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Ao pensaraos sabre a repdblica hole ea dia, nuaa
perspective de entrelacaioento entry a aea6ria, a his-
t6ria e a historiosrafia, parece-ne fundamental, em

prineiro lugar, uma retomada de coho se trabalhou atd
}toje uaa ''Hist6ria da Repdblica '', ou sega. con, quando
e po.r que esse objeto de anilise foi construido, na
perspectiva de uma hist6ri.a politico e nacional. Pare-
ce-me tambdn fundamental ver cano foi pensado o pri-
lpeiro na i.or memento de rearticulaG:io das instituic6es
republ i.caRBs, a chamada ''Revolucio de 1930", signifi-
cando a ''etapa final '' de uma ''Repdblica Velma '' ou
Primeira Repdblica ''. Numb segdnda. parte procurarei

sintetizar as contribuic3es que penso ter trazido para
esse irda. Nesse t5o ample percurso de institucionali-
zac:o da Repdblica. minhas pesquisas se debruG:am sabre
um memento especllfico de sudan(:as das institui66es ju-
ridico-politicos: examine a pritica politico nacional
e estadual, na tematizac5o das ''Revoluc3o de 30" e ''Re-
voluc:o de 32

I B PARTE A PEPdBLlca COHO OBJETO DE REFLEXaO

1.1. 0 significado do recorte politico e de
hist6ria nacional

No curricula da 9raduacio de Hist6ria na UNICAMP
exists a area de Hist6ria do Brasil, e nessa, a disci-
pline de Brasil 111. que grata do Brasil Republicans
Esse recorte. I i,gado ao curriculo mIniMa exigido polo
M.E.C.. evidencia de imediato a relacio do conhecimen-
to hist6rico com uma vis:o de hist6ria polltica e na-
cional, que pods ser chamada de tradicional, bastante
marcada pda anilise do politico-institucional. Esse
forma de hist6ria este ii hi album teatpo desacreditada
na Universidade por subs inerentes limita3es e por
saas fortlssimas ligac8es com o poderi mas. coho ve-
aos, suas narcas che9am atd aqua na UNICAHP, apesar de
todd uaa visio crltica id antiga dessa realidade
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Por ua dado. ipso se explica. ea boa parte, por
massa relac5o coa a historiografia +rancesa, quito
narcada peta Mita da "hist6ria nacional", atravds de
uma hist6ria republicans entronizada na.educac3o fran-
cesa a parter da Terceira Repdblica(1). Coho elsa e
outras hist6rias europdias no sdculo XIX, a nossa d
uma hist6ria nacional, a hist6ria da "nacio Brasil", e
sua periodizaG:o - em si mesma sempre jjgada a una
concepcgo de hist6ria e una forma de explicacao - e a
trilogia das +oraias pollticas de or9anizac3o: Co16nia.
Impdrio e Repdblica. A jjgacio entry a conceRtED de
hist6ria e a periodizacio ii foi aaplamente denonstra-
da para a chanada ''Hist6ria Gerd" na critics ao euro-
pocentrismo. A triparticio de nossas formal de governs
esb presents cairo forma explicativa em nossos curses.
nossos manuals e, a parter do ensino e da divulgac5o,
no sense-comum

Ora, if hi a19umas d6cadas, os estudiosos mostraa
que essay formal de periodizar se referee somente ao
aspects juridico-politico, nio dandy conte de outras
mudancas ou permanBncias em nossa sociedade. A forma
de organizacio do Estado e do coder politico h5o modem
ser as dnicas refer6ncias que pernitam a inteligibili-
dade de nossa histdria, conforms Marilena Chaui, ja no
final dos aaas setent+; apontou es.tar acontecendo em

nossa ttistofiografia(2) Assam as datac3es das mudan-
cas de regime ou de governor nio t6m .a ver com tadas
as trans.formac8es e/ou continuidades de nossa hist6-

tucional pods nio ter significado album para uma his-
t 'ria con outdo tips de PreocuPaCaaj coho Por exemPlo

(t) lsso d quito beH trabalhado por Suzanne Citron ee "Le ll3the Na-
tional: L'Histoire da France en Question", Les Editions Ouvrid-
res/EDI. Paris, 1987. . . .
(2) Harilena de S. Chauf. "Apontaaentos para uaa crltica da Ado

N. Silvia C
e Terra, Sio

Paula, 1978

eH Harilena de 5. chaui eIntegralista Brasileira
IdFranco



as hist6rias "do cotidiano '' ou das ''nentalidades
Aciaa de todd. o uso dessas datac6es n5o d in96nuo e
Foi no caainho dense questionanent:o que a }tistoriogra-
fia avancou

Nulla vis:o retrospective. pods-se perceber uma
abort.ura progressive da reflexio hist6rica no sdculo
XX, datada sobretudo a parter da chaltada ''Escola dos
Annales''. Numb procure da ''prd-hist6ria '' dessa ''Elsco-
la'', Francois posse observa que, a parter da vontade
paci+ista dos aaas vince. pretendeu-se it alda de una
hist6ria puramente nacional, .C:redo palo qual rezava a
iuvetttude francesa desde 1870(3> kinda segundo posse,
o grande desenvolvimento das ciincias sociais na Fran-
ca. depots da Segundo Guerra Hundial, foi taabdB res-
ponsivel, atravdsi de uaa intense e jitradicional in-
terdisciplinaridade, por esse alargaaento do campo da
hist6ria

Coho en gerd, o percurso mats anglo da historio-
grafia +oi mercado sobretudo por subs relac6es con os
moviiRentos do social, os quaid Haig recentemente. aca-
baram levando as novak reflex6es sabre o espaco do po-
litico e a uiRa revalorizacSo dense navel de inalise,
embora em sentido diverso do tradicional. As reflex6es
sabre a Revoluc5o Francesa, sobre a Revoluc:o Russa de
1917 e a crltica ao voluntarisno politico tiveran pa-
nel fundamental nessa revis3o. 0 politico deixou de
ser apenas o institucional. Seu campo de domingo alar-
gou-se e sua pritica enriqueceu-se. em sucessivos con-
tactor e influ&ncias multi e interdiciplinares: s5o
exaninadas virias insti.ncias de poder, na visio de una
hist6ria total em que praticaiRente todos os campos po '
dea ser pol it izados

Assist, hole o politico aparece com os mats diver-
sos enfoques e tend&ncias, e trabalhado de foroias nio-
tradicionais coho as apresentadas por Jose llurilo de
Carvalho en seu dltimo livr0 4 :fprpi4 Q :4pS 4 g4$, ao
ressaltar os diversos nodelos de repdblica e a lutz

(3) L'Histoire en aiettes: Des "Annalles" i La "Nouvelle Histoire
La Decwverte. Paris, 1987
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por uaa iaplantacio no iBaoinfrio social. att"avis de
sfabolos. iBasens, nitos de her6is. etc.., Jacques Le
Ga.f+ escreve ea 1972 que. se a hist6ria politico nlo d
Bats a "espinha dorsal da hist6ria. ela poderi ser a
'ndcleo ' da hist6ria"(4). Pierre Ronsavallon. em 1986f
de.fine: "o politico n5o d uma 'instirtcia ' ou 'domingo
entry outros da realidade: d o lugar Dade se articular
cb social e sua representacio, a aatriz siab61ica na
qual a experi6ncia coletiva.?e enraiza e ao aesao tem-
po replete sabre si mesma '''

A tend&ncia a se aderir a UHia histdria fragnentada
a panto de ser vista "en migalhas '' se relaciona com o
novimento Mats aaplo da reflex5o sobre o social, que
tendeu a fever una explicacio peta estrutural e a
abandonar uaa preocupacio coa o Macro. AssiiR. a histo-
riografia "de porta '' passou a recusal as brandes sin-
teses, a abandonar a procure de leis das trans:forma-
c8es hist6ricas. a buscar o dnico e o singular pensan '
do cano a di+erenca que permite o conhecimento do so-
cial e n:o mats cano comprobat6rio de uma vi.s80 macro
ou gjoba]. E. hole, ao abandonar a procure de leis e
invafiiveis. recuse-se a pensar o movimento da hlst6-
ria cano um processo linear e explicivel por paradig-
mas coho "progresso". "t'evoluc:o", ''desenvolvimento
que marcaran a visio finalists e europoc6ntrica da
hist6ria a partly" do sdculo xlX. Hole colocamo-nos
diante de UMa visio da hist6ria coho ''campo de possx-
bilidades" e nio coho alba cientifico. plenanente de-
t erminivel

Hesse repensar dais anglo. percebeu-se que una
hist6ria polftica escrita sob a forma de ulRa biografia
nacional se confunde permanenteaente con a hist6ria
o+icial: a perspective oficial triun+a e ababa marcan-
do a "sentido verdadeiro" que a hist6ria parece ter

(4}
] 'Hil
Paris. 198S

(5) "Pour une Itistoire conceptuelle du politique
IVe S. ng 1-2. janvier-ruin, 1986

Ver "L'Histoire pojjtjque, est-elle taujours I 'opine dorsal de
GalliBardeB Jac ques Le 6o++oire?"
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para a sociedade ea gerRI. Certaaente a denanda social
para UBa hist6ria pol iltica. existente desde a Grdcii
antiga, peraaneceri en nossa sociedade; ansi.m, hesse
sentido, d fundamental a peraianente dendncia dessa
perspective o.ficia] da hist6ria nacional ea subs di-
versas .facet as

t .2 Constituic:o e percurso do objeto

A forma de organizaG:o da vida republicans +oi re-
pensada desde seu inlcio por todos os que coa ela se
desiludiram '', em fung::o de sous interesses. expecta-

tivas e/ou projetos. Embora essen "desiludidos'' n5o
pretendesseio +azer uma anilise de una "hist6ria da Re-
pdblica", em subs discuss6es e disputes vio marcando e
instituindo uma ''hist6ria '' e uma historiosrafia da Re-
pdblica, coho pda primeira vez eio 1964 destacou Eni-
lia Viottida Costa, em seu artigo clissico "Sombre as
Origins da Repdbl ica

Una ''ttist6ria da Repdblica '' cano um objeto especl '
nico e passivel de investigac:o comecou a existir hi
Dais ou memos keio-sdculo. Antes disco. a Repdblica
apareceu coho objeto tratado capt.tularmente. em obras
serais que tratam da Hist6ria do Brasili no comeco do
sdculo, em Rocha Pombo (dimples divujgaG:o de documen-
tos) e Rafael Galanti (primeiro a tratar do terra)i
Hats garde. en 1929. com Pandii Caldgeras e, no final
dos amos trinta, com Pedro Calmom{6) Em 1940 Jose M
Bello. politico contemporineo aos datos, eltbora deplo-
rasse a malta de um recur temporal necessirio. fez sua
narrac:o ''ev6nementielle", sistematizacio do perlodo
republicans; d. coma em gerd ent:o se .fazio. uma his-
t6ria polltica das elites, aparentemente sea brandes
entry-cheques de interesses sociaisi sua explicac:o se
organize. a grosso modo, eiR funcio dos quadri&nios

t6) Odilon Hogueira de Hatton, "AlguBas +ontes para a hist6ria da
Repiib[ica". in Jose R. do AHara] Laps, Histdria Po]ftica da Repd-

bliii. Papyrus. Caepinas. 1990
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coa. a hist6ria mats recente na sua diaensio POljtir
ca"(8). Ua levantaiRento nosso sabre a produc3o univer=
sitiria paulista de p6s-graduac3o em Histdria. +'tito
recenteaente. confirna a presence de indaeras anilises
pol ft ices

Na segunda metade dos ands setenta coda vez mats
se evidenciou que uma hist6ria politico ligada ao na-
der institucionalizado n3o servia para un typo de co-
nhecimento histdrico mats engajado e o debate sobre
para que serve a hist6ria '' e ''a histdria explica?"

decretou, para muitos historiadores, a norte de uma

bistdria polltica" que pudesse est:ar pr6xina da his-
t aria o.fic ial

Hesse moments, ligado puma movimentac3o polltica
gerd da sociedade e especi+icanente is graves de 1978
no ABC paulista, emergiu com +orca e se consagrou coma
Lena o exams da ''classy operiria '', uma nova vertente
de u©a hist6ria poliltica Em texto recentemente elabo-
rado para uma mesa redondo do X Elncontro da ANPUH em
Franca en setembro de 1990, Adalberto Manson analisa o
surgimento de uma produc:3o acad&mica sabre o terra dos
novimentos socials'' e especificamente sobre o ''lugar

do movimento operirio ''. V6 nessa produG:io um ''empenho
politico bastante clara e assumido '' ''ao querer perio-
dizar diversamente nossa histdria e crier outta mem6-
ria que n3o a oficial. carson chaka esse empenho de
neo-ailitincia ''. Parece-me que esse canter engajado

+ez cool que a19uns disses historiadores ultimaaiente se
a.fastassen dense lipo de histdria, isemelhanca do que
d apontado ter acontecido na Franca, por exenplo. por
C .0 . Carbonnel (9)

(8) Revista fst odds Avancados

itislori que aes proo I eBBs
P

4. 8. jan-agri 1 199+. USP

(9) Ver Jean Louis Flandrin. De I 'Histoire-prabl&ee il'apprache
eB Gilbert Gadof+re CerUtgdes et Incur

U.F. . Paris. 1987
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1.3. Mats ua recorte politico: A Priaeira
Repdb I ica

No exaae da vida republicans .foi feith. a parter
de 1930. um recorte politico quito ligado is nudanGas
jurldico-politicos e institucionais: criou-se, a par '
tir da instituicio da mem6ria oficial, uma ''Repdblica
VoILa '', em oposicio i''Repdblica Nova '' que se queria
ent:o consagrar. A periodizacio do movimento de outu-
bro de 30 cano encerrando una etapa e comecando outta
cano uma rupture a16m de uma mara IRudanca de regime
jurldico-politico d assumida peta historiografia das
mats diversas tend6ncias durante meld sdculo. Do final
dos ands sessenta em diante Carole. provavelnente por
in+luBncia da historiografia francesa. criou quatro
repdblicas, passando a Repdblica Velma a ser chatnada
de Primeira Repdblica. corroborando assim a periodiza-
c:o oficia] e dandy-the un tratamento a pattie dos
quadri6nios presidenc ibis

0 periods d pensado cano uma ''unidade '' com nader
explicativo, formando um todo articulado e coerente,
espresso por subs caracteristicas sobretudo political.
econ6nicas e socials Exemplos claris: Cato Prado Ju-
nior. em sua H , escrita em
1945. va UHia "Reptiblica Burguesa '', periodizada de
1889-1930 e que depots intra em crime; C.Guilherme
Matta. em artigo recente. define uma ''Primeira Repd-
blica'' coma uma "rigida arden estamental igirquica
a qual d estribada na politico do card-com-leith. den-
tro da "arden capitalists moderna estimulada Bela imi-
sracio europdia e peta trabalho assalariado''\xuJ. No
campo artlstico. levi-se hi alguns moses em Sio Paulo
a pegs de Antonio Bivar ''As raposas do card ''. que tea
sua unidade em torso da iddia de Prtmeira Repdblica

Elntre os indmeros trabalhos de anilise e memories
que surgiram na ddcada de trinta dubs anilises me pa '
receH, de inicio, definir uma tradicio interpretativa

(lO) "Culture brasileira ou cultura republicans?' in
falei, 4-8. ju-abril, t990, USP. SP
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e um difloso quito antigo coH o marxismo. Essay s5o a6
anilises dos contemporineos Barbosa Lima Sobri.nho B
verdade sabre. a Revolucia.de...D!!tlibta. e a de Virginio
de Santa Rosa, O sentido de..!eae!!!.i:.saa, atobos publica-
dos em 1932-1933. Barbosa Lima v8 o moviaento de 30
coho resultante de ''uma guerra de estados", una ''cisco
das oligarquias regionals" causada polo sentinento
regionalista, para a manutenc5o ou conquista da hege-
aonia pol£tica. Embora negue a vers3o ent5o em curse
do Partido Comunista Brasileiro (o qual via o movimen-
to coho decorrente de uma disputa entry o capitalismo
ing16s, aliado aos paulistas, e o americano. aliado
aos gadchos), Barbosa Lima afirna acreditar ''possilvel
que, ao ]ado dessas causes, militassem outras, verda-
deiranente subterrfneas, de uma revolts extensa e pro '
funda contra o regime de proprzedade rural e opressao
capitalista"i ele ressalta uma ''feicio pequeno-burgue-
sa'' da revolucio. Santa Rosa, em colocacio que se tor-
na clissica, v6 a mudanca de regime a parter de outu-
bro de 30 coho uma ''revoluc:o das classes-medias

Nas ci6ncias socials dos antes sessenta, quito mar-
cadas pda i.n.flu8ncia da sociologia, da polltica e da
economic. a ''Revoluc:o de Trinta", vista coma uma rup '
tuna, significa a passages de um ''Estado oligirquico,
liberal e federativo", com uma economic agrlcola de
exportac:o, para um ''Estado autoritdrio e centraliza-
do". com uma economic coda vez mats voltada para in-
ddstria. Today as mudancas parecem explicadas a parter
da samples mudanca de um modelo de estado para outroi
atd hole alguns trabalhos parecem se acer a explica-
c6es atravds dessas conceituac6es

Em 1970 surgiu o trabalho pioneiro de Boris Paus-
ED. que +az uma boa recuperac:o do percurso da hist6-
ria da chamada Primeira Repdblica em sua ''hist6ria e
historiografia '' de 1930 atd 1970: mostrou as interpre-
tac3es +eitas coho Hiuito marcadas puja influincia do
Partido Comunista do Brasil. desde a Terceira Interna-
cional e .fez una crlltica a una interpretac3o dualista
pols n:o v& na ''Revoluc::o '' uma ac3o da ''burguesia in-
dustrial''. Esse trabalho, pordm. confirmou a ''Revolu-
c3o de 30'' coho monento de rupture ponds +i.n i''hege-
aonia da burguesia do cafe", - dmca c]asse nacional



senses dentro e fora da academia

2 D problems do conceitua]. quest5o fundamental da
historiografia: a historicidade dos concertos e
saas impl icac6es



dos, o que as leia a confirBar a cronologia
consagrada pele +azer a histdria da clause do-
einante . hobos Hesse BesBO Boviaento iRpelidos
taabdR a questionar os TEllAS que a propria
narrative hist6rica nos sugere, o alcance das
revis6es crfticas de anteriores anilises de ue
deterBinado aconteciaento chega, no liRite, a
una interpretac5o di+erente do ResHO aconteci-
Hento. N3o cltega nunca a questjoni-lo enquanto
construcio idealdgica. enquanto teak de estudo
que, antes de Rats nada, dove ocultar o senti-
do do aoviHento Rats aBplo que verde sua iden-
tidade ao ser secc.ipOado fora de sua teRpora-
I idade especi+ica"( 11)

Sempre me atraiu a hist6ria politico do estado de
S[o Paulo e em especia] a quebra da arden jurldico-po-
litico em 30 com subs implicac3es, moments mats amploi
de uma redo.finicio institucional. Incorporando a preo-
cupac:io com a relic::o memoria/hist6ria/hzstoriografia,
pareceu-me fundamental trabalhar a relic:o do concep-
tual com o documento de dpoca. ou leia, sua propria
c on st lucio

Boas raz6es pessoais, alda da inf'lu&ncia do movi-
mento inovador da histot'iografia. me levaram a esse
escolha: priineiramente, raz6es de minha formal:o Ja-
iaais me sentra vontade com categories rigidas e +e-
chadas, coho por exemplo, nos aaas sessenta e setenta
numb discuss:o sabre uma ''revoluc:3o burguesa" brasi-
leira e quando esse se terra dado, ou kinda sabre uma
posslvel subdivisio, nos ands vince, entry uma ''bur-
guesia ca.keira '' ou ''burguesia industrial '' Felizmente
a historiogra+ia caminhou em minha direc:o! Alden dis-
co, minha experiencia no mestrado com o perlodo me le-
vou a colocar em ddvida as categories empresadas pda
historiografia, em especial ''oli9arquia '' e ''tenentis-
mQ

{ll) H. Stella H. Bresciani. "As voltas do parafuso ' n rudd d His.
lilia, R1 2, Brasiliense, Sio Paula. 1978. Tmentina.



Para analisar as relac6es entry Vargas e os parti-

Qula paulista.i
wavy Pacheco Borges. 6d(12) Brasil ienn

1979Paulo
dessa incrlvpl persist&ncia0 dltiao exeBplo Blasi Ita Leacidia Prestps

d o livro de Anti
S. Paulo. t99+



dos conteaporfneos. Assam, n:o +oi um apego a upia his
t6ria polltica tradicional mas meu proprio objeto que
iBip6s o exame dos partidos politicos, de seas projetos
e de sua pritica no fmbito estadual e nacional. Anali-
so o que d o exercicio do poder em movimentos socials
que se auto-denoninam revoluciondrios, retomando as
formal pdas quaid procuram a constituicio de uma le-
9itiinidade ''revolucioniria ''. Detive-me ent5o na curta-
duracio necessiria a esse typo de anilise. na qual d
imprescindivel se acompanhar os acontecimentos das
disputes pollticas do dia-a-dia, durante os quaid um
vai-e-vem consciente e inconsciente entry os elementos
en dispute faz com que uns e outros se provoquem mu-
tuanente e auden subs aches e reaches: pols a estratd-
gia polltica discursive nance da lute e se revelando
e -ficaz d int ansi cicada

Fiquei atenta n5o somente ao Ji examinado concerto
de ''RevoluGio de Trinta '' mas tambdm a outros concertos
que me Cram trazidos polos documentos de dpoca, muitas
vezes encadeados: oligarquia/burguesia, movimento de
outubro/r"evolucio de outubro/revoluc:o de 30, Revolu-
c5o Constitucionalista/Contra-Revoluc:o, Tenentes/Te-
nentismo, Repdblica Velma/Repdblica Nova, etc

A discuss:o sabre uma ''revoluc5o brasileira '' - a
qual chega atd nossos dias - d quito presents desde os
ands vinte e se acirra depots de outubro de 30. Encon-
tran-se desde menc6es a uma ''revoluc:o que vem ai '' em
andncios publicitil"ios, esboG:os de propostas mal amar-
radas e atd mesmo propostas quito articuladas de tran-
+ormacio social coho a do P.C.B. da ''revoluc:o prole-
tiria e camponesa"i a fda de Prestes em seu Hani.Pesto
de Halo de 1930 sobre uma ''revalue:o agriria e anti-
imperialista'' d outdo exemplo nessa linda Esse dis-
cuss5o d uma presenGa muitlssimo marcante, pols esse d
um memento de grande instabilidade polltica e, pda
pluralidade de colocaG:6es formuladas, percebe-se que
para muitos judo ent5o parecia posslvel lsso mica
quito bem ilustrado no seguinte cato: .o jornal carioca
o Biiria .de Noticias fez, em 1933. em um balance do
90verno Vargas. entrevistas a personagens inportantes.
coa as per9untas: ''Para Dade vaio Brasil? Para o co-
Runisao? o +ascisao? o integralisao? a deaocracia'P o
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Hilitar na iaea da politico. 0 "tenentisao" syria a
atuacio dos auto-designados ''revolucionirios", nilita-
res envolvidos na administrac:o politico nacional apes
IRudanca de poder. Os ''democriticos'' ao vereil a des
nevada a designacio de revoldcionirios - chafe para
sodas as portal do poder - passat a chanar de ''tenen-
tes" sous opositores politicos, desqualificando-os e
depreciando-os

g una estratdgia que surge da lute diiria, nio
planejada a priori ou monoliticanente instaurada As-
sam, percebe-se que alguns elementos das .galas de un
lada passat para outdo lada, no color de um debate po-
litico acirrado. em que praticamente tudo d aproveita-
do cano ama de lute. Essay falls apareceu em Belo a
aconteciaentos que as provocam ou s5o por das provo-
cados, ou a Blas escapam. numb relacio constants A
construc3o disses concertos, sous uses e sees conted-
dos esteve sempre ligada it pritica political n:o os
penso cano indicadores de um ''real concreto '' e n5o me

preocupei em uma ''de+inicio onto16gica '' do tenentismo
A hist6ria dos ''sentidos do tenentisno '' que acabei
concretizando em meu doutoramento d a hist6ria pol£ti-
ca do moments. seu registry. sua memoria - esquecen
do-se ipso, ten-$e o concerto pronto e fechado ou se-
ga, a-hist6rico{ IIJ

P.D., atrav6s de seu iorna] Diirio Nacional e
jarnais de sous aliados (QEstadade S:a Paulo, a ali-
cia...fi:Lied.a dos irmios llacedo Spares). na construcio
de ua inimigo tenentista. recupera a oposicio civil-
Rilitar existente desde o .final do Impdrio, em espe
ctrl a chamado ''avi.lismo paulista". Hi uma grande
discuss5o sabre o panel dos militares, do perino de
uaa ditadura ou anarquia military a discussio passe
peta oposicio ''legalismo versus ailitarisiao". Da opo-
sic:io civil/militar origins-se a oposic:o oligar-
quias/tenentisao, n3o de foia forma linear ou simplis-

0

(t3) wavy Pacheco Barges
z hjstariagra+ia. S:o Paula, 1930-1932, tele dp dautaraHenta

eiBeo, PUC-SP, 1987



i7



cio". Ea 1937. eei livro de louvor a Vargas
Pessoa esc reveu

Ep it ic io

CoR o Estado Nova. cessaraB por cow-
pleto as atribulac6es da iHensa nolte da revo-
luc5o. CARO nun passe de ©jgica, o sr. Getdlio
Vargas restituiu ao Brasil o verdadeiro senti-
do de sua hist6ria... Constituindo o regime de
10 noveabro, o sr. G.V. chaRou para sia tare-
+a da ieensa restauracio dos prfncipios que
levaraH o Brasil ao noviRento de trinta, prin-
cipios que o periodo que sucedeu icarta de 34
Pos eH perino coH as inquieta€6es que criou e
aliBentou em todos os i8bitos da realidade
brasileira "(14 )

Entretanto, em 31-32. o modo das ameacas ao libe-
ralismo, sein REID ''fascia". Bela polo ''comunismo dos
tenentes'' kinda est:o presented em muitas -raids. A Le-
giao d logo de inlcio, mostrada em caricature na rp-
vxsta .4..fBfeta coma hesitando entr"e estes dais ''peri-
gos''. A ameaca da alteraG5o do padr5o ou modelo poll.-
rico-social do liberalismo que vigora no Brasil d ten-
s5o permanente desde a ddcada de 20. O comunismo e o
fascismo aparecem ent:o cano dubs possibilidades de
transformac:o aproximadas numb grande nebulosa ameaca-
dora do liberalismo. 0 inqudrito citado por tlarilena
Chaui na okra cicada aver nora 2}, frito em 35 polos
integralistas para evidenciar sua diferenca do comu-
nismo comprova bem esse con.russo

Eases medos todos se fecham num modo major. o modo
de clause, que amarra today essay tens3es em torno da
quest5o sod.al ''. No exams do discurso e da pritica

polltica. - totalmente imbricados - .rica evidenciado
quanto a oposicao politico pasha claramente polo so-
cial . Nos ands vince esse quest:o penetrou no universo
das ''classes conservadoras'' e, em dltima inst5ncia.
deterainou saas decis6es. A discussio da "questio so-

t14) Epitacio Pessoa C. de Albuquerque
.)asd OlfHpia, Ria de Janeiro
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