que caracterizava os trabalhadores qualificados, que se sentiam "lnuito
acinta" dos outros. LOPES, 1960, p. 430, 434, 432

ps Entrevista com Andreotti, 3 nov. de 1982.
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qualificada.24

(:ONSCIENCIA DO TRABALHADOR/ COMBATIVIDADE
E FORMAL DE LUTA

Ao resumir suas conclus6es de toda uma vida como

ai==i:'=s,:n£ .i='£:££ui,:=:Eui= :i=

Esse julgamento servia de'base para o.t:=ocesso .!e

=

Press, 2004. p. 113 - 115.
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T6xtil/ ele assumiu um cargo em uma empress de m6dio porte
poem vflrias centenas de trabalhadores chamada Justificio Maria
Luiza, que fabricava produtos de jute. Esse tipo especializado
de produgao t6xtil n:io era particularmente lucrativo e pagava
baixos salfrios para um trabalho mais sujo e pesado do que o
que se encontrava na indQstria tQxtil. Logo que Andreotti
comegou a trabalhar na empresa, percebeu que ela economizava
is custcas dos trabalhadores por meio do n2io cumprimento
sistemgtico das leis trabalhistas existentes.70

Recusando-se a pagar qualquer tipo de pedido de
indeniza(l:io ou horcd extra, a empresa ignorava as leis de
seguran(la e se recusava mesmo a pager os aumentos salariais
legalmellte compuls6rios estabelecidos pelos dissidios coletivos
da ind6stria t6xtil, decididos pelts tribunais do trabalho locais
Conforme trabalhava nas maquinas e conversava com os
trabalhadores, Andreotti descobriu um descontentamento
generalizado maid pronunciado entre os trabalhadores
qualificados. A maior parte dos membros da forge de trabalho
eram mull\eres, sends a maioria mats velma, com muitos anon de
emprego na fibrica. Conhecedores desse tipo de trabalho
especializado, mesmo os trabalhadores qualificados que
trabalhavam com a jute sabiam que suas qualificag6es especificas
n:io eram transferiveis para outros tipos de produgao t6xtil
Ademais, o declinio gerd da indQstria da juta significava que
des nlo se beneficiariam da concorr6ncia entre empregadores

Ao iniciar sua a(lao, Andreotti elegeu como foco a
violagao das leis traball'dstcas.78 Embora a responsabilidade pelo
monitoramento e cumprimento das leis fosse do governs, um
inspetor do Minist6rio do Trabalho "vivia maid das bolts do
patrao do que do pr6prio salirio que des ganhavam", disse
Andreotti. Os inspetores ignoravam as provas de violagao da
empress e seus superiores tinham pouco incentive para controlar

rivals

'a Entrevista com Andreotti, 24 nov. 1982.

Sobre as "agitag6es legais" e como a lei trabalhista moldou tanto a
con.sci6ncia legal dos trabalhadores quando suas "forlnas caracteristicas
de critica, protesto e mobilizagao social", ver: FRENCH, 2004, p. 97-98
iota 7

n Ibid
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esse tipo de conluio devido is political pr6-empregador do

esforgos dos trabalhidores da empresa para convencer o
presidente do sindicato!.Hlenrique Poletto, a

entrar em agro
. J . .= ...:.1.

Desgostosos com o governo e o sindicato, os
b.abalhadores haviam se resignado a suportar suas condig6es.
Servindo como um catalisador, Andreotti disp6s-se a provar que
des pr6prios tinham o poder de mudar a situagao e forgar o

. n £= nA+.

sindicato e o governo a amir. Durante o ano. em que ficou
empregado na i6brica, reuniu um grupo de. traballtadores, em

resolveram circular uma petigao olde eram detalhados os abusos
da ffbrica, a qual seria apresentada ao sindicato por Andreotti.8'

A cena na cede do sindicato foi registrada por. um
jornalista local, que encontrou uma inultid8o de trabalhadores
da Maria Luiza reunidos em volta da cede do sindicato t6xtil.
Em vista das reivindicag6es para que o sindicato agisse.para
reparar suas queixas contra a empress,.o presidente do sindicato
PoleHo, irritado, responded que tomaria as medidas necessfrias
para evitar essa extorgao no futuro. No final, nas, paia=ras ae
A.ndreotti, "n6s conseguimos alguma coisa",. inclusive
remuneragao por hora extra e maio; observ&ncia de algumas
leis trabalhistas, ainda que nem todas as reivindicag6es dos
trabalhadores denham fido atendidas.':

Andreotti havia side contratado pda Justificio Maria
Luiza sem que soubessem de sua atuagao politica, e o proprieMrio,

N Entrevista coin Andreotti, 24 nov. 1982. Para maid informag6es sabre a
corrupgao na fiscalizagao trabalhista pele governs, ver: FRENCH, 2004,

BO Entrevista coin Andreotti, 24 nov. 1982.

BZ Ibid; FoZ;za do Pozla, Santo Andre, 10 mar. 1950.

74

ibid
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Trevisolli. assistia a suns atividades enraivecido. lidormado do
passado de Andreotti, "um comunista terrivel", por deus
oponentes no sindicato, Trevisolli demitiu o "agitador
imediatamente ap6s a mobilizagao no sindicato. Mas o cato de
que o proprietfirio demitiu apenas Andreotti tamb6m ensinou
aos trabalhadores uma lig2io importante: o empregador tamb6m
enh.entava, em parte, os mesmos constrangimentos do mercado
de trabalho que deus funcionarios, pois n&o era fgcil encontrar
substitutos para deus funcion6rios agora rebeldes, que
permaneceram no emprego

At6 mesmo a demiss8o de Andreotti n:io atingiu, afinal,
o objetivo de desencorajar os trabalhadores da f6brica. Ao ser
informado de sua demissio, Andreotti insistiu em entrar na
ffbrica para resolver o que disse serem assuntos de neg6cio
ul'gentes. centro da fgibrica, Andreotti explicou o que havia
ocorrido e comegou a lev&ntcar a questao el'ure os trabalhadores.
Tendo fido empregado da fibrica durante um ano, Andreotti
tinha direito, segundo as leis de estabilidade de emprego, a uma
indenizagao de um m6s de trcabalho. Contudo, a maior parte
dos trabalhadores n:io acreditou na afirmagao de Andreotti de
que o proprietario ida page la. Quando Andreotti, ap6s nova
discuss8o acalorada com o empregador, finalmente venceu a
argumentagao, ele voltou ao ch:io de fibrica para mostrar aos
trabalhadores o dirUleiro que recebera de Trevisolli, que na altura
estava ansioso para p6r fim a questao antes que argo maid
dramitico acontecesse. Por meio da uni8o e da luta. os
traballaadores aprenderam que at6 ]nesmo uln not6rio agitador
poderia vencer os patr6es. Como consequ6ncia, uma importante
barreira psico16gica havia fido transposta entre os trabalhadores
da ffbrica. Ja n8o maid convencidos de que nada poderia ser
mudado, um grupo de trabalhadores da fgbrica tornou-se parte
importance e ativa do sindicato local, primeiramente em oposigao
a Poletto e ent8o em colabora(lao com seu sucessor de centro-
esquerda, Geraldo Milani, em 1952.oa

8s Ibid. A participagao ativa dos trabalhadores da Justificio Maria Luiza no
sindicato dos traba[hadores t6xteis ]oca] ap6s a partida de Andreotti este
documentada em: DOPE-AESP. Documento n. 904. 5 .fev. 1952, Dossi6 50-
Z-318, pasta 8; Documents n. 1.000, 25 mar. 1953, Dossi6 50-Z-3118, pasta 9.
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Contudo, a mobilizag2io bem-sucedida dos trabalhadores

econ6micas e political dos trabalhadores eras inseparaveis e s6
poderiam ser plenamente realizadas por memo de uma mudanga

dirigida contra queixas econ6micas imediatas e as condig6es do
local de trabalho, e uma consci6ncia politico maid ampla e menos
comum. Embora a combatividade da clause trabalhadora variasse
entre o$ individuos e os grupos, ela era sempre.maid comum do
que uma consci6ncia politica da lutz dos traballaadores ahem aa
f fbrica, para exigir ganhos ou mudangas do governo."

A luta de classe adquiria naaior transpar6ncia no emprego,
onde o compartilhamento dcRS queixas econ6micas e relativas ao
local de trabalho fazio com que fosse pos?ivel sustentar uma
unidade de prop6sito entre os trabalhadores aue n&o
necessariamente existiria do lado de fora do portao da fAbrica.
Nesse sentido, o local de trabalho e os sindicatos elam a arena
fundamental&a luta de clause. Uma vez que os trabalhadores se
mobilizassem em torno de suds demandas econ6inicas, Andreotti
acreditava, des poderiam chegar a conclus6es political mats
amplas. Conforme apontou com orgulho,,a luta

econ6mica na
J . .I...

Justificio Maria Luiza produziu nao.s6 uma .mao de,obra
mobilizada, mas a formagao de uma c61ula comunista que durou
at6 o fechamento da ffbrica na d6cada seguinte.86

Andreotti via a lute de clause, em outras palavras, caIRo
um processo educati+o de conscientizagao por..memo do qual os
trabalhadores adquiriam um sentimento coda vez maior de
empoderamento conforme passavam de objetivos menores para
objeavos ihaiores e mais importantes. Mas, pergunteia Andreotti.

:::i!:llfZEB1131111i:: :
244 Cad. AEI., o.18, n.30, 201]



Condo os n:io t8o fracos

a 6nfase na aquisigao de melhorias modestas no local de trabalho
ou HcB comunidade n&o levaria a acomodcagao e ao reformismo?
As pequencas vit6rias no interior do sistenla capitalists n5o serviriam
coco desincentivo para a luta ao satisfazer as demandas dos
traball\adores? "Para se marchar para a I'evolugao," Andreotti
respondeu, "era necessfirio conscientizar o povo na sua forge
[...]]e mostrar] que era necessiria ]\aver uni:io para se conquistar
melhorias tanto econ6micas como poll-Hcas".07

Esse marcha adiante. Andreotti insistia, nunca deveria
ser desconsiderada como reformismo, pris se o povo "n&o tiver
convicgao da $ua forma, ele nunca vai fazed a revolugao"(ou
qualquei ' outta coisa, alias). E coda vez que uma vit6ria era
conquistada, a despeito de quad pequena, os trabalhadores
aprendiam que "dispersos des nunca v&o conseguir nada" e se
convenciam de que unidos, modem vencer. Essa autoconfianga
crescente maria, por sua vez, com que fosse mais ficil organizer
os trabalhadores para lukas maid ambiciosas, at6 mesmo para a
revolug2io socialists.w O socialismo, ele continuava, dependia do
desenvolvimento continuo da consci6ncia dos trabalhadores,
tanto durante quanto apes a vit6ria.'9 Tomando coma exemplo as
ocupag6es de fibrica na Italia no inicio dos anos 1920, ele
observava que os trabalhadores simplesmente abandonaram as
fgbricas que mantinham em operagao quando as mat6rias primal
acabaram; assam, a revolug:io nio conseguiu se consolidar. E apes
o estabelecimento do socialismo, a educagao politico continua dos
trabalhadores ainda seria necessgria para que o socialismo pudesse
avangar e proporcionar melhores leis para o trabalhador.PO

8z Entrevista com Andreotti, 3 nov. 1982.
w Ibid. fln.faces minhas

Entrevista con\ Andreotti, 18 nov. 1982.
90 Entrevistas com .Andreotd, 3 nov. 1982; 15 dez. 1982. O papel de lideranga dos

tlabalhadores qualificados nos movimentos trabalhistas e radicais tete
paraJejos para a16m da America Latina. Para uma breve discuss6o que situa
esse cano en] uln dialogo comparativo internacional mats ample coin os
desenvolvilnentos nas indQstrias metalargicas do inicio do s6culo XX no
AtlAntico Norte, ver: FRENCH, J. D. The Latin American Labor Studies
Boom. In:lnfem HonalRepzetpofSodalHfsfony,Amsterda,45,n. 2, 2000,p. 294-
297. Em espanhol: EIAuge de Los Estudios Sobre el Trabajo en Latinoam.erica
Hfsf07da Sodas, Va16ncia, Espanha, ]a. 39, 2001, p. 129-150
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0 SIGNIFICADO DA MILITANCIA COMUNISTA NO

CHAO DE rABKicA

Qual era, entao, a ielagio entre a militincia comunista
de um individuo e seu papel na fibrica? Assim como qualquer
trabalhador, Andreotti argumentava, um comunista tinha a
obrigagao de contribuir com seu sindicato{ e ele acreditava que
uma politica de clause bem formada Ihes dada uma .capacldade
especla] para lidar com as lutas econ6micas dos .1

trabalhadores.

Imbuido de um sentimento de responsabilidade pessoal por .sua
classe, o objetivo do militante era inspirar deus companjFiros
trabalhadores por meio de seu exemplo pessoal de
autossacrificio. Como exemplo, Andreotti contou a hist6ria de
um trabalhador comullista, recenteinente contratado como
guards pda Pirelli, cujo.supervisor Ihe pediu que fosse a um
encontro do sindicato e Ihe relatasse o que havia fido dito. A
despeito de precisar do emprbgo para sustentar sua familia, o

. J! J. ...
homem nAo s6 se recttsou a'faze-1o, como revelou o pedido em
um encontro do sindicato no dia seguinte e foi imediatamente
demitido.9t

Contudo, os preceitos morris generalizados de dever e

autossacrificio n8o nos dizem muito sobre a operagao real do
Partido Comunista na ind6stria, assunto que foi durante muito
tempo envolvido em mist6rio por seul; particlpantes e
obscurecido pda propaganda dos 8mpregadores e do governo
a respeito dos infiltrados e agitadores comunistas.e2 Exagerado
por albums e romantizado por outros, um exame dos comunistas

Entrevistas com Andreotti, 5 nov. 1982; 15 dez. 1982.

dais complete dessa lnonografia ipS?vqdora, ver minha resenha :m: Tempo
Sodas, S6o Paulo, v. 22, 2010, p. 277-287 e o ensaio critico mais lingo que

#
2009
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na IMAM revels un] papel mc&is modesto, mas kinda assim vital.
Quando AndreoHI entrou na fabrica, enconbou um nticleo natural
de organizaq;ao partidaria entre cinco recrutas recentes do
Partido Comunista, entre os quais estavam tr6s trabalhadores
qualificados. Hlomens com idade entre vinte e quarenta anon,
des eram traballaadores combativos que, conscientes de sua
exploragao, "desejavam lutar, mas n8o sabiam por onde comegar'
Coma eram "politicamente fracas em termos de compreensao
da politico partidaria", Andreotti concluiu que seria melhor
trabalhar com des "sindicc&lmente", concentrando-se nas
advidades da c61ula em relagao a queixas relatives ao local de
trabalho e demandas econ6micas.9s

A disting2io estabelecida entre o trabalho sindical e o
trabalho do partido politico era de fundamental importancia para
a praxis de Andreotti. O sindicato, Andreotti enfatizava
repetidamente, n8o poderia ser politico em um sentido
pcartidario, pols representava a major unidade dos trabalhadores
em torno de suas queixas compartilhadas de forma maid alnpla
De acordo com a mesma definigao, a organizagao de sua pr6pria
ffbrica era trabalho sindical, e nAo atividade especificamente
comunista. Nesse esquema, apenas suas discuss6es com os
companheiros de trabalho sobre politica ou sua distribuigao do
jornal e de literature do partido para os simpatizantes contava
especificamente como trabalho politico

A lideranga dos comunistas da ffbrica cabin naturalmente
ao veterano Andreotti, que comegou por estabelecer uma
organizagao partidaria em funcionamento. As reunites
geralmente eram agendadas a cada dez ou vinte dias na casa
dos membros, embora conflitos no cronograma de trabalho
frequentemente levassem a um intervalo de um m6s entre das.s4
As discuss6es da c61ula deviam conduzir a tarefas especificas a

9a Entrevistas coin Andreotti. 5 nov. 1982: 18 nov. 1982. De acordo com a
descrigao de Andreotti, o relat6rio do DOPE de 1954 sabre a c61ula do
PCB na IMAM listava o nom.e de fete trabalhadores, sendo apenas um
delis identificado condo trabalhador con\uln(os oficios dos outros sets
eraln listados con\o eletricista. ilaecAnico, mestre lantinador de cobre.
trafilador e refilador). Cf. DOPE-AESP, Documento n. 1.170, 21 out. 1954,
Dossi6 50-Z-318, pasta lO.

94 Entrevistas com Andreotti, 5 nov. 1982; 18 nov. 1982.
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$erem realizadas por coda membro. Como os novos membros
tinham receio de aparecer publiccamente, eram-lhes designadas
tarefas que os expusessem menos, como colas pequenos panfletos
nas maquinas da f6brica ou simplesmente sondar deus conhecidos
At6 que 'essen individuos adquirissem confianga, a tarefa de
dirigir a palavra do partido aos trabalhadores

caberia a

Andreotti enquanto membro maid experiente. Ademais{ seu
trabalho coma eletricista n5o o prendia "ao p6 da maquina
Assim, Andreotti conseguia circular livremente pda fibrica e
conversar com os trabalhadores de diferentes seg6es e conhecer
seus problemas.PS

* Durante suds d6cadas de militAncia no movimento
traballdsta, Andreotti aprendeu que paci6ncia e persist6ncia eram
fundamentals para o sucesso a largo puzo Quaisquer receios
entre os trabalhadores que sabiam de suds crengcas comunistas,
ou poderiam Vir a saber delis, podiam ser superados quando
ficava estabelecido que ele de fato se preocupava com deus
problemas de forma aut6ntica e podia oferecer-lhes solug6es reais
e praticas. Nesse contexto, AndreoH tamb6m podia conquistar
sua admiragao e respeito como invididuo com coragem para
defends-1os e fazed o que des mesmos tinham meds de fazer(o
que era mais ficil para aqueles com alavancagem no mercado de
trabalho). Com o tempo, Andreotti, deus camaradadas e o nail?a
de sindicalistas que estavam gradualmente construindo
conquistaram uma posigao aceita entre os trabalhadores da
f6brica.06 Levantando e lesolvendo os pequenos problemas que
afetavam os individuos ou grupos de trabalhadores, des
pregavam um evangelho de forma por meio do sindicalismo que
conquistou um ndmero coda vez maior de aderentes para o
sindicato at6 1964

"}
% A c61ula acabou por chegar a de 9n\embros. Entrevista com Ando'eotti, 18

nov. 1982.
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O trabalho de Andreottie da c61ula do PCB na IMAM
tamb6m se baseava em um entendimento pragmatico de que a
perspectivca e o grau de combatividade dos trabalhadol'es
colocavam limites estritos para o que a minoria radical poderia
atingir em um dado momento. No inicio dos anos 1950, os
trabalhadores da IMAM estavam zangados, mas resignados com
o estado das coisas, como era o caso da lnaior parte dos
trabalhadores em S:io Paulo, e a experi6ncia recente n6o havid
Ihes deixado c6ticos, com Fazio, quanto a suas probabilidades
de conquistai' qualquer coisa. Se s5o necessirias vit6rias, a
despeito de quao pequenas, para incentivar a mobilizagao, coma
acreditava Andreotti, pode-se esperar que as derrotas fagam
com que os trabalhadores recuem na luta.

Ademais, a nova mio de obra da IMAM nio tinha um
hist6rico de mobilizagao e lideranga interna estabelecida, como
no caso dos metalargicos da fgbrica local da Pirelli. Essa hist6ria
coletiva tinha de ser criada do zero. Como Andreotti bem sabin,
n8o se poderiam convencer os trabalhadores a passar diretamente
da inatividade passiva e do resmungar geneializado para uma
agro radical como uma greve. Nessas condig6es, os comunistas
da IMAM n&o propuseram greves dii'etamente, mas deram inicio
ao processo de longo alcance de educagao e conscientizagao. O
papel dos comunistas nesse processo foi atuar como catalizadores
da agate sobre quest6es de interesse dos trabalhadores. "A
importhlcia da OI'ganizagao]pai'tidaria]," a despeito do quito
pequena fosse, argumentou Andreotti. era

Que em conjunto podia-se discutir e[...] por exemp]o,
numa fibrica que nio elam cumpridas as leis se reunia
quatro ou cinco elementos pensando como poderia fazer
com que os trabalhadores compreendessem que era
necess6rio se organizer para que as leis fossem
cumpridas

Enquanto uma pessoa s6 "nAo conseguia nada, um bloch, um
corgunto de pessoas era mais f4cil para conseguir alguma coisa".n

97 Entrevista com Artdreotti, 18 nov. 11982
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CONCLUSAO

A partir de diversas fontes,I este artigo baseou-se na

GARCIA, 2000, P. 44
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denomineia dia16tica entre os tfab&lhc8doTes qualificados e n:io
qualificados no interior do proletariado industrial

Ao longo de sein d6cadas de militincia polidca, Andreotti
passou album tempo como ievolucionArio clandestino, ficou preso
durante vfrios anon, teve votos suficientes em dubs ocasi6es
para se tornar vereador de Santo Andre e foi eleito presidente
do sindicato quatro vezes. Em 1960, ele supervisionou a criagao
de um novo sindicato dos metaldrgicos em Sgo Bernardo do
Campo e Diadema, que se tornaria o coragao das greves dos
metaldrgicos que assolaram todd a regiao do ABC entre 1978 e
1980. A16m de perder in6meros empregos, Andreotti enfrentou
abusos rotineiros da policia, pris6es e deten96es; de cato, a 61tima
banda policial em sua casa foi em 1978, ano das primeiras greves
em SAo Bernardo que chamaram a atengao nacional para o lider
sindical de 33 anon chamado Lula. Um ano antes de minhas
entrevistas com Andreotti, um agente do DOPE apresentou um
relat6rio em 28 de novembro de 1980. sobre seu encontro com
Jose Ferreira de Meld(Frei Chico), irmio n\ais velho de Lula e
membro do PCB, durante um encontro da Oposigao Sindical em
S:io (:aetano do Sul.99

Nas d6cadas de 1970 e 1980, disputas internas a esquerda
necessariamente opuseram os (maid) velhos esquerdistas
associados ao comunismo e os grupos que se juntaram ao Partido
dos Trabalhadores fundado por Lula em 1980. Conquistada
alguma distancia, a maior parte dos estudos da hist6ria do
trabalho no Brasil hqe enfatiza um grau substantivo de continuidade
no que diz respeito aos tipos de regime e is filiag6es politicas
durante essas d6cadas cruciais.to ' Uma promissora nova linda

w DOPE-AESP, Documents n. 50-B-270 1-109 pasta 1, 28 nov. 1980. Como
aconteceu com muitos ]nilitantes de esquerda, Frei Chico foi detido e
ferozmente torturado em 1975, ap6s ter sido eleito vice-presidente do
Sindicato dos Metalargicos de S5o Caetano (Lula foi eleito presidente na
vizinha SAo Bernardo no mesmo ano). Para seu relato detalhado e
colnovente, ver: PARANA. D. I,Hla. oyilho do Brfzsfl. ed. rev. Sao Paulo: Ed
Perseu Abranto, 1993. p. 177-189.

[a) Os debates ja se avoluharam; anti'e outros, ver o ensaio de: SANTANA,
M. A. Entrea rupture e a continuidade: vis6es da hist6ria do movintento
sindical brasileiro. RetJfsfa BrasfZefra de C£8tzcias Sodnjs 14, no. 41, 1999, p
103-120. Para uma excelente revis5o de um conjunto de
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de pesquisa 6 sugerida pelo loco deste artigo no papel de
lideranga dos trabalhadores qualificados,.o que inclui Lula: que
foi b'einado pda ag6ncia do KENAI criada pelts empregadores
na d6cada de 1940. Em 1974-1975, o soci61ogo ing16s John
Humphrey estudou as fAbricas da Ford no ABC e em S8o Paulo
para a tese que concluiu um ano antes de S8o Bernardo tornar-
se famosa. Conforme admitiu em seu excelente livro de 1982
sabre os meta16.rgicos de S8o Bernardo:: "0 maier erro em minha
analise[anterior de 1977] foi n8o perceber a importancia dos
trabalhadores qualificados" e supor que des se distanciariam
da lute.]ol E o sentimento de um ferramenteiro de S8o Bernardo,
ao discutir as greves de 1978, econ diretamente as reflex6es
retrospectivas de seu companheiro mais velho Andreotti
Lutamos polos outros e at6 mesmo compreendemos por que

des demoravam a se juntar a n6s' .'"
Meu breve exame da biografia de Andreotti tamb6m

fornece provas dramiticas de que o sistema.politico brasileiro
anterior a 1964 n&o cumpria com as definig6es minimal de
democracia, deja em termos de igualdade perante a lei, respeito
pdas liberdades de associagao e expressao ou em termos da
aceitagao da urns coma 6nico meio de determinagao da vontade
popular.los A eleigao de um andgo .metalaigico como presidente
do Brasil em 2002 fornece evid6ncias dramfticas das profundas
mudangas que ocorreram desde ent&o.:04 Doin anon antes de

ila.onografias recentes, ver: MCCREERY, D. Gift of the Devil, SocfaZ }iisfony
33, n. i, 2006, p. 68-77

lm HUMPHREY, 1982, P. 119, 149.

i03 Sobre a ubiquidade da repress:io! seu impacto sabre a consci6n.cia dos
trabalhadores. ver: PROCLAb4ANDO direitos, n\etendo o pau, e lutando
pecos direitos; a qy.estao social homo faso .de poll?a, 1920-1964. In ,LARA,
S. H.; MENDONCA, J.(Ed.). Diref tos e Jlfstzfa; no Brasil: ensaios de hist6ria
social. Campinas: Ed. da UmCAMP, 2006. p. 379-416. A importancia mats
ampla desk;i criminalizagao da lute social 6 enfatizada em: Fl<ENCn, J-
D.: FORTIS, A. Another World is Possible: The Rise of the Brazilian
Workers' Party and the Pros.pecos for Lula's.Government. Labor; Studies
in Working Class Flistory of'tt\e Amen.eas 2, n. 3, 2005,.p.. 16
CORTES, A.; FRENCH, J. D. A 'Era Lu.la,' as eleig6es presidenciais de 2010
e os desafios do p6s-neo].illeralismo. Tel/!po Social, S5o Paulo, v. 24, n. I,
2012, p. 201-228. Ver meu livro no prego intitulado Lela's Poliffa ofCun?zfnX
Flom Trade t.tnionisn! to tile Bltlzilian Presidency.
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minhas entrevistas com Andreotti, uma onda de greves dos
netalargicos do ABC conduzida por Lula em 1980 foi sufocada
com espancamentos pelos policiais nas runs de S&o Bernardo,
pi'isles de militantes e lideres sindicais(inclusive Lula) e a
intervengao do governo nos sindicatos dos metalargicos do ABC
Assim, n&o surpreende que o discurso de vit6ria de Lula
invocasse diretamente o passado que compartihcava com
Andreottie tantos outros como ele

A grande virtude da democracia 6 que ela permite ao povo
mudar de horizonte quando ele ache necess6rio. A nossa
vit6ria significa a escolha de um projeto alternativo e o
inicio de um novo ciclo hist6rico para o Brasil. A nossa
chegada a Presid6ncia da Rep6blica 6 fruto de un\ vasco
esforgo coletivo realizado ao longs de d6cadas, por
in6meros democratas e lutadores socials. Muitos dos
quais, infelizmente, n8o puderam ver a sociedade
brasileira, e em especial as camadas oprimidas, colherem
os frutos de seu 6rduo trabalho, de sua dedicagao e
sacrificio militante. Estejam olde estiverem, os
companlleiros e as companheiras que a norte colheu
antes delta hora, saibam que somos herdeiros e portadores
do seu legado de digrtidade humana, de integridade
pessoal, de amoi peso Brasil, e de paixao pda justiga."s

Conquistada a distincia suficiente, 6 chegada a hora de
os historiadores levarem a s6rio o juizo de doin jovens soci61ogos
que aplicaram um questionario aos delegados de S8o Paulo e do
Rio de Janeii'o ao Segundo Congresso Nacional de Metaltlrgicos,
ocorrido em abril de 1959 em ltanh6m(ao qual esteve presente
Andreotti coma o presidente do sindicatol. O proletariado no
coragao industrial do Brasil, des escreveram em 1962. estc&vc&

emergindo como um grupo cuba "influ6ncia social, politica e
econ6mica[...] tem ci'escido rapidamente e cuja participag:io na

[© SILVA, Luiz In6cio da. Comprontisso coin a ntudanga: pronuncialnento
do presidente eleito Luiz Infcio Lula da Silva em 28/10/2U12, 2002,
Fundagao Perseu Abrams. Disponivel em: http://www2.fpa.org.for/
portal/modules/news/article.php?storyid-2317. Acesso en\: 20jul. 2009
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tomada de decis6es --- ou deja, seu 'poder ' -- tende a aumentar '
No interior dense panorama gerd, ewes julgarcam que "a.lideranga
do sindicato dos metalargicos represents, talvez maid do que
qualquer outro grupo, as novas tend6ncias' operantes no
moVimento trabalhista brasileiro anterior a 1964.l06

Tradugao Iracema Dulley
<idulley@yahoo.com.br>

lon LOWY, M.; e CHIUCID, S. Opini6es e atitudes de lideres si3xdicais
metalargicos. Reufsfa Brasjlelra de fsMdos PoZfffcos, Belo Horizonte, n. 13,
1962, P. 133, 141
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HOW THE NOT-SO-POWERLESS PREVAIL: INDUSTRIAL
LABOR MARKET DEMAND AND THE CONTOURS OF
MILITANCY IN MID-TWENTIETH-CENTURY sAo PAULO,
BRAZIL

ABSTjiACT

Extensive interviews and confidential police and judicial records
are used to explore the life of Marcos Andreotti(1910-1984), a
life-long communist labor leader active in the industrial ABC
region of greater S8o Paulo. The intensified persecution faced
by Ando'eotti in the early Cold War years is placed wittlin Ehe
trajectory of Andreotti's working life as a skilled electrician
The labor market demand for skilled workers, it is slnown,
provided the foundation for Andreotti's sustained militancy and
decisively shaped his philosophy of shop floor organizing based
on a dialectic between the skilled and the unskilled. New light
is thus shed on the poorly-understood foundations of workiig-
class political and labor militancy while l\igl\lighting unexpect8ti
continuities between the era of Andreotti. before 1964. and the
world of th.e "New Unionism" in the late 1970s that began in
ABC under the leadership of Brazil's ex-president Luis Ingcio
Lula da Silva.
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2349.

Et. seq? quando indict uma pflgina e a seqti6ncia deli.
Exemplar

DUTRASSE, 1998, P
h)

49 et. seq
Apud, indica que a passagenl citida ja
Exemplo

BARBIERI, 1988 spud SEGANFRADO, 1976.

foi utilizada por outro autor.

P 34-36.
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