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Atiramos o passado ao abismo, masno nos inclinamos o suficiente
para

ver se ele est realmente morto.

William Shakespeare
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Glossriodesiglas

Partidos polticos extintos

PSD Partido Social DemocrticoPSP Partido Social ProgressistaPTB
Partido Trabalhista BrasileiroUDN Unio Democrtica Nacional

Partidos polticos criados

ARENA Aliana Renovadora NacionalMDB Movimento Democrtico
Brasileiro

Organizaes clandestinas de esquerda (19611973)

ALN Ao Libertadora NacionalAP Ao PopularColina Comandos de
Libertao NacionalCorrente Corrente Revolucionria de Minas GeraisCSR
Comit de Solidariedade RevolucionriaDB Dissidncia de Braslia do
PCBDI-DF Dissidncia do Distrito FederalDI-GB Dissidncia da
GuanabaraDI-RJ Dissidncia do Rio de Janeiro
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DI-RS Dissidncia do Rio Grande do SulDI-SP Dissidncia
Universitria de So Paulo do PCB

DVP Dissidncia da VAR-PalmaresFALN Foras Armadas de Libertao
NacionalFAP Frente Armada PopularFBT Frao Bolchevique TrotskistaFLN
Frente de Libertao NacionalFLNE Frente de Libertao do NordesteG11
Grupos de Onze

LO Liga Operria do Partido Socialista dosTrabalhadoresM3G Marx
Mao Marighella GuevaraMAR Movimento de Ao RevolucionriaMCI
Movimento Comunista InternacionalistaMCR Movimento Comunista
RevolucionrioME-1MAIO Movimento Estudantil Primeiro de Maio

MEL Movimento Estudantil LibertrioMEP Movimento pela Emancipao
do ProletariadoMPL Movimento Popular de LibertaoMNR Movimento
Nacional RevolucionrioMolipo Movimento de Libertao PopularMR-21
Movimento Revolucionrio 21 de AbrilMR-26 Movimento Revolucionrio 26
de MaroMR-8 Movimento Revolucionrio 8 de OutubroMRM Movimento
Revolucionrio MarxistaMRP Movimento Revolucionrio ParaguaioMRT
Movimento Revolucionrio TiradentesOC-1MAIO Organizao Comunista
Primeiro de MaioOCML-PO Organizao de Combate Marxista Leninista
da

Poltica OperriaOSI Organizao Socialista InternacionalistaPCB
Partido Comunista BrasileiroPCBR Partido Comunista Brasileiro
RevolucionrioPCdoB Partido Comunista do BrasilPCR Partido Comunista
Revolucionrio
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POC Partido Operrio ComunistaPOC-Combate Partido Operrio
Comunista Combate

Polop Poltica OperriaPOR(T) Partido Operrio Revolucionrio
TrotskistaPRT Partido Revolucionrio dos TrabalhadoresRAN Resistncia
Armada NacionalREDE Resistncia DemocrticaTL Tendncia Leninista da
Ao Libertadora

Nacional

Tacape Grupo TacapeUC Unio dos ComunistasVAR-Palmares Vanguarda
Armada Revolucionria de PalmaresVPR Vanguarda Popular
Revolucionria

Outras siglas

AI Ato InstitucionalBNM Brasil Nunca MaisCCC Comando de Caa aos
ComunistasCenimar Centro de Informaes da MarinhaCGG Comando Geral
de GreveCGT Comando Geral dos TrabalhadoresDOI-Codi Destacamento de
Operaes de Informao

Centro de Operaes de Defesa InternaDOPS Departamento Estadual de
Ordem Poltica

e SocialESG Escola Superior de GuerraJUC Juventude Universitria
CatlicaMST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-TerraOban Operao
BandeirantesOlas Organizao Latino-Americana de SolidariedadeSNI
Servio Nacional de InformaesUNE Unio Nacional dos EstudantesUSP
Universidade de So Paulo
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Organograma da esquerda (1961-1973)

Fonte:Brasil Nunca Mais, 1985. REIS F. & S, 2006. REIS F.,
1990.


	
7/28/2019 Vivendo como um revolucionrio

20/260

Coube ALN o sustento da guerrilha ur-bana at completa extino. O
guerrilheirourbano tinha vida ativa mediana em tornode um ano,
antes do trmino pela priso comsobrevivncia ou pela morte. Uma
minoriaconseguia prolongar a vida ativa at doisanos.

Jacob Gorender,Combate nas trevas, p.202

No me lembro exatamente onde eu estavaem novembro de 1989, devia
estar no Rio deJaneiro. Recebi a notcia da queda do murocomo algo
muito importante. Era realmenteo fim do sistema. Sua queda foi o
resultadode todo o processo de derrocada do socia-lismo real. A
esquerda foi atingida e perdeua perspectiva: ela no imagina mais
que,aps a derrocada do sistema socialista, vfazer a revoluo.

Ferreira Gullar, Folha de S. Paulo,8-11-2009. Mais, p.4

Para a perspectivao de uma nova esquerdae sua refundao terica e
prtica preciso asustentao categrica, at mesmo com umgrnulo de
petulncia, da necessidade da re-voluo social, sem o que impossvel o
soer-guimento de uma analtica capaz de levar aoentendimento efetivo
e crtico da realidade,bem como de levar a efeito uma prtica al-tura
de seu significado.

J. Chasin, Rota e prospectiva de umprojeto marxista, p.50-1
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Introduo

Sem esprito ou dimenso ontolgica, ouseja, sem o estatuto de uma
filosofia

primeira, impossvel sequer perceber

quais so, num dado momento, osproblemas cientficos verdadeiros
[...]

nem se posicionar em face das vertentes,sem cair na falcia da
equivalncia

e/ou complementaridade das mesmas,ou ainda sucumbir, de forma
ainda mais

deletria, invocao do pluralismo, que deinvocao antidogmtica
passa simplescondio de camuflagem da ignorncia e

subterfgio do oportunismo em teoria.Chasin, 2000a, p.14

Qualquer leitor sereno de Marx no podedeixar de notar que todos
os seus enunciados

concretos, se interpretados corretamente, soentendidos em ltima
instncia como

enunciados diretos sobre um certo tipo de ser,ou seja, so
afirmaes ontolgicas.

Lukcs, 2003, p.65
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O objeto

Como se processa a ideia de revoluo brasileira na ltima
es-querda comunista que mantinha substantiva insero sindical e
ointuito da revoluo social em seu programa e na principal
facoemergida da depleo dessa ltima esquerda o objeto nucleardeste
livro. Por consequncia, esta pesquisa coloca em relevo
osacontecimentos que culminaram na derrota completa dessa
es-querda; derrota ocorrida atravs de uma dupla falncia, id est,
o

seu esvaziamento terico e, simultaneamente, a sua morte
fsicaperpetrada por uma poltica de genocdio implementada pela
dita-dura bonapartista principiada em 1964. Neste livro definida a
fi-gura central, quase exclusiva, de Carlos Marighella (1911-1969)
noque se refere ao pensamento da esquerda de uma poca,
especial-mente ao pensamento da faco que emerge da esquerda
comu-nista. Essa definio parte da constatao de que, num
primeiro

momento, Marighella foi a personificao das ideias
hegemnicasdentro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da
esquerda co-munista nacional por trs dcadas; e, num segundo
momento, orevolucionrio fora oprimus inter pares na reordenao ttica
da es-querda comunista, que arrastada quase por completo para a
lutaarmada contra a ditadura bonapartista. A demarcao cronolgicado
objeto e seu recorte temtico, desse modo, se assentam em
cons-tataes e questionamentos assim verificados:

(a) a intensificao da ditadura bonapartista aps 1968 foi oponto
de inflexo na imerso geral da esquerda na luta armada,sendo Carlos
Marighella a figura mais emblemtica desse mo-mento, coordenando a
guerrilha com um contingente que era maior,alm de militar e
substancialmente mais organizada. Neste livro,a ateno predominante
voltada ao segundo momento de CarlosMarighella o momento aps o
golpe no meramente arbitrriaou alguma opo aleatria. Ao contrrio,
foroso o questiona-mento a respeito do rompimento ttico da esquerda
comunista comsua matriz pecebista, a fim de se verificar se esse
rompimento pos-
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suiu um aporte de ordem estratgica e no somente ttica coma ideia
da revoluo em etapas, isto , com a ideia da revoluo

democrtico-nacional como conditio sine qua non para se
evoluirpara a etapa ltima da revoluo socialista;(b) o embarque da
esquerda na luta armada, contra a postura

pecebista da revoluo pacfica postura que o partido vinha
se-guindo, pelo menos, desde a sua Declarao de Maro de 1958,
porinfluncia, entre outros, da desestalinizao sovitica e da
polticada Guerra Fria , promoveu uma fratura definitiva no partido
que

mantinha hegemonia na esquerda comunista, encerrando o
ltimomomento de ascenso dos movimentos sociais que possuam noPCB o
seu eixo gravitacional. No momento em que o golpe se des-fechou, o
PCB estava em plena ascenso e com substantiva inserosindical nos
grandes centros industriais. Registrando cerca de doismil
militantes em 1957, o partido passou a possuir vinte mil
as-sociados em 1963. A campanha pelo pedido de legalizao do

partido, trs anos antes do golpe de 1964, disps de setenta
milassinaturas (Segatto, 1995, p.30). Tambm importante mencionarque
o PCB, a despeito de ser um partido sem intenes eleitorais ateno!,
o partido tinha como objetivo um programa de revoluosocial , no
curto perodo em que atuou como partido legal con-quistou uma
robusta representatividade parlamentar: era o quartomaior partido
por nmero de cadeiras na Cmara dos Deputadosem 1945, com 14
cadeiras, ficando atrs somente do Partido SocialDemocrtico (PSD),
com 151 cadeiras, da Unio Democrtica Na-cional (UDN), com 77
cadeiras, e do Partido Trabalhista Brasileiro(PTB), com 22 cadeiras
(Alves, 1989, p.62). Carlos Marighellafora o mais proeminente
parlamentar pecebista. Aqui basta subli-nhar, destarte, que o golpe
militar coloca em dbcle o perodo maisimportante da trajetria da
esquerda comunista no Brasil at ento;

(c) a dissoluo do maior partido da esquerda comunista noBrasil
no gerou umaoutra esquerda organizada, proveniente daprimeira,
disposta luta armada, mas, pelo contrrio, deu origem auma
multiplicao de agremiaes, muitas delas completamentedesligadas uma
das outras e quase todas alijadas dos movimentos
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de massa, percebendo na luta armada a ltima possibilidade
damanuteno programtica da revoluo. Uma breve consulta no

Dossi Brasil Nunca Maisnos revela, pelo menos, quarenta
agre-miaes surgidas da fratura do PCB;(d) a ento recente Revoluo
Cubana, na inao partidria da

esquerda brasileira diante do golpe, passou a ser vislumbrada
comoum paradigma ttico-estratgico de revoluo social. Essa
consta-tao pode ser vista diretamente nos documentos da imensa
maioriadas esquerdas da poca. Algumas poucas agremiaes, todavia
as

oriundas do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), por exemplo
,optaram conscientemente pela chamada guerra revolucionria
pro-longada, legada pela Revoluo Chinesa;

(e) a peculiar trajetria da esquerda brasileira nos anos
1961--1973 interessa, pois: na primeira data, temos o fim do
monopliopecebista conquanto o partido ainda mantivesse a hegemonia
naesquerda com a criao da Organizao Revolucionria Marxista

Poltica Operria (Polop) e, no ano seguinte, com a formao doPCdoB
esse, oriundo do prprio PCB; na segunda data, ocorreo fim da
trajetria de lutas da esquerda armada, no seu padeci-mento in
totum;

(f) o questionamento a respeito da processualidade da entifi-cao
do capitalismo no Brasil se torna um ponto fundamental naanlise do
objeto por um motivo evidente: a ideia mais presente derevoluo
entre a esquerda comunista brasileira se fundou a partirda
tentativa de completao do itinerrio da revoluo burguesa; e,por
fim,

(g) na esteira da busca de quais so os problemas
cientficosverdadeiros, isto , na busca da adequada formulao do
objeto,constatamos o estado atual das coisas: percebe-se que o
fracassopoltico da alternativa sovitica influenciou o descarte in
globo darevoluo social. O descarte da revoluo social pela esquerda
bra-sileira j estava evidente desde muito antes da imploso da
UnioSovitica, sendo a queda do Muro de Berlim apenas o seu
golpederradeiro. Se no bastasse a vulgata stalinista ter regido a
musica-lidade dos partidos da classe operria, o fim da esquerda
comunista
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coroou a possibilidade multvoca de interpretao do marxismo,donde
a crena soturna na poltica e na democracia se tornou o

lugar-comum da esquerda no-comunista hodierna em
violentocontraste com a teoria marxiana da determinao ontonegativa
dapoliticidade, na qual Marx compreende que a poltica no atri-buto
necessrio e gentico do ser social, mas contingente no seuprocesso
de autoentificao, isto , que a poltica se configuracomo transitria,
sendo naturalmente superada no momento sub-sequente imediato do
evolver da poro avanada da humanidade a

caminho da emancipao. Por isso, o recorte temporal e temticodo
objeto circunscreve a ltima esquerda que objetivou a revoluosocial,
ou seja, a ltima esquerda antes dessa. De certa maneira,essa
constatao se torna til na identificao de quais foram as l-timas
foras empenhadas na transformao do metabolismo social posto que o
objeto maturado a chave de esclarecimento de suasformas
precedentes.

O procedimento analtico

Pela gravidade do panorama aqui exposto, se torna impres-cindvel
o exame pelo interior da formulao da ideia de revoluosocial na
prpria esquerda comunista, sem o qual se perderia a pro-positura
ntica do objeto, o que resultaria em mais uma operaohermenutica
pela busca interpretativa. No obstante, o intento in-vestigativo
por meio da anlise imanentebusca manter a integridadedo objeto,
pelo respeito radical sua estrutura e sua lgica interna,isto , pelo
respeito sua presena histrica; ou, na singular letralukcsiana, a
crtica ontolgica possui a funo de despertar a cons-cincia cientfica
no sentido de restaurar no pensamento a realidadeautntica,
objetivando captar todo ente na plena concretividade daforma de ser
que lhe prpria (Lukcs, 1979, p.27). A crtica onto-lgica, ao tratar
da estrutura da realidade, no toma como pressu-posto a perspectiva
gnosiolgica, mas a prpria matria tratada. Aanlise imanente, por
esse motivo, no tem como ponto de partida


	
7/28/2019 Vivendo como um revolucionrio

27/260

26 CLAUDINEI CSSIO DE REZENDE

um crivo metodolgico a priori, como tm, por exemplo, as
teoriasque almejam encaixar o objeto em algum esquema de arqutipos
ou

tipos ideais previamente estabelecidos. A abdicao desse crivo
me-todolgico, ao inverso de representar uma lacuna, visa no
influen-ciar na conduo final das respostas s indagaes
cientficas.

imperioso tecer alguns breves esclarecimentos no que tange
anlise imanente, a fim de justificar o subsdio metodolgico
destelivro. As reflexes a seguir buscam dar conta, sinteticamente,
daexplicao do procedimento analtico marxiano procedimento

que constatamos ser o mais adequado para o exame de um objeto,e
que, por consequncia, intentamos implementar nesta pesquisa atravs
das prprias obras de Marx e das descobertas de J. Chasin(2009)
expostas em sua obra Marx: estatuto ontolgico e resoluometodolgica.
Para tanto, se torna substancialmente relevante apercepo de que a
deglutio da teoria marxiana tem sido, muitasvezes, realizada pelo
acoplamento de aportes tericos extrnsecos

ao universo do filsofo do trabalho o que pode ser observado
donaturalismo de Kautsky ao vis gnosiolgico de Althusser,
pas-sando, inclusive, pela ideia de Lenin de que Karl Marx teria
seapropriado de trs fontes alheias para formular seu corpus
terico,a saber, o socialismo francs e a economia poltica inglesa,
com onervo metodolgico hegeliano.1 Por isso, a chamada
redescoberta

1 A mais antiga verso do amlgama trplice originrio foi a
elaborada por KarlKautsky, em 1908, intituladaAs trs fontes do
marxismo.Situada a evoluosocial no quadro da evoluo natural, [...]
o esprito humano, mesmo nas suasmanifestaes mais elevadas e mais
complicadas, nas suas manifestaes so-ciais, era explicado como
sendo uma parte da Natureza. [...] para Marx, a lutade classes no
era mais do que uma forma da lei geral da evoluo da
Natureza(Kautsky apud Chasin, 2009, p.31). De difuso rpida, essa
teorizao tor-nou-se paradigma inclusive para Lenin, que publica
pouco tempo depois Astrs fontes e as trs partes constitutivas do
marxismo, na qual se pode ler: Omarxismo o sucessor legtimo do que
de melhor criou a humanidade no sculoXIX: a filosofia alem, a
economia poltica inglesa e o socialismo francs(Lenin, 1986b, p.35).
No verbete Karl Marx,escrito para o Granat, Lenin(1986a) reafirma
esse ponto, alis, percebendo em Marx a continuao direta eimediata
das trs fontes. Atentemos que aqui no falta o indefectvel
destaque
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de Marx empreendida por Chasin (2009) procurou verificar atravs
dos mesmos mecanismos utilizados por Marx em suas in-

vestigaes cientficas nos prprios escritos marxianos o que delese
emanara. De tal sorte que o autor percebeu em Marx uma su-prassuno
das teorias que supostamente lhe do origem no lugardo amlgama
trplice originrio , gerando um universo comple-tamente distinto e
original.2 Essa suprassuno empreendida por

ao mtodo, que se aplica como dialtico, um suposto mtodo
universal de in-

vestigao, um verdadeiro sistema filosfico caricatural de Hegel.
Pensadoresmarxistas atuais e de longa tradio, como Perry Anderson,
no deixaram detropear na formulao da mistura trplice: Enquanto tm
existido muitospensadores socialistas de mrito e interesse, de
Saint-Simon a Morris, de Jaursa Wigforss, de Chayanov a Myrdal,
somente Marx e Engels produziram umcorpo terico abrangente capaz de
um desenvolvimento contnuo e cumulativoposterior a eles. Esta
qualidade derivou, certamente, da sntese por eles reali-zada entre
a filosofia alem, a economia inglesa e a poltica francesa,
comocolocou Lenin, que produziu uma quantidade de conceitos e teses
inter-

-relacionados, recobrindo uma srie de formas e prticas sociais
mais vasta quequalquer alternativa poderia encontrar (Anderson,
1987, p.100).

2 A crtica de J. Chasin, o acerto de contas acerca da natureza
formativa do pensa-mento marxiano, no supe que a formulao marxiana
seja endgena. Ao con-trrio, o autor percebe que h, no lugar do
amlgama originrio, trs crticasinstauradoras (de natureza
ontolgica). A longa citao imprescindvel: pos-svel retalhar, filtrar
e fundirpartes vivas de trs universos tericos essencial-mente
diferentes, e com insumos intelectuais dessa ordem implementar um
novocorpus filosfico-cientfico? Ou, especificamente: possvel
engendrar algumtipo de discurso de rigor, minimamente articulado,
por meio da fuso de uma fi-losofia especulativa que sustenta a
identidade entre sujeito e objeto mesmo seredutvel a mtodo, com
pores de uma cincia vazada em termos empiristasainda abstratos,
para a qual a histria uma coleo de fatos mortos e aindacombinado
com emanaes da conscincia utpica, que, por natureza, reenviam
especulao (piedosa ou sonhadora); ou com as crias da mais precria
das moda-lidades do entendimento, pois quanto mais perfeito seja o
entendimentopol-tico, tanto mais acreditar na onipotncia da
vontade, e tanto mais resistir a ver asbarreiras naturais e
espirituais que se levantam diante dela, e mais incapaz ser,por
conseguinte, de descobrir a fonte dos males sociais. A prpria
indagao,padecendo de vis gnosiolgico, exterior ao universo terico
marxiano e alheia investigao gentica; donde, por si e pela
indubitvel resposta negativa que sus-cita, adverte para outros
rumos analticos (Chasin, 2009, p.39-40). Cf. tambmVaisman
(1999).
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Marx fora realizada atravs da crtica ontolgica, o que, dito
deoutra maneira, significa que Marx submetera os seus objetos

subsuno ativa, verificando a sua prpria imanncia. Em seusprprios
termos, a investigao tem de apoderar-se da matria,em seus
pormenores, de analisar suas diferentes formas de desen-volvimento,
e de perquirir a conexo ntima que h entre elas(Marx, 1971, p.16).
Na inobservncia de um escrito especficode Marx acerca de sua
dmarche, a verificao da anlise imanenteem sua obra demanda e
suscita uma investigao do conjunto de

sua obra.Uma vez realizado o exame do conjunto da obra marxiana
oque foi feito por J. Chasin (2009), de fond en comble, dos
escritos dajuventude, no qual Marx assenta sua posio num
hegelianismo deesquerda, at seus derradeiros escritos , constata-se
que a anliseimanente o modus operandi pelo qual o autor empreende
sua in-vestigao cientfica. Jamais abandonada por Marx aps sua
proto-

formulao, essa posio analtica original fora adquirida aps a
suaguinada ontolgica, ou seja, aps o momento em que o autor entraem
choque com o sistema filosfico de Hegel, ao deslocar seu ga-binete
de estudos para Kreuznach e comparar o seu antigo ar-cabouo terico
com a realidade concreta, emanada diretamentedas contradies do
mundo real evidentemente, Marx havia to-mado contato com as crticas
de Feuerbach contra toda a filosofiaespeculativa alem.

Sendo ponto de partida, a anlise imanente no perde de vista
avinculao ntima entre o objeto e suas tramas as reais e as
ideaisdos quadros temporais ao qual o objeto pertence. Elaborada
porMarx, a anlise imanente exige a captura imanenteda
entificaoexaminada, ou seja, exige

a reproduo analtica do discurso atravs de seus prprios meios

e preservado em sua identidade, a partir da qual, e sempre
norespeito a essa integridade fundamental, at mesmo em seu
des-mascaramento, busca esclarecer o intrincado de suas origens
edesvendar o rosto de suas finalidades. (Chasin, 2009, p.40)


	
7/28/2019 Vivendo como um revolucionrio

30/260


	
7/28/2019 Vivendo como um revolucionrio

31/260

30 CLAUDINEI CSSIO DE REZENDE

dade por origem histrica insuficientemente digerida.
(Chasin,2009, p.89-90)

Essa ausncia de um mtodo tradicional no outra coisa senoum sinal
da ampla reconverso do padro analtico que a ontologiatem nas mos de
Marx, na qual se possvel captar quatro tpicos ainda de acordo com
as descobertas de J. Chasin (2009). So eles:(i) a fundamentao
ontoprtica do conhecimento; (ii) a determi-nao social do pensamento
e a presena histrica do objeto; (iii) ateoria das abstraes; e (iv)
a lgica da concreo.

O traado determinativo marxiano pode ser exposto quandode sua
crtica filosofia hegeliana, na qual o acerto de contas comFeuerbach
foi, do mesmo modo, inevitvel, como evidenciou Lukcs(1979, p.13),
pois se percebe um duplo carter nisso: o reconhe-cimento da rejeio
de fundo promovida por Feuerbach como umexemplo mpar em sua poca; e
a observao dos limites da crtica deFeuerbach, por no chegar
ontologia do ser social. Esse segundocarter pode ser lido na
primeira das teses de Marx ad Feuerbach:

O principal defeito de todo o materialismo existente at agora
(ode Feuerbach includo) que o objeto [Gegenstand],a realidade,o
sensvel, s apreendido sob a forma do objeto [Objekt] ou
dacontemplao, mas no como atividade humana sensvel, comoprtica;no
subjetivamente. (Marx & Engels, 2007, p.533)

Essa percepo marxiana, de que Feuerbach toma o homemcomo um
objeto no dinmico, j estava inscrita nos Manuscritos,onde se
percebe a crtica instauradora de Marx, possibilitando oentendimento
da fundamentao ontoprtica do conhecimento:

Se as sensaes, paixes etc. do homem no so apenas determi-

naes antropolgicas em sentido prprio, mas sim verdadeira-mente
afirmaes ontolgicas do ser (natureza) e se elas s seafirmam
efetivamente pelo fato de seu objeto ser para elas sensi-velmente,
ento evidente:
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1) que o modo da sua afirmao no inteiramente um e o mesmo,mas,
ao contrrio, que o modo distinto da afirmao forma a pe-culiaridade
(Eigentmlichkeit) da sua existncia, de sua vida; omodo como o
objeto para elas, o modo peculiar de suafruio;

2) a, onde a afirmao sensvel o supra-sumir imediato do objetona
sua forma independente (comer, beber, elaborar o objeto etc.),isto
a afirmao do objeto;

3) na medida em que o homem humano, portanto tambm suasensao
etc., humana, a afirmao do objeto por um outro ,igualmente, sua
prpria fruio;

4) s mediante a indstria desenvolvida, ou seja, pela mediao
dapropriedade privada, vem a ser (wird) a essncia ontolgicada paixo
humana, tanto na sua totalidade como na sua huma-nidade; a cincia
do homem , portanto, propriamente, um pro-duto da autoatividade
(Selbstbettigung)prtica do homem;

5) o sentido da propriedade privada livre de seu estranhamento a
existncia dos objetos essenciais para o homem, tanto como

objeto da fruio, como da atividade. (Marx, 2004, p.157)

Essas afirmaes de Marx confluem a um outro aditamento
dosManuscritos, no qual se evidencia a natureza social do
pensamento.Razo pela qual o questionamento sobre a possibilidade do
conhe-cimento se torna ocioso, o que se v na segunda tese de Marx
adFeuerbach:

A questo de saber se ao pensamento humano cabe alguma ver-dade
objetiva [gegenstndliche Wahrheit]no uma questo deteoria, mas uma
questoprtica. na prtica que o homem temde provar a verdade, isto ,
a realidade e o poder, a natureza cite-rior [Diesseitigkeit] de seu
pensamento. A disputa acerca da rea-lidade ou no-realidade do
pensamento que isolado da prtica

uma questo puramente escolstica. (Marx & Engels, 2007,

p.533)

Essa observao conduz percepo de que, em Marx, o planognosiolgico
no precede ou, antes, instaura o discurso, s ocu-


	
7/28/2019 Vivendo como um revolucionrio

33/260

32 CLAUDINEI CSSIO DE REZENDE

pando um espao depois de o objeto e o sujeito j terem sido
te-matizados ontologicamente. Vale chamar a ateno justamente ao

desenvolvimento das teses contra Feuerbach: na primeira
tese,Marx apresenta o problema objetivo de Feuerbach, para,
somentedepois e de maneira tambm ontolgica, apresentar, na
segundatese, o problema metodolgico; apresentado como um falso
pro-blema. Esse caminho que Marx trilha nos leva concluso de que
adeterminao ntica, ou seja, do que ,antecede a propositura
gno-sioepistmica. Ao inverso de qualquer abordagem de talhe
gnosiol-

gico, em que um pr-discurso fundamenta o discurso de um objeto,o
tratamento ontolgico fundamenta o exame tambm da teoria
doconhecimento, o que equivale a no separar o pensamento, no
com-plexo real, como predicado do ser que pensa; isto , h uma
fun-damentao ontoprtica do conhecimento. Toda a
problemticagnosiolgica tem, para Marx, uma soluo ontolgica; isto
podeser verificado emAideologia alem, quando Marx (2007, p.94)
faz

a inverso ontolgica seu acerto de contas com a filosofia alemque
imediatamente o antecede, especialmente Hegel afirmandoque no a
conscincia que determina a vida, mas a vida, a aoconcreta do gnero
humano, que determina a conscincia. Afir-mao em consonncia com a
segunda tese de Marx contra Feuer-bach, na qual se opera a crtica
da teoria do conhecimento queisola o sujeito que pensa, de um lado,
da atividade sensvel, deoutro. As teorias que partem do pressuposto
gnosiolgico ope-ram uma desfigurao do objeto, como escreve J.
Chasin:

Com essa grave desfigurao, tambm a questo da possibili-dade do
conhecimento inteiramente descaracterizada: no mais indagado se o
homem capaz de conhecer, mas se um logosdesencarnado enquanto tal
sem gnese determinada e sem vn-culos necessrios tem essa faculdade.
(Chasin, 2009, p.102)

Por isso, para Marx, polemizar sobre a realidade ou
no--realidade do pensamento uma questo absurda. Vinculada
fun-damentao ontoprtica do conhecimento, a determinao social
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do pensamento aparece em Marx de modo direto: atividade idealno
outra coisa seno atividade social. De tal maneira que o pen-

samento, diz Chasin, reiterando a teoria de Marx, tem carter
socialporque sua atualizao a atualizao de um predicado do
homem,cujo ser , igualmente, atividade social (2009, p.106),
inclusivepelos materiais e instrumentos diretamente empregados na
elabo-rao do saber ou seja, a determinao social do pensamento ,
atal ponto que qualquer pensamento depende da atuao
humanacondicionada historicamente. No descolado dessa posio que

Marx elabora sua famosa sentena: a humanidade s se coloca
pro-blemas capazes de serem resolvidos. Ou seja, a formulao geral
deum problema de um objeto s possvel a partir do momentoem que o
prprio problema esteja exposto concretamente. Por isso,a formulao
gnosiolgica jamais antecede a formulao ontol-gica. O carter
histrico da determinao social do pensamentofica evidenciado quando
se verifica a maturao de um objeto: a

presena histrica de seu corpo maturado faculta o conhecimento,ao
passo que, em graus imaturos, provoca obnubilao. Essa con-gregao do
sujeito/objeto tem a seguinte sada no pensamentomarxiano:

Ocorre, portanto, no tratamento marxiano da questo do saber,um
deslocamento corretivo, que vai da rarefao das formasgnosiolgicas
de abordagem para a encorpada analtica da deter-

minao social do pensamento e da entificao do objeto, ouseja, o
problema transmutado em circunscrio peculiar nouniverso de
investigao concreta do complexo humano-socie-trio global,
delimitada e operacionalizada sobre os esteios danova ontologia
histrico-imanente constituda em fundamento.A problemtica do
conhecimento no , pois, abandonada oudissolvida, mas
recaracterizada no lugar prprio e em seus de-

vidos termos, distantes de qualquer artificialismo
escolstico,como demarca e suscita a tese II de Ad Feuerbach.
(Chasin,2009, p.120-1)
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Nas estruturas mentais, o objeto trabalhado a partir de
abs-traes razoveis. O pensamento articulado, na formao teortica

das categorias, processa cada conceito em separado,
desembocandoem uma representao catica do todo, na qual,
posteriormente,atravs de uma determinao mais precisa atinge
abstraes maisbem recortadas e dotadas de uma lgica correspondente
reali-dade, o que acaba sendo o primeiro aspecto da elaborao
terica,levando apreenso do concreto para o concreto pensado. A
talponto que o mtodo cientfico no seno a maneira de proceder do

pensamento, donde o concreto aparece pensado como processo
desntese, isto , como apreenso mental do concreto objetivo. Na
in-vulgar escrita de Marx:

A produo em geral uma abstrao, mas uma abstrao ra-zovel, na
medida em que, efetivamente sublinhando e preci-sando os traos
comuns, poupa-nos a repetio. Esse carter

geral, contudo, ou esse elemento comum, que se destaca atravsda
comparao, ele prprio um conjunto complexo, um con-junto de
determinaes diferentes e divergentes. Alguns desseselementos comuns
pertencem a todas as pocas, outros apenasso comuns a poucas. Certas
determinaes sero comuns pocamais moderna e mais antiga. Sem elas no
se poderia con-ceber nenhuma produo, pois se as linguagens mais
desenvol-vidas tm leis e determinaes comuns s menos
desenvolvidas,

o que constitui seu desenvolvimento o que as diferencia
desseselementos gerais e comuns. As determinaes que valem para
aproduo em geral devem ser precisamente separadas, a fim deque no
se esquea a diferena essencial por causa da unidade,a qual decorre
j do fato de que o sujeito a humanidade e oobjeto a natureza so os
mesmos. (Marx, 2000, p.27)

No excerto supracitado se percebe, alm das abstraes razo-veis, o
carter social do pensamento. Adiante, Marx coloca o de-bate nos
seguintes termos:
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O concreto concreto porque a sntese de muitas determi-naes, isto
, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no

pensamento como o processo da sntese, como resultado, nocomo
ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivoe,
portanto, o ponto de partida tambm da intuio e da repre-sentao
[...]. Por isso que Hegel caiu na iluso de concebero real como
resultado do pensamento que se sintetiza em si,se aprofunda em si,
e se move por si mesmo; enquanto o mtodoque consiste em elevar-se
do abstrato ao concreto no senoa maneira de proceder do pensamento
para se apropriar do con-

creto, para reproduzi-lo como concreto pensado. (Marx,
2000,p.39-40)

O conjunto de concatenaes mentais que gera as
abstraesfundamentais para os complexos explicativos ocorre em Marx
apartir, portanto, da teoria das abstraes categoria marxiana
quefugiu, inclusive, a Gyrgy Lukcs, sendo percebida
originalmente

por J. Chasin (2009). O complexo terico do qual Marx lana mo as
abstraes razoveis o ponto de partida daquilo que po-demos
chamar,grosso modo,de seu mtodo cientfico, ou de suplan-tao da
filosofia especulativa pela cincia do concreto. Marx arti-cula, por
conseguinte, o momento preponderante como categoriaque se vincula s
determinaes reflexivas. A tomada da reali-dade concreta como ponto
de partida da anlise imanente no im-

plica, como ficou aclarado, empirismo. Aqui exposta, a meno
dateoria das abstraes serve de esclarecimento para a anlise
ima-nente, e, ao mesmo tempo, de refutao suposta debilidade
mar-xiana no tratamento das questes gnosiolgicas.

O exemplo tangvel da analtica das coisas, ou seja, do resgateda
lgica especfica do objeto especfico, pode ser visto em Marx(1995b),
verbi gratia,quando de sua elaborao dO capital. No ca-

ptulo primeiro, Marx parte desde logo da mercadoria a
abstraorazovel da riqueza das sociedades em que domina o modo de
pro-duo do capital , tomando-a como uma abstrao; e por
intensi-ficao ontolgica dessa categoria simples so determinados os
dois
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fatores que a integram as determinaes reflexivas , a saber,
ovalor de uso e o valor de troca. O valor de uso delimitado como
a

utilidade de uma coisa, enquanto o valor de troca se delimita
comouma objetividade fantasmagrica, ou, nas palavras de Marx,como
cristalizao de substncia objetivao de trabalho abstratocuja
grandeza valorativa medida pela quantidade de trabalho so-cialmente
gasto na feitura da mercadoria. Entremeando a cate-goria do valor,
Marx percebe o trabalho a abstrao razovel ,que gera a apreenso do
trabalho tile do trabalho abstrato a in-

tensificao ontolgica. A articulao do trabalho, por sua vez,
geraa base substancial do valor de troca a forma simples do
processofinal da abstrao razovel , fazendo encontrar nele a
identidadeda forma equivalente geral, que, finalmente, transita
para a formadinheiro. A tal ponto que Marx, ao principiar sua obra
mxima pelamercadoria, desnuda o enigma do dinheiro. Ou seja, pela
intensi-ficao ontolgica do conjunto das abstraes razoveis, Marx
des-

venda o hierglifo social da forma do valor, tal como esse
semanifesta concretamente em uma poca especfica. Contudo, Marxno
faz outra coisa seno manter a integridade do objeto, pelo res-peito
radical sua estrutura e sua lgica interna.

Esse conjunto analtico de Marx no opera um movimentoformal ou
qualquer tipo de circularidade tautolgica, mas a cadauma daquelas
determinaes emerge um novo aspecto substan-tivo, um complexo que a
lgica formal das categorias dialticasno capaz de realizar. De sorte
que tanto postio conferir investigao marxiana as demarcaes de uma
associao [...] demomentos histricos e lgicos, quanto legtimo
identificar a im-bricao de graus de abstrao em que o objeto por sua
efetivi-dade, sempre histrica, e por sua lgica, sempre intrnseca
suaefetividade mentalmente apropriado. Todo o aporte
reflexivomarxiano , assim, emanado da lgica do prprio objeto,
reprodu-zindo em sua gnese e necessidade, historicamente
engendradas edesenvolvidas. Por isso, o jogo lgico da
aplicaodialtica ouda aplicao do mtodo dialtico-materialista entre o
particular eo universal extrnseco ao universo metodolgico de Marx;
razo
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pela qual a dialtica s passvel de descobrimento, jamais
deaplicao3 (Chasin, 2009, p.236). O que se v na anlise marxiana

a articulao entre os contedos do objeto, consubstanciada
peladeterminao histrica, que encerra a lgica de funcionamento
uni-versal das mercadorias no capitalismo verdadeiro. No
obstante,Marx no justape elementos externos, de uma lgica externa,
aoobjeto; exatamente ao contrrio disso, a lgica produzida pelarelao
dos contedos que se impe anlise, que a capta e expressana forma de
um preciso aglutinado de abstraes, ou seja, de um

concreto de pensamentos (Chasin, 2009, p.237). O exame dO
ca-pital (1995b) descortina que o filsofo do trabalho no
utilizaraalgum elemento exgeno, de algum recurso lgico estabelecido
a

priori promovendo a converso dos contedos do objeto; Marx,
aoinverso, utilizara somente a escavao direta a reta prospeco
doobjeto, de acordo com Chasin dos contedos prprios do objeto.

A exposio marxiana no incio dO capital tambm no

meramente uma opo aleatria de roteiro de exposio. , sim,a ordem
de suas incorporaes pertinentes ao concreto de pensa-mentos para
compor na ordem prpria das coisas a mercadoria, otrabalho e o
dinheiro (fetichismo da mercadoria) tal como ocorrena realidade
tangvel. A advertncia implcita de Marx, o que sepercebe na maneira
de como proceder exposio do objeto, apontapara a seguinte
formulao:

[...] as categorias, sendo nas coisas, podem vir a figurar no
pen-samento, mas excluda in limine, como fantasia da mera
espe-culao, a possibilidade da existncia de algum tipo de
categoriaante res. Isso confirma, indiretamente, a inadmisso de
qualquerfuno premonitria do mtodo cientfico, ou de qualquer
ideali-dade em papel equivalente, na conduo ou regulagem da
ativi-dade cognitiva. E, no havendo, nem podendo haver caminho

3 Acerca da confrontao entre a descoberta de Chasin a teoria das
abstraes ea posio lukcsiana, cf. o captulo Da teoria das abstraes
crtica de Lukcs,contido em Marx: estatuto ontolgico e resoluo
metodolgica, de Chasin (2009).
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cognitivo previamente estabelecido, nem conduto ideal
extras-subjetivo a seguir, o ponto de partida do conhecimento s
podeser o prprio objeto. (Chasin, 2009, p.247-8)

Para finalizar este pequeno esboo acerca do procedimento
ana-ltico aqui chamado de anlise imanente, torna-se lcito
recorrer,mais uma vez, s palavras de Marx. Este (1987), em um dos
seusltimos escritos finalizados, escrito em 1880, intitulado
Glosasmarginais aoTratado de economia polticade Adolf Wagner,
foidefinitivo ao afirmar o seguinte:

De prime abord, eu no parto nunca de conceitos, nem por-tanto,
do conceito de valor, no tenho, pois, que dividir dealgum modo esse
conceito. Meu ponto de partida a forma so-cial mais simples que
toma o produto do trabalho na sociedadecontempornea, a mercadoria.
a esta que analiso, em primeirolugar na forma sob a qual ela
aparece. A constato que ela , tout

dabord, em sua forma natural, um objeto de uso, em outrostermos,
valor de uso, e que, em segundo lugar,portadora de umvalor de
troca, ela , sob esse aspecto, um valor de troca. Pros-seguindo
essa anlise, me dei conta que ela no mais do queuma forma
fenomnica, uma representao autnoma do va-lor contido na mercadoria,
ento que passo anlise dessevalor. (Marx, 1987, p.415-6)4

Por fim, esse caminho aqui exposto leva percepo de que re-fundar
Marx atravs de um acoplamento de universos estranhos sua filosofia
acaba por necrosar o todo ontolgico de sua teoria. Demodo que se
torna necessria a refutao de qualquer pluralismoque se proponha
reelaborar ou completar os supostos pontos dbeisda teoria de Marx,
ou do pluralismo em geral que, nas cincias so-ciais, reivindicam um
apanhado geral por vrias pticas, como se o

mesmo objeto necessitasse de uma observao de diferentes
pers-pectivas unilaterais, de diversos ngulos de vises parciais,
sendo

4 Traduzido por J. Chasin (2009, p.252-3).
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justapostos atravs de uma sntese dinmica para obteno de
umaperspectiva ou leitura de conjunto. Essa sentena suposta, ou

seja, o ecletismo metodolgico, supe que as diferentes
perspec-tivas possam possuir valor cognitivo equivalentes, o que
acaba, emltima instncia, por determinar a existncia de vrias
verdades.Logo, o ecletismo metodolgico no presta servio seno para a
con-cluso silogstica de que a verdade objetiva no existe
antecedendoa questo gnosiolgica questo ontolgica ou no
apreensvel.Na pena de Marx, como visto, todas essas questes tm uma
con-

duo ontolgica.
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1A depleodaltimaesquerda

comunistaorganizada

Recusamos a democracia burguesa comoalternativa a uma democracia
socialista

com base em consideraes polticas

prticas, ou seja, porque levamos emconta algumas experincias de
nossosdias que indicam claramente que

qualquer tentativa de colocar em prticaesta alternativa
democrtico-burguesa

conduziria liquidaodo socialismo e, com enorme

probabilidade, da prpria democracia.

Lukcs, 2008, p.106

O revolucionrio baiano Carlos Marighella ligado ao PCBdesde o
incio da dcada de 1930, ento membro do Secretariadodo Comit Central
e um dos principais articuladores em 1953 daGreve dos 300 Mil, em
So Paulo imps esquerda comunista aideia de que a nica forma de
fazer o partido sair da crise1 seria uma

apario pblica de Lus Carlos Prestes encabeando a luta pela
le-

1 A crise se referia s denncias de Nikita Khrushchev no XX
Congresso do Par-tido Comunista da Unio Sovitica, em 1956, acerca
dos crimes cometidos porStalin. Cf. o dirio de Khrushchev em
Crankshaw (1971).
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galizao do PCB. Lus Carlos Prestes, embora fosse
secretrio--geral do PCB, estava clandestino no somente para a
polcia, mas

tambm para o partido desde 1948. Sucumbindo presso, a 11
deagosto de 1961, o semanrio Novos Rumos, que circulava desde
ocomeo de 1959 no lugar do semanrio Voz Operria, publicouo programa
e os estatutos do Partido Comunista Brasileiro, ao ladode uma
entrevista de Prestes, que a partir de ento encaminhavaao Tribunal
Superior Eleitoral o pedido de legalizao do partido.O PCB,
denominado Partido Comunista do Brasil desde sua

fundao em 1922, passou a ser denominado Partido
ComunistaBrasileiro, objetivando obstruir o argumento utilizado
para a suacassao judicial de 1947, a saber, o de que o PCB no era
um par-tido brasileiro, mas uma sucursal no Brasil de uma organizao
dematriz estrangeira, ou seja, do Komintern.2 A tentativa
fracassarae o PCB continuava na ilegalidade, apesar de se manter
comoncleo central da esquerda comunista brasileira. No obstante
sua

clandestinidade, o PCB mantinha vigorosa insero sindical,
sendo,inclusive, mentor de grande parte dos movimentos sociais
exis-tentes no pas.

Ao que tudo indica, o incio dos anos 1960 foi o perodo demaior
importncia do movimento comunista no Brasil at ento.

2 O PCB foi fundado no Rio de Janeiro em 1922, mas somente em
1924 admi-tido como um membro efetivo do Komintern. Komintern o
acrnimo emrusso para Kommunistitcheskii Internatsional, isto ,
Internacional Comunista,ou tambm muita vez grafada Comintern ou
Terceira Internacional antesdesta houve a Associao Internacional
dos Trabalhadores (1864-1876), aindacom a presena de Marx, e a
Segunda Internacional (1889-1914), dissolvida du-rante a Primeira
Guerra. O Komintern foi fundado em Moscou, em 1919, poriniciativa
dos bolcheviques, inaugurada com as palavras de Lenin de que o
Ko-mintern se funda no reconhecimento da ditadura do proletariado e
do podersovitico em lugar da democracia burguesa. Ironicamente, a
lgica stalinistaaps a morte de Lenin estabeleceu modelos de revoluo
democrtico-burguesacomo conditio sine qua non para o socialismo nos
pases pouco desenvolvidos,aps o colapso da revoluo alem que,
segundo Lenin, poderia ter sido o es-topim para a revoluo mundial.
O Komintern extinto durante a SegundaGuerra, em 1943.
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Apoiado pelas massas e guiando um programa em torno da revo-luo
brasileira, o PCB no era de facto apenas uma sucursal do

Komintern. Qual era, ento, o ponto de ligao entre o
desenvolvi-mento de uma teoria autctone pecebista e as teses do
Komintern?O nervo motor da submisso pecebista poltica sovitica pode
serentendido em conjunto com a formulao proposta pelo Komin-tern da
revoluo mundial como cicerone do movimento
comunistainternacional.

O VI Congresso do Komintern, realizado em julho de 1928 sob

o impacto do fracasso da revoluo chinesa, institucionalizou
ateoria da revoluo em etapas que j era de algum modo debatidano
movimento comunista internacional , o que acabou depri-mindo as
possibilidades de anlises, por parte dos partidos comu-nistas, das
particularidades histricas de cada pas. Em seu oitavoitem, a
resoluo do Congresso estabelecia que a revoluo mun-dial do
proletariado resultava de diversas naturezas: revolues pro-

letrias, revolues democrtico-burguesas que desencadeariam
arevoluo proletria, guerras de libertao nacional, e
revoluescoloniais. Essas constataes do Komintern permitiam
classificarpor blocos o desenvolvimento do capitalismo em cada pas
enten-dido como a condio imprescindvel para a revoluo
proletria.Portanto, os blocos podiam ser assim especificados (Brou,
2007;Mazzeo, 1999):

(a) pases de capitalismo avanado;(b) pases de nvel mdio de
desenvolvimento capitalista; e(c) pases coloniais, semicoloniais e
dependentes.

No primeiro bloco se encontravam as principais potncias
euro-peias, enquanto no segundo, o Leste Europeu e alguns pases
emvia de desenvolvimento acentuado, verbi gratia, os da Europa
me-diterrnea. No terceiro bloco, incluam-se ndia e China como
pa-ses coloniais e semicoloniais, e o caso brasileiro se encaixava
nocontingente dos pases dependentes. Para o Komintern, nesse
ter-ceiro bloco de pases dominava o modo de produo feudal, no
qual
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a concentrao dos meios de produo se encontrava em poder
dosgrandes imperialistas instalados como parasitas nesses pases.
Par-

tindo desse princpio, a luta do proletariado nesse terceiro
bloco,guiada obviamente pelos partidos comunistas de cada pas,
deveriase concentrar na derrubada do modo de produo feudal.
Integradona segunda fase da bolchevizao dos partidos comunistas, o
Ko-mintern do fim dos anos 1920 e do incio dos anos 1930 fora
mar-cado pela intensa interpelao de Stalin.3 nesse contexto
quesurge o Secretariado Sul-Americano do Komintern, na tentativa
de

guiar o movimento comunista sul-americano. Tem-se, dessa
for-mulao, a ideia original da revoluo antifeudal,
anti-imperialistae de libertao nacional.

Apesar do estabelecimento de arqutipos e paradigmas, as
ten-tativas de anlises da realidade da Amrica do Sul levaram
JulesHumbert-Droz4 teorizao de que nos pases dependentes o

3 Istvn Mszros, sobre esse aspecto, escreveu: A urgente
necessidade de talteoria apareceu na agenda histrica com a Revoluo
de Outubro, mas ela seafirmou numa formaparcial inevitvel. Assim
teve de ser, primeiramente porcausa do peso dos constrangimentos e
contradies locais, sob os quais a revo-luo teve de ser empreendida
como uma holding operation (Lnin) para que pu-desse sobreviver.
Mas, alm disso, a parcialidade em questo foi consequnciadas
determinaes histricas essencialmente defensivas a que as foras
com-batentes socialistas do perodo estavam sujeitas, na sua
confrontao desigualcom o capital. Estas ltimas representaram um
submergente condicionamento

negativo, que Stalin, apologeticamente, transformou em virtude e
modelo, frus-trando e paralisando, assim, at mesmo a limitada
dinmica potencial do mo-vimento socialista internacional, por
dcadas (Mszros, 1988, p.121). Cf.tambm a sua crtica em Para alm do
capital (2002). Para uma anlise consis-tente acerca do processo de
revoluo burguesa tardia no Leste Europeu, bemcomo da refundao da
crtica comunista acerca do impasse da manuteno darevoluo na Rssia
ou do socialismo em um s pas , cf. tambm a seo V(A refundao da
crtica socialista e as revolues passivas do sculo XX) daobra de
Marcos Del Roio (1998), intitulada O imprio universal e seus
antpodas.

4 Jules Humbert-Droz (1891-1971), suo, pastor protestante,
pacifista e nacio-nalista durante a Primeira Guerra, foi responsvel
pelos partidos latinos no Ko-mintern de 1924 a 1935, e foi
dirigente do Secretariado Sul-Americano daInternacional Comunista.
Vinculado politicamente a Bukharin, seu relatriocomo contribuio
preparatria para o VI Congresso do Komintern continha
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caso do Brasil, segundo o Komintern as burguesias nacionais
ca-pitulavam ante as foras do historicamente velho, no sendo
poss-

veis aliadas na revoluo democrtica. Descartada pelo
Komintern,essa tese de Humbert-Droz acabou sendo cambiada pela
ideia darevoluo antifeudal em detrimento da ideia de revoluo
contrao colonial-capitalismo. De tal modo que o movimento
comunistainternacional passava a ser guiado pela ideia da revoluo
etapista,que acaba por arrastar tambm o Partido Comunista
Brasileiro. AWeltanschauung hegemnica nos anos iniciais do PCB
estabelecia a

teorizao da revoluo democrtico-nacional, com o intento
decomungar um estatuto de cidadania, ampliar um desenvolvimentodas
foras produtivas do capital e erigir um estado nacional
demo-crtico, como pressuposto da revoluo socialista.5 Essa
teorizao

importantes esforos analticos que procuravam ressaltar aspectos
particularesda realidade latino-americana. Caracterizou os pases da
Amrica Latina comosemicoloniais, percebendo o carter dependente das
suas burguesias nacionais

em relao ao imperialismo. Em suas teses est ausente o carter
feudal na Co-lnia e, em seu lugar, temos a caracterizao de
semicolnia e de regime colonialcapitalista. Cf. Relatrio de
Humbert-Droz ao VI Congresso Mundial da IC, inG. Perillo. LAmerica
Latina al VI Congreso del IC, Movimento Operaio So-cialista,
Rivista Trimestale di Storia e Bibliografia, n.2-3, 1970. Cf.
tambmPinheiro (1991), Del Roio (1990), e Mazzeo (2003).

5 As interferncias mais incisivas do Komintern no PCB ocorreram
aps a reali-zao do III Congresso do PCB, quando o segundo perodo de
bolchevizaofoi colocado em prtica pelo Partido Comunista da Unio
Sovitica, expan-dindo o stalinismo a todas as organizaes vinculadas
diretamente ao Komin-tern. Sua poltica intervencionista dissolveu o
primeiro perodo do PCB sob osigno de perigos de direita, culminando
no afastamento de seus lderes As-trojildo Pereira e Octvio Brando.
Isso viria a ser chamado de proletarizaodo partido. O Komintern
indica Jos Villar, substituindo Heitor Ferreira Limana
secretaria-geral do PCB, isto , desmantelando seu ncleo antigo.
Toda ateorizao original da revoluo burguesa, entendida como
democrtico--pequeno-burguesa por Octvio Brando, foi descartada pelo
temor da chamadabukharinizao do movimento comunista internacional.
Cronologicamente, osfatos decisivos nessa interveno do Komintern no
PCB foram o VI Congressodo Komintern, o III Congresso do PCB, a I
Conferncia dos Partidos Comu-nistas Latino-americanos, e mais tarde
a influncia de Jules Humbert-Droz noBloco Operrio-Campons. Para
esse tema especfico, cf.A classe operria narevoluo burguesa, de
Marcos Del Roio (1990).
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pode ser encontrada na obra de Octvio Brando (1985), um
dosprincipais fundadores do PCB. Seu escrito sobre a revoluo
bra-

sileira fazia um desenho estratgico de ao do operariado
tendocomo fulcro a revoluo burguesa diante da crise da Repblica
dosoligarcas. Sua teoria, no fugindo do carter etapista, ainda
conse-guia verificar a possibilidade de uma aliana com os
trabalhadoresrurais e a burguesia para a revoluo democrtica, que,
no fim, seriaguiada pelo proletariado. Percebendo no estado agrrio
o maiorentrave para o desenvolvimento econmico do capital,
Brando

propugna uma frente nica anti-Partido Republicano contra
osgrandes proprietrios rurais feudais e imperialistas, com um
al-cance amplo, contra todas as fraes da grande burguesia:
comer-cial, industrial, burocrtica. De tal sorte que podemos
creditar aOctvio Brando o primeiro esforo sinttico de teorizao da
re-voluo brasileira, num texto preparado para uma reunio dadireo do
PCB em outubro de 1927, que foi publicado com altera-

es no n.6 da revistaAutocrtica

com o ttulo O proletariado pe-rante a revoluo
democrtico-pequeno-burguesa ainda queBrando embaralhasse o carter
burgus da revoluo com o seupossvel ator histrico.

No que se refere sua formulao original, esse, portanto, oponto
de ligao entre o desenvolvimento de uma teoria autctonepecebista e
as teses do Komintern. Ao ponto central do entendi-mento da depleo
da ltima esquerda comunista organizada emtorno da revoluo social e
com ampla insero nas classes subal-ternas, impe-se um duplo
questionamento: em seu auge, quaiseram os aportes tericos dessa
esquerda e como isso incidiu em suaprtica direta? Qual era a ligao
entre o momento de subordinaopecebista teoria da revoluo em etapas
e Unio Sovitica e oseu momento de maior aproximao dos movimentos de
massa?Esse momento, constatado de antemo, realizou-se no
primeirobinio da dcada de 1960, quando o partido passa a ter o
maior n-mero de afiliados em sua histria diretamente, cerca de
vinte mil(Segatto, 1995, p.30) e os movimentos sociais pareciam
confluirna criao de rgos sindicais com autonomia operria. Os
aportes
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tericos da esquerda comunista dessa poca se ligam diretamente
Declarao de Maro de 1958.

A Declarao de Maro

No incio dos anos 1960, a linha poltica que guiava a
prticapecebista em sua disposio programtica mais geral era a
Decla-rao de Maro de 1958. De dezembro de 1957 a fevereiro de
1958,

Jacob Gorender, Giocondo Dias e Mrio Alves trabalharam, noRio de
Janeiro, na redao do documento que levou o nome deDeclarao de Maro,
que foi aprovada pelo Comit Central doPCB, recebendo os votos
contrrios de Joo Amazonas e de Mau-rcio Grabois. Esses dois votos
contrrios representavam a resis-tncia militante nova poltica
sovitica, reivindicando o defuntode Stalin que se encontrava em
exumao no mundo todo. Carlos

Marighella, que j havia sido deputado federal e membro do Co-mit
Central, empenhou-se na mudana da linha poltica, desdeque no
encontrou outra sada para a crise do relatrio Khrushchev relatrio
que o fez chorar e entrar em depresso profunda. Apartir da,
Marighella se aproxima de Jacob Gorender e MrioAlves, afastando-se
de Lus Carlos Prestes, que se ausentava dasreunies do partido a fim
de se prevenir contra uma suposta prisopor ocasio da ilegalidade do
partido. Da aproximao entre JacobGorender, Mrio Alves, Giocondo
Dias, Alberto Passos Guima-res e Carlos Marighella surgiu a suposta
histria do ncleo fortebaiano do PCB, j que todos eram baianos. Esse
grupo nunca seefetivou como um grupo parte do PCB e logo as
primeiras diver-gncias surgiam: Jacob Gorender, Mrio Alves e Carlos
Marighellaacreditavam que a revoluo socialista encerrava o
capitalismo,enquanto os outros dois pensavam que o socialismo era
uma de-mocracia burguesa elevada. No por acaso que, a partir das
mani-festaes da extrema direita brasileira em 1961, Mrio Alves
eJacob Gorender passam a no acreditar mais na possibilidade
darevoluo brasileira ser empenhada por uma burguesia, enquanto


	
7/28/2019 Vivendo como um revolucionrio

49/260

48 CLAUDINEI CSSIO DE REZENDE

Giocondo Dias, mais romntico, comea a creditar burguesia
apossibilidade da revoluo, subordinando o movimento operrio

a uma suposta burguesia nacional progressista. Carlos
Marighella,diante desse impasse, parecia no ter uma posio clara
sobre o as-sunto, que vai se delinear somente depois de 1964, com
sua obraPor que resisti priso (1979a), em que h um rompimento com
aDeclarao de Maro de 1958 a partir da constatao do papel ativoda
burguesia no golpe. A Declarao de Maro, por sua vez, anco-rada no
movimento de aproximao do partido com as massas,

afirmava que

A sociedade brasileira encerra tambm a contradio entre
oproletariado e a burguesia, que se expressa nas vrias formas
daluta de classes entre operrios e capitalistas. Mas esta
contra-dio no exige uma soluo radical na etapa atual. Nas
condiespresentes de nosso pas, o desenvolvimento capitalista
corres-ponde aos interesses do proletariado e de todo o povo. A
revo-

luo no Brasil, por conseguinte, no ainda socialista,
masanti-imperialista e antifeudal, nacional e democrtica.
(PartidoComunista Brasileiro, 1980, p.13, grifo nosso)

Essas consideraes se alinhavam quelas estabelecidas
peloKomintern; e o PCB acabava por determinar que, ainda no
tendocompletado o intercurso da revoluo democrtica, a tarefa dos
co-

munistas seria a da completao da revoluo burguesa, com
umarevoluo antifeudal,6 como etapa necessria para a possibilidadeda
revoluo socialista. O fato que a Declarao de Maro rea-firmava a
estratgia mais negativa do movimento comunista in-ternacional: a
via stalinista da revoluo, a despeito da poltica dedesestalinizao.
Para concretizar a etapa atual da revoluo brasi-leira, no lugar de
os trabalhadores tomarem o leme do processo do

6 Ainda que a primeira apario de um suposto feudalismo no Brasil
tenha sido aelaborao de Capistrano de Abreu em seu ensaio Captulos
de histria colonial,de 1907, no qual se realavam elementos feudais
na organizao das capitaniashereditrias. Cf. Mazzeo (2003).
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desenvolvimento do capital, uma frente ampla pela revoluo
bra-sileira era composta pelo partido da seguinte maneira:

Ao inimigo principal da nao brasileira se opem, porm, forasmuito
amplas. Estas foras incluem o proletariado, lutador maisconsequente
pelos interesses gerais da nao; os camponeses, in-teressados em
liquidar uma estrutura retrgrada que se apoia naexplorao
imperialista; a pequena burguesia urbana, que nopode expandir as
suas atividades em virtude dos favores deatraso do pas; a
burguesia, interessada no desenvolvimento in-

dependente e progressista da economia nacional; os setores
delatifundirios que possuem contradies com o
imperialismonorte-americano, derivada da disputa em torno dos preos
dosprodutos de exportao, da concorrncia no mercado interna-cional
ou da ao extorsiva de firmas norte-americanas e de seusagentes no
mercado interno; osgrupos da burguesia ligados a mo-noplios
imperialistas rivaisdos monoplios dos Estados Unidose que so
prejudicados por estes. (Partido Comunista Brasileiro,1980, p.14,
grifo nosso)

Contrariamente ao exemplo exposto por Lenin (1966), em
Duastticas da social-democracia na revoluo democrtica, texto
escritona primeira dcada do sculo XX, a Declarao de Maro de
1958anunciava que vrias foras antagnicas poderiam estar empe-nhadas
na revoluo nacional e, sobretudo, sob a direo de umaburguesia
progressista inexistente at ento no Brasil , o que in-dica um
retrocesso ao etapismo estabelecido pelo Komintern e umaclara
afiliao s ideias dos mencheviques que travavam debatecontra Lenin,
especialmente na figura de Martov que acreditavaque a revoluo
socialista s poderia ocorrer quando houvesse umamaioria numrica da
classe operria, reivindicando, por esse mo-tivo, a realizao da
revoluo democrtica pela burguesia (Deuts-

cher, 2006, p.77-80). Ao contrrio, Lenin (1966) anunciava que
arevoluo burguesa seria uma revoluo que no ultrapassaria oquadro do
regime econmico-social burgus, isto , capitalista. Arevoluo
burguesa exprimiria, ainda segundo Lenin, as necessi-
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dades do desenvolvimento do capitalismo, no s no destruindoas
suas bases, mas, pelo contrrio, alargando-as e aprofundando-as.

Uma vez que a dominao da burguesia sobre a classe operria
inevitvel sob o capitalismo, pode-se dizer com todo o direito que
arevoluo burguesa exprimia no tanto os interesses do proleta-riado
como os da burguesia. Segundo Lenin, para a burguesia russaera mais
vantajoso que as transformaes num sentido democrticoe burgus
ocorressem mais lentamente, mais gradualmente, pelasvias de
reformas e no pelas de revoluo, mantendo conciliaes

numa modernizao reacionria. Para o proletariado era
maisvantajoso que esse avano acontecesse por meio de uma
revoluo.Desse pensamento se consagra a tese do Komintern, exterior
aopensamento de Lenin, de que inexoravelmente em todos os
pasesatrasados a revoluo burguesa deveria se concretizar
plenamenteantes de uma possvel revoluo socialista. Lenin, em
verdade, rei-vindicou a centralidade do trabalho na revoluo
democrtica,

porque somente os trabalhadores agrupados, tomando como base
aplataforma do trabalho, possibilitariam revoluo chegar
suaextremidade radical o que ocorre em outubro de 1917 num
pro-cesso de revoluo permanente.

Na Declarao de Maro de 1958, o PCB, ao inverso, acreditouque as
foras sociais capazes de levar a cabo a transformao bur-guesa
completa no Brasil dependeriam de uma frente ampla na-cionalista,
contendo heterogneos grupos sociais alguns delesnitidamente
vinculados ao golpe que viria abater violentamente aesquerda seis
anos depois. Para o PCB, o proletariado no teriatamanha fora para o
processo de acabamento da revoluo demo-crtica, pois somente uma
ampla frente poderia enfrentar a ditasubmisso aos Estados Unidos da
Amrica.

Em seu sexto item, a Declarao de Maro de 1958 se alinhava
poltica sovitica implementada por Khrushchev. Por ocasio dofim da
Segunda Guerra Mundial, com o lanamento das bombasatmicas em
Hiroshima e Nagasaki efetuado pelos Estados Unidos,o rompimento do
pacto contra os nazistas entre os pases do Oci-dente e a Unio
Sovitica se efetivava na poltica da Guerra Fria.
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Com a morte de Stalin e a apresentao do relatrio secreto por
seusucessor Nikita Khrushchev, a poltica externa sovitica
anunciava

a chamada coexistncia pacfica entre os pases capitalistas e
obloco socialista, por causa da iminente guerra nuclear
(Crankshaw,1971). Diante da submisso do PCB poltica sovitica, a
Decla-rao de Maro de 1958 anunciava que o caminho da
revoluobrasileira s poderia ser pacfico e estabelecido em conjuno
comas foras heterogneas, a saber, a burguesia nacional, o
proleta-riado, os camponeses e a pequena burguesia; essa ltima
vista na

poca como a maior detentora das potencialidades
progressistas.7

7 Com a dissoluo do Komintern durante a Segunda Guerra Mundial,
os par-tidos comunistas de vrios pases se alinharam ao Kominform,
rgo que per-durou at 1956. O fim desses dois rgos no significou o
fim da subordinaodos partidos comunistas do globo Unio Sovitica;
pelo contrrio, a partir dis-so, a gravitao dos partidos comunistas
era diretamente em torno do PartidoComunista da Unio Sovitica, sem
nenhum outro rgo intermediando. An-tonio Carlos Mazzeo, acerca do
retorno ao reformismo que a Declarao deMaro de 1958 significou em
contraste com o Manifesto de Agosto de 1950 manifesto que no rompia
com o etapismo, mas almejava certa autonomia dostrabalhadores na
revoluo democrtica , afirmou com veemncia: A crise doPCB ser de
profunda intensidade, como iro demonstrar as diversas
divisesinternas que se efetivaro, aps o IV Congresso. Constituiu-se
na particulari-dade brasileira de uma crise geral do movimento
comunista, inaugurada coma desarticulao do Komintern, mas
objetivamente determinada pela falnciada perspectiva de uma revoluo
socialista na Europa a curto e mdio prazo.Era a adaptao brasileira
s resolues feitas no Kominform sobre a nova pol-tica sovitica. Mais
do que isso, tambm era a inaugurao do quarto perododo partido, que
produziu um ncleo dirigente coeso sujeito a defeces, massem alterao
da continuidade de suas formulaes terico-polticas , confor-mando um
grupo dirigente tardio no PCB. Com isso, queremos dizer que,
aolongo de 26 anos (aps a destituio de Pereira e de Brando, o
primeiro ncleodirigente histrico), o PCB no havia conseguido
construir um ncleo diretivoperene, que realizasse uma ao poltica de
continuidade, acumulao e de cen-tralidade terica. A partir da
Conferncia da Mantiqueira, com a entrada denovos quadros nos
organismos de direo do partido e, mais precisamente, nocontexto da
luta travada aps 1954 principalmente aps a crise provocadapelo
relatrio Khrushchev , conforma-se um ncleo diretivo que ir dar
sus-tentao poltica desenvolvida pelo PCB at sua outra grave crise
em 1992.(Mazzeo, 1999, p.83-4). Esse grupo dirigente tardio, como
afirmou Mazzeo,atraiu Lus Carlos Prestes e a sua poltica
conciliadora.
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Os comunistas consideram que existe hoje em nosso pas a
pos-sibilidade real de conduzir, por formas e meios pacficos, a
revo-luo anti-imperialista e antifeudal. [...] O caminho pacfico
darevoluo brasileira possvel em virtude de fatores como a
de-mocratizao crescente da vida poltica, o ascenso do
movimentooperrio e o desenvolvimento da frente nica nacionalista e
de-mocrtica em nosso pas. [...] O caminho pacfico significa aatuao
de todas as correntes anti-imperialistas dentro da legali-dade
democrtica e constitucional, com a utilizao de formas le-gais de
luta e de organizao de massas. (Partido Comunista

Brasileiro, 1980, p.22, grifo nosso)

Foi por isso que as teses elaboradas para o V Congresso doPCB,
realizado em agosto de 1960, no Rio de Janeiro, desenvol-veram e
ratificaram as teses expostas dois anos antes na Decla-rao de Maro.
O V Congresso aprovou a Declarao de Maroao mesmo tempo que elegeu
um novo Comit Central, compostopor Jacob Gorender, Mrio Alves e
Carlos Marighella. Nessa reu-nio, com a presena de Lus Carlos
Prestes, alguns membros fo-ram excludos do rgo mximo do partido:
Digenes Arruda,Joo Amazonas e Maurcio Grabois (Gorender, 1987).
Esses ho-mens foram jogados para fora do partido por suas tendncias
sta-linistas, numa clara submisso do PCB poltica do
movimentocomunista internacional do ps-1956, que buscava eliminar
ostraos stalinistas dos partidos comunistas; em especial, os
traosque compunham as mazelas do chamado culto personalidade,pelo
qual passou a figura de Stalin. No era indita a submisso doPCB ao
movimento comunista internacional no tocante s inter-venes diretas
em seus quadros, donde basta a lembrana de que,em 1938, Carlos
Marighella elevado a membro do Comit Cen-tral e se desloca da Bahia
para So Paulo para conter os chamadosdesvios trotskistas dentro do
partido, que na poca era a polticado movimento comunista
internacional implementada por Stalin.Mesmo com o V Congresso sendo
realizado logo na sequncia daRevoluo Cubana, Lus Carlos Prestes e a
cpula do partido fi-
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zeram da aliana com a burguesia nacional a pedra angular de
suaorientao ttica.

Interldio ao golpe na esquerda

Com a modificao da nomenclatura do PCB (do Brasil,
paraBrasileiro), e com a adoo da linha poltica da revoluo
pacfica,Joo Amazonas, Pedro Pomar e Maurcio Grabois, excludos
do

partido por no concordarem com a Nova Poltica8

que revogava ostalinismo, fundaram o Partido Comunista do Brasil
(PCdoB), rei-vindicando ser o partido fundado em 1922. Articulado
em torno dapoltica pecebista anterior Declarao de Maro, isto , em
tornode uma poltica mais ofensiva dos comunistas baseada no
Mani-festo de Agosto de 1950, que reivindicava, todavia, a revoluo
eta-pista, antifeudal e nacional-democrtica , o PCdoB possua
umadiferena fundamental: a rejeio do caminho pacfico e o apreoaos
memorabilia stalinistas. Apesar da defesa do socialismo sovi-tico
realizada pelo PCdoB, a no-sujeio da ttica do caminho pa-cfico da
revoluo fez com que o novo partido no tivesse o aval doPartido
Comunista da Unio Sovitica. Por esse motivo, o PCdoBse aproximou do
Partido Comunista da China, a tal ponto de MaoTse-tung afirmar que
Maurcio Grabois era o maior terico vivodo movimento comunista
internacional (Gorender, 1987, p.34).Naquele contexto, a China
podia romper diplomaticamente coma poltica de Khrushchev,
implementando sua prpria poltica co-munista internacional.

No obstante o PCdoB ter nascido de uma fratura do PCB, naqual se
pretendeu um rompimento estratgico, os dois partidos aindamantinham
uma estratgia revolucionria idntica: a revoluo emetapas. Divergiam
na ttica, pois o PCB acreditava na revoluo pa-cfica e em comunho
com a burguesia. Antes do golpe de 1964,havia trs grandes troncos
na esquerda brasileira: o PCB, que con-

8 Cf. Raimundo Santos (1988),A primeira renovao pecebista.
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gregava os movimentos sociais, tendo amplo apoio das massas
eenorme insero sindical; o PCdoB, que jamais conseguira o mesmo

triunfo que o partido que lhe deu origem; e o Partido Operrio
Revo-lucionrio Trotskista (POR(T)), que mantinha uma pequena
mili-tncia poltica, mas que rompia com a ttica e a estratgia dos
outrosdois partidos comunistas, pois pensava na imediata revoluo
socia-lista e rompia definitivamente com a ideia de uma aliana
entre aburguesia e a classe operria. Esse partido d origem, em
1961, Po-ltica Operria (Polop). Apesar da existncia de trs grandes
troncos

na esquerda brasileira, a hegemonia entre os comunistas era
con-quistada pelo PCB, que mantinha simpatizantes em um outro
grupomenor e de militncia catlica, a Ao Popular (AP).

A insero sindical do PCB foi muito significativa no ano de1961.
Participando de centenas de greves pelo pas, a insero sin-dical
pecebista favoreceu o surgimento do Comando Geral de Greve.Nesse e
nos dois anos seguintes, os movimentos sociais pela terra

tambm estavam em ascenso, com a realizao do Primeiro Con-gresso
Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrcolas. Em 1962,o Comando
Geral de Greve e o PCB desencadeiam uma grevequase completa dos
servidores pblicos. Com a conivncia doento presidente da Repblica,
Joo Goulart, e dos trabalhistaspara com o movimento sindical, o
Comando Geral de Greve setransforma no Comando Geral dos
Trabalhadores (CGT), e aps aprimeira greve nacional orquestrada por
esse rgo foi institudo o13o salrio nas legislaes trabalhistas. O
perodo de maior inserosindical e de liderana dos movimentos de
massa pelo qual o PCBpassou ocorreu durante os anos do interldio ao
golpe, de 1961 at1964. Os movimentos sociais e o operariado ainda
dispunham doapoio vindo do nacionalismo de Leonel Brizola.

Enquanto ascendiam Leonel Brizola, Miguel Arraes e o PCB,em
abril de 1962, Francisco Julio lanava em Ouro Preto o Movi-mento
Revolucionrio Tiradentes (MRT), com o lema reformaagrria na lei ou
na marra, com flores ou com sangue. FranciscoJulio, que mantivera
uma ideia de revoluo socialista no campodesde que havia retornado
de sua visita Cuba, dirigia-se para a
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instalao da luta armada no interior do pas. A orientao
guerri-lheira debilitou o movimento das Ligas Camponesas, e os
trabalha-

dores rurais comearam a se aproximar dos novos sindicatos
detrabalhadores agrcolas; a tal ponto que, em dezembro de 1963,como
uma locomotiva, surgem inmeros sindicatos de trabalha-dores
agrcolas 270 legalizados e mais de 500 em via de legali-zao. A
Confederao Nacional dos Trabalhadores Agrcolas(Contag) se
vinculava, assim, ao CGT. O PCB se situava no centrodos
acontecimentos sociais, enquanto a Polop e o PCdoB estavam

completamente desvinculados dos movimentos de massas, orde-nando
apenas algumas isoladas manifestaes trabalhistas.Uma semana antes
do plebiscito de janeiro de 1963, que deveria

estabelecer a volta do pas ao presidencialismo, Celso Furtado,
comoministro extraordinrio do Planejamento, publica o Plano
Trienal,com o intuito de fazer as foras burguesas apoiarem a
restaurao dopresidencialismo. Vitoriosa a restaurao, o Plano
Trienal se revelouum apaziguador das Reformas de Base, reformas
estas apoiadas pe-los setores mais progressistas da poltica
nacional, mas que ameaa-vam a burguesia atrofiada e caudatria
brasileira sobretudo porqueum item fundamental das Reformas de Base
inclua a reforma agr-ria. O Plano Trienal, na verdade, props a
chamada verdade cam-bial, isto , uma desvalorizao da moeda
nacional, a conteno docrdito e dos salrios. O plano foi
imediatamente combatido peloPCB e pelo CGT. No documento chamado Os
comunistas e a si-tuao poltica nacional, de julho de 1963, o PCB
afirmava:

Na campanha contra o parlamentarismo, pela antecipao do
ple-biscito e pela volta ao presidencialismo, o sr. Joo Goulart fez
re-petidas promessas de que, atingidos esses objetivos, o
governorealizaria as reformas de base, adotaria as medidas
reclamadaspelo povo. Mas, o que aconteceu foi o contrrio. O governo
ps

em prtica o Plano Trienal. Submeteu-se, em entendimento di-reto
do presidente Goulart com o presidente Kennedy, s exi-gncias dos
monoplios norte-americanos e do Fundo MonetrioInternacional, da
resultando o vergonhoso emprstimo IT&Te a escandalosa promessa
de compra de aes da Bond and Share.
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Nenhuma reforma de base foi sequer iniciada, tendo o sr.
JooGoulart contemporizado com a maioria reacionria do Parla-mento.
A verdade que o governo continuou na sua poltica deconciliar com os
inimigos da Nao. (Apud Carone, 1982a, p.256)

Enquanto isso, Joo Goulart parecia ser um intermedirio entreas
foras sociais que exigiam as reformas de base sobretudo oPCB, que
num documento de outubro de 1963 voltava a exigir asreformas e a
burguesia nacional, que temia a instabilidade econ-mica caso viesse
ao poder a temerria repblica sindical. Em 4 deabril de 1963, a
Agncia Nacional difundiu para o centro do Riode Janeiro a convocao
de um comcio das organizaes que man-tinham filiao com a Frente de
Mobilizao Popular. Mas o com-cio frustrou-se, especialmente, porque
fora uma manobra polticade Joo Goulart. No mesmo horrio, o
presidente estava discur-sando no aniversrio da cidade de Marlia,
no interior de So Paulo,na qual ele se apresentou como
anticomunista convicto, defen-dendo o Plano Trienal e abrindo uma
aliana com o governador doestado de So Paulo, Adhemar de Barros. Na
chegada de Goulart capital paulista, Adhemar de Barros atestava a
aliana anunciadaem Marlia. Na mesma noite, Goulart apareceu no
Largo So Fran-cisco (Faculdade de Direito da Universidade de So
Paulo) comum discurso diferente, aludindo s Reformas de Base.
Estava, des-se modo, anunciada a capitulao de Jango burguesia
associadabrasileira (Gorender, 1987).

Em agosto de 1963, com a crise do Plano Trienal, que fracassouna
tentativa de estabilizar a inflao, a esquerda em geral saiu a
p-blico num comcio no Rio de Janeiro exigindo a implementao
dasReformas de Base. Joo Goulart titubeava. Nesse momento,
umaorganizao de subalternos do Exrcito organizava um golpe
na-cionalista que sufocado pelo prprio Exrcito, com a inteno
deforar a implementao das Reformas por Joo Goulart. Esse fatotambm
foi utilizado pelos militares de alta patente como exemplode m
conduta e insubordinao, justificando o golpe que viria nasequncia.
Rapidamente, o PCdoB, contrariando as posies da es-
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querda tradicional, no nmero 452 de seu jornalA Classe
Operria,afirmou que a tentativa de rebelio militar dos
nacionalistas subal-

ternos havia sido uma forma de luta justa e coerente. Menos de
umms depois, a polmica entrevista do governador udenista
CarlosLacerda ao Los Angeles Timeschegava ao presidente, o que o
faz de-cretar estado de stio dada a ameaa de sua deposio. Nesse
mo-mento, Joo Goulart percebeu que se esgotava o seu crdito com
asforas conservadoras do pas, pois no havia conseguido conter
asmanifestaes sindicais, conter o avano e o crescimento virtuoso
da

esquerda comunista e tampouco estabilizar a economia.Com essa
perspectiva, Joo Goulart se aproximou novamentedos movimentos
sociais, prestigiando a ao da Superintendnciada Reforma Agrria,
comparecendo entrega de mais de dois milttulos de propriedades a
lavradores de Itagua, no estado do Rio deJaneiro, com a presena de
quinze mil trabalhadores rurais. Encar-regando San Tiago Dantas de
encaminhar o processo da Frente

Ampla, Joo Goulart viabilizava as Reformas de Base exigidas
pelaesquerda, mediante acordo entre o Partido Social
Democrtico(PSD) e a Frente Parlamentar. Diante disso, o PCB
diminuiu o tomdas crticas ao governo federal ao mesmo tempo que
parecia surgira possibilidade de legalizao do partido, atraindo a
aproximaode Joo Goulart com Lus Carlos Prestes e Giocondo Dias
(Go-render, 1987).

Leonel Brizola, por sua vez, criticou a poltica da Frente
Ampla,talvez por almejar a Presidncia da Repblica, e impugnou a
alianados nacionalistas com o PSD, fazendo ameaas de uma
intervenoarmada para a ocupao da pasta da Fazenda (Beiguelman,
1994).A violncia dos nacionalistas foi refreada com o decreto de
JooGoulart que estabelecia o monoplio da importao de petrleopela
Petrobrs. Com a oposio pecebista bem mais branda, JooGoulart forou
para colocar na presidncia do Conselho Nacionaldos Trabalhadores da
Indstria um homem de sua confiana e li-gado s foras conservadoras.
A manobra fracassou; mas o CGT,no qual os comunistas possuam ampla
maioria, no se desligoude Goulart. Lus Carlos Prestes, tendo um
aliado na Presidncia
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da Repblica, sentia que o momento era favorvel, discursandoem
favor do segundo mandato de Joo Goulart. Enquanto isso, a

tenso era grande entre os estudantes, que impediram a entrada
deCarlos Lacerda numa faculdade no Rio de Janeiro, onde iria
dis-cursar como paraninfo. Leonel Brizola e o governador Miguel
Ar-raes, em janeiro de 1964, tentaram se pronunciar sobre o
ocorrido,mas foram censurados pela reao.

Em 13 de maro de 1964, s conseguindo discursar com a pre-sena de
seu exrcito, que lhe garantia a segurana, Joo Goulart,

em comcio em frente Central do Brasil, enchia de esperanas
atmesmo o PCdoB, que se mantinha mais esquerda que os
outroscomunistas. No discurso, Joo Goulart e Leonel Brizola
anunciarama possibilidade da reforma da Constituio, o aumento do
salriomnimo e a ampla reforma agrria que estava por vir: o decreto
daSuperintendncia da Reforma Agrria que estabelecia a desapro-priao
de propriedades rurais com quinhentos hectares ou mais.

Ainda mais espetacular foi a encampao das refinarias
particu-lares. A direita se movimentava, e a embaixada americana no
Brasilenviava telegramas a Washington (Beiguelman, 1994). Em 15
demaro, Joo Goulart encaminhou ao Congresso uma mensagemem que
fazia a exposio das reformas que deveriam ser execu-tadas.
Doravante, o PCB apoiaria amplamente Joo Goulart; e asReformas de
Base, enfim, est
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