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RESUMO 

Este trabalho e um reestudo do movimento anarquista brasileiro do 
inicio do seculo e o seu contraponto corn outros ativismos libertarios - 
Contestado, Canga~o, Socialistas, Cornunistas e Modemistas - do 
period0 encerrado na Primeira Repljblica, procurando investigar neles 
a dimens30 festiva. Por meio de uma pesquisa historica analiso as 
conexaes entre festa e politica na g6nese da esqueda republicans e 
os respectivos nexos e disjun~des corn a cultura popular brasileira. A 
disserta~Bo - ligada ao campo da antropologia politica - aponfa para 
uma revisso dessa r e l a ~ i o  nas praticas atuais da esquerda modema, 
especialmente aquela vinculada a uma tradiqio marxista-leninista. 



"sobre esquerdas e festas" 

0 projeto cultural Araguaia Piio 8~ Circo* encontra-se no 
'campinho' do Bairro Cachoeira do Vale contratado pela 
administraqiio petista para desenvolver a 'Feira da Cidadania'. 
SHo stands, pain6is, projeqees de videos e palestras que visam 
prestar contas das malizaq6es da. Pmfeitura, al6m de demonstrar 
as prioridades para o Oxyamento de 93. Tudo isso debaixo da lona 
do circo, integrado B atividades esportivas, oflcinas de arte, p e p s  
de teatms, espeticulos circenses e shows musicais. A noite serii a 
estrkia da 'Feira' itinerante, que percorreri d r io s  bairns do 
Municipio, aproveitando-se da versatilidade da lona. 0s 
coordenadores da Prefeitura acertam com a 'troupe' que, antes do 
inicio do espeticulo, ocorrerii a dtixna reuniHo do Orpmento 
Participative, dirigida pelo Prefeito. Apbs a reuniiio, "que costuma 
ter entm 80 e 150 pessoas em m6dian - dizem, - seria aberta 
solenemente a programaqiio. A tarde, saimoa pel0 bairro openkio 
para fazer a divulgaqiio: pathaqos, monociclo, pernas-de-pau, 
malabares, diabolGs, bonecks, mkicas e fogos. Siio 19 horas: 
horiirio da reuniiio politica. Ptefeito e alguns secret6rios estiio 
sentados no palco, a t d s  de uma mesinha. Nos bastidores, estamos 
n k ,  fazendo maquiagem, trocando de roupa, organizando os 
iiltimos detalhes para a apresentaqiio de uma p e p  de teatro sobre 
os '500 anos de descobrimento da America'. A reuniiio come- e 
sente-se rapidamente um 'mal-estar' entre os politicos e a plat6ia. 
Um de nbs vai observar: o circo es t i  lotado, quase mil pessoas 
inquietas! A reuniHo continua 'arrastada', d r i a s  crianps se 
atrevem a gritar: "palhaqo! circo!" Quando ensaiivamos pensar 
uma saida para a situaqiio, o prefeito se altera e pronuncia alguma 
coisa do tipo: u- E, nHo tem a minima condiqiio de continuar a 
reuniiio. 0 que votes querem mesmo 6 saber de festa. Esti 
encerrado o assunto." Entramos em cena com o coraqiio moido, 
tinhamos perdido o bonde da Hist6ria ... 

"radicado em Contagem - MG, do qua1 eu participava na condiqiio de artista e 

coordenador 



Este trabalho parte do meu escindalo ao constatar que a esquerda nfio sabe entranqar 

,fi.s(u e politica. Inclusive quando algum agrupamento apresenta uma postura politica tida 

como inconsistente, ou inconseqiiente, ou irresponsavel. rapidamente recebe a pecha de 

esquerda jk.stivcl. ' 
Nessa trajetoria pessoal de militante de esquerda, vem me desafiando a busca de 

algumas conexbes: da cultura com a raz5o pratica, como quer Sahlins: da maga com a 

tecnica, arte e politica, como quer Walter Benjamin; da transforrnagZio social com a 

subjetividade, como quer Freud. 

E hi-me fazendo perguntas: Por que a esquerda e sisuda? Por que ela tem medo de ser 

feliz? Por que essa militincia sacrificial? Por que esse dogrnatismo raivoso? De onde vem 

essa racionalidade inabalavel? E, para entender o hoje, f i i  possuido por urn desejo irrefreado 

de buscar a gCnese: o momento fundante tem que ser sempre refundado, a h a  Janine 

RIBEIRO (1984:5 1). 

Qua.ndo me propus ir a nascente da esquerda brasileira, percebi que, ao navegar rio- 

acima, o seu caudal estava repleto de afluentes - ribeir6es, igapbs, corregos - alem de chuvas 

transoceibicas que vinharn de vkias diw6es. Uma vastid50 de siglas, correntes, 

agrupamentos e 'igrejas', que compkm urna das muitas bacias hidrogiificas cia luta popular 

brasileira desde hh cinco seculos. Levava eu urn mapa escrito PARTIDO COMUNISTA DO 

BRASIL (PCB)', e a blissola apontava para margo de 1922. 

Eis que me surpreendo ao chegar aquele ponto! Apesar de estar em suas cabeceiras, 

fluia ainda muita agua: a maioria dos fundadores do partido era de egressos de torrentes 

anarquistas e havia, ainda, as socialistas. Uma nova constataqiio intrigou-me. Alem daquelas 

duas fontes, vislumbrava ao largo, nfio muito claramente, urn aguaceiro - que ora se 

misturava com o no, ora se distanciava dele - composto de messianismo, modemismo, 

banditismo social e tenenti~mo.~ 

' Esse j@o parece ter sido onplnalmente miado na d b d a  de sessenta. pela direita buculenta e tortlaadom que procuram ironizar e depreclar 
-a pna-burpues ia  das mesas de W que se opunha ao d m  (muitos, inclusive, adamdo A luta armada). 0 d h t o  6 que foi 
aproprindo ao d k m o  da pri,pia esquerdn e ressigmficado t a m m  com menospao. 

Naquele mp. esse .nome dc hatismo' em mdminto. A pam da &cada de 60, quando mmre urn .mcha interno', a ala de Luis Carlos 
Restes Ecari  corn a sigla PCB ('Pariido Commsta Rrasileiro') e o de J&o Amazonas 1- o nome PARTIDO COMUNISTA DO 
RRASIL ('pc do b'). Nos ~ O S  anas. o PCB se dcsdobra em PPS sob a lidemnga de Roberto Fr3re. 

h t i  uma cutiosidade instigante semelhante a descrira em - R u m  a Esta@o F M .  quandn Michela h b r e  Vico. W S O N ,  
F h u n d  Cia. cks Letras, 1987, Sio Paulo. 



Quais entilo, na Primeira Republics, seriam as correntes da esquerda brasileira? 

Haveria al-gum estatuto de legtimidade que as sancionaria politicamente? Sociolo~carnente? 

Ideologcamente? 

A partir da RevolugBo Francesa, ou seja, ha cerca de dois seculos, os termos antiteticos 

'direita' e 'esquerdu' tem sido empregados para designar dois campos opostos de 

pensamento e de agBes politicas.' Ha inheras  correntes mamadas entre essa bipolaridade (e 

que ate a ultrapassam: extrema-direita, ultra-esquerda.. . ). 0 que e importante fnsar, 

entretanto, e que os conceitos n8o se reduzem a espectros ideologcos. Indicam, penso e y  

programas, interesses, valores, posturas, formas de organizaggo e relacionamento, e 

principalrnente umaprcixis historica.' Nessa medida, s8o conceitos de dificil qualificaggo e, 

no minimo, pol2micos. 

Apresento a definigilo de alguns autores corn os quais dialoguei para - a partir de urna 

op@o conceitual - embasar a escolha dos sujeitos coletivos com que trabalho na radiografia 

da festa na esquerda brasileira. 

Marc0 Aurelio GARCIA, em recente artigo - (in DAGNINO, 1994: 12 1) - a h a :  

"Se considerarmos 'de esquerda' partidos e movimentos que se autoproclamam 
'socialistas' - deixando de lado, portanto, os projetos anarquistas e anarco- 
sindiculistas do comeqo do se'culo - pode-se considerar a exist$ncia de 3 geraq6e.y de 
organizaq6es de esquerda no Brasil". 

E descreve entZio, respectivamente, as caractensticas particdares do PCB da decada de 

20, 'da esquerda revoluciomiria7 da decada de 60, e a 'esquerda social' dos anos 80. A meu 

ver, essa e uma concepg50 que enxerga a esquerda identificada com o marxismo - e que v? 

nele a milo santa do criador -, urn certo 'marxocentrismo' que descarta ate os anarquistas que 

se assumiam como 'socialistas libertarios'. Talvez por essas exclusBes compulsorias, os 

bakunistas" do secdo XIX ja charnavam os socialdemocratas de Marx de 'socialistas 

autorithrios'. Cabe lembrar, ainda, que um dos primeiros escritos simpatizantes do 

socialismo no Brasil veio do punho do General Jose Abreu e Lima, editado em 1855, o que 

nos alerta que a autoproclamaqilo n8o resolve o problema.7 

DOBBIO. N .  Direita e Esquerda. Siio Paulo: EDUSP, 1995:3 1-32. 
';I prckis e fanlo objetivqcio do Homem e dominio da nrdureza quan!o r e a l ~ r i o  da liberdade htrmrola ". (KOSIK, 1977:205). 
Pamddnos do lider armtpsta Baklrmn, que &vidu corn M m  - em campos diferentes - a lidemnqa da Pnmcnra Intemaclonal dos 

Trabalhadores no sicdo passado. 
Cf. .I@ C ~ D I D O  FXHO, 1982: 148. 



Parodiando ~ h o m ~ s o n , ~  esse e um conceito esthtico da esquerda brasileira, haja vista a 

'Guerra Carnponesa do Contestado'. uma rebeliiio messiinica da d h d a  de 10, que construiu 

urn sistema igualithno - abolindo, inclusive, a propnedade privada - e que desconhecia a 

utopia socialista, mas desenvolveu urna intensa experi2ncia nessa dire~iio. Aqui, a meu ver, 

para alem da retorica, deve imperar a primis. Um pouco semelhante, temos a definiqao de 

Moacyr FELIX (in GARAUDY, 1972: 1 1): 

"iVGo gostamos f...) da simpllficaqiio preguiqosa que se esconde utrcis desse suco 
puru todos os usos que e' a palavru 'esquerda '. Usamo-la (...) dentro de swr ucepqiio 
mais vulgar (..j entre essas correntes de pensamento (..I em nome de alpns 
princ@ios bikicos do humanismo e do socialismo contemporcineo, todas lutam por 
uma transjonnaqGo, uma negaqiio, uma contestaqo da situapio humana resultante 
dm atuais estruturas sociais': 

Apesar da visZo implicita de que os principios socialistas t2m que ser conscientes e 

estruturados- o que n8o me parece necessirio - essa concepqBo amplia o conceito para 

aqueles que negam o sisterna. Se o primeiro aspect0 for subtraido ('consciencia socialista'), - 
todos os sujeitos coletivos anteriormente citados - cada urn a seu mod0 - empreenderarn lutas 

de transforma@o (pg 13). 0 cientista politico Norberto BOBBIO destaca, no seu recente 

livro 'Direita e Esquerda' (1995: 19), o bin6mio igualdadeldesigualdade para dstinguir a 

diade esquerdaldireita: 

" ... creio poder dizer que o que faz de um movimento de libertapio urn movimento de 
esquerda e' o fim ou o resultado que se propo'e: a derrubada de um regime despdtico 
fundado nu desigualdade entre quem estd em cima e quem estii embairo nu escala 
social, percebido como uma ordem injusta, e injusta precisamente porque 
inigualitaria, porque hierarquicamente constituida ". 

0 entendimento de Bobbio parece pressupor a luta aberta pela conquista do poder 

politico. As lutas dos comunistas, anarquistas, tenentistas e dos camponeses do Contestado 

tiveram essa componente politico-militar. Todos esses movimentos que menciono, mesmo o 

banditismo social e o modernismo, foram lutas pelo poder: aquelas malhas de poder 

disseminadas em todo o edificio social descritas por FOUCAULT (1979: 183). Estes liltimos, 

entretanto, n8o almejavam a derrubada dos governos - o mesmo se colocava de certa forma 

THOMRXN distu7pue o conmito de cclass en, ESTATICO - unla abordapcm mn5nlica. e MSTOWCO - quando a c l w r  a w n m e  no 
hojo da haa de clap=. Trodicirjn, rmtel tay conciencia de clas.~e. Rarcelna: Fditm Critica - Cihaldn; 1979. 



para os socialistas reformistas - mas todos eles sonhavam com uma alteraqgo no regme em 

distintos planos (social, econbmico, politico, cultural!). 

Fico. talvez, com urna definiggo menos rigorosa. e, portanto, mais abrangente de 

GORENDER (1987:7): 

"...entendo por esquerah o conceito referencial de movimentos e ide'ias enderecados 
uo projeto de tran.$mnaqZo social em beneficio dus classes oprimidas c explorudus. 
0s d~ferentes ,Taus, cuminhos e formas dessa transjbrmaqdo social pluralizam u 
esquerdu e f i e m  dela um espectro de cores e matizes ".' 

0 s  rebeldes do Contestado n5o travaram uma luta nacional; os modemistas n5o 

falavam em classes exploradas: os tenentistas n8o empreenderam uma marcha socialists; os 

cangaceiros n8o expropriavam os coroneis latifundiiirios - mas todos esses experimentos 

hurnanos, tendencialmente 'endereqaram-se' ao projeto de transformaq50 social na contra- 

mio do que propunha a logica das elites dominantes a epoca A despeito do grau de 

consci6ncia de cada um, eles aconteceram 'em beneficio ' do povo brasileiro. 

Em sintese, a minha abordagem da esquerda brasileira utiliza-se do recurso da 

'inclus807: n8o so partidos, mas movimentos, ideias, sonhos; n8o so os que se 

autoproclamam socialistas, mas aqueles que, conforme BOBBIO, articulam, em diferentes 

niveis, alguns dos valores da tradiq20 revolucionaria moderna: "liberdade, rgualdade e 

fiaterniaizde ".lo Em outras palavras, esse aporte 60 deixa de ser mais urn 'sentimento' do 

que uma logica amunada e coerente." Ao inves de urn conceito (precise, rigoroso), uma 

noqclo. Ele procura incorporar '0s movimentos que d o  silo previstos'. Um tratarnento 

historic0 que releva aspectos como a incerteza, a imprevisibilidade, a charna transformadora. 

E a opq5o pelo hurnanismo a-racional do Homo demens: produtor de desejos, mitos, utopias 

- descrito por Nelson LEVY (in NOVAES, 1990: 165). 

"A incerteza e' uma condiqco inerente a liberdade, 13 tranrcend6ncia e u democracia 
(..) du incertezu pode-se dizer que t3 o dnus da liherdade e, ao mesmo tempo, u certezu 
de uma possibilidade humana de criatividade e de transcendgncia ". 



Este trabalho vai falar de PAIXOES, LOUCURAS, ENIGMAS e FESTAS. 

Numa viagem alucinante ao inicio deste seculo, pretend0 levar o leitor ao period0 

consa-mdo na hstoriografia brasileira como Republica Velha, ou Primeira Republica, ou a 

Republica dos Coroneis ( 1  889-1930). Mais precisamente, no espago de tempo que tem 1920 

como seu ponto de inflexgo. Indubitavelmente, urn momento historic0 de paixijes, de 

polemicas, de brigas esteticas e politicas, de invengties e de grandes mudangas estruturais. 

Um tempo em que nos mais diversos tenitorios espaciais e simbolicos que comp6em este 

Pais continental, podem-se construir inumeraveis sonhos libextinos. Silo, porem, utopias tilo 

reais que o preconceito e mesmo a fiha sanguiniuia que incidiu sobre a maioria desses 

personagens sociais evidenciam a radicalidade das quimeras que eles se dispuseram a erigir. 

E quem eram esses 'loucos' que enfientaram, com armas e ideias, &manhas e obras- 

de-arte, urn poder pulverizado de despbticos coroneis ? 

Sirnplesmente escritores, vaqueiros, operiuios, rnilitares, artistas, exescravos e 

imigrantes europeus, sertanejos e moradores litorheos. Brasileiros, enfim, por fatalidade ou - 
par adwo ,  mas especiais. Mestiqos, brancos e negros, mulheres e homens prenhes de 

desejos, e que, insubrnissos, n k  aceitaram: a expropa*, a violencia ou a domiruq30 

politics, nem o colonialismo cultural, a desonra e a superexplora@io de que eram vitimas ou 

que vitimavam seus compatriotas. E se rebelaram, no CANGACO, no surto messiihico do 

CONTESTADO, no sindicalismo revolucioniuio dos ANARQUISTAS, na auto-afirmagk 

cultural da SEMANA DE ARTE MODERNA, na contestagilo ideologica dos 

SOCIALISTAS, na ousada fundaqilo de um partido comunista - o PCB. 

Elegi esses visioniirios, entre tantos,12 no intuit0 de espelhar algumas respostas 

coletivas que, a meu ver, tiveram urn c d t e r  libertiuio perante as tensties sociais dessa fase 

de transiqilo entre o escravismo colonial e o capitalismo tardio que se processava Sei que 

invado urn terreno sociologico pantanoso, ao aproximar movimentos tgo &spares como o 

modernismo antropofagico de Oswald de Andrade e o bandltismo social de Ant6nio Silvino - 

que, durante quase duas decadas, "govemou o sertiio" como urn Robin Hood tupiniquim. 

k&e os rnessiwismos de cariiter r a v i u c i d o .  a l h  do Contestado, h v e  o de Can&, Caldeis30, P a u h  her... Al6m dos 
modemstas. tlvernos. no penodo. intelechms p m p s s ~ s  como Lima Barreto e Ewlides da C& para citar dok expoentes. 0 
IXNENTISMO apareceu CQIM p-o i r u d  de amhe, mas 1160 s a i  incluido, sendo, enbetanto. citado, quando o contexto o exigir. 



Sera que, nurn certo sentido, niio foram todos 'fanaticos'? Ou fanatic0 e designa~iio 

exclusiva do lider messiinico Jose Maria, que morreu de armas na m5o defendendo a 'terra 

santa' do Contestado? 0 que levou - sen50 esses loucos desejos da utopia - os anarquistas a 

arquitetar, no Rio de Janeiro, em 191 8, uma malograda insurreiq50 que visava tomar o poder 

e instaurar a Anarquia no Brasil? 

Esses s5o os enigmas da Historia, que pretend0 perscrutar com o apoio de estudos que 

varios autores nos legaram. Uma das preocupaq6es teoricas deste trabalho sera de forma n5o 

pretensiosa, ordenar e marcar os traqos distintivos fundamentais de cada urn desses sujeitos 

historicos. 

Contudo, o que me fez 'junti-los', enfim, numa mesma analise parte de dois 

pressupostos muito simples: Go movimentos coletivos - o que me parece dspensar maiores 

consideraq6es - e todos t2m inscrita a marca da liberdade. l 3  Revoluqiio e indissociavel da 

ideia de liberdade, mas niio e seu patnm6nio exclusivo. As ideias de nib-sujei@o e 

autonomia estiverarn presentes tanto na cangaceira Maria Bonita quanto na cativante 

comunista Pagu. E mais, ngo estamos enurnerando platdnicos sonhadores. Falarnos de 

liberthios que se notabilizaram pela e na suaprtixis histbrica. 

"A liberdade comeqa pela irrven~iio dos desejos e se conf ipa  plenamente na 
tentativa de realizb-10s atravbs da a$o. S6 nos conduzimos em liberdade na aqlio, 
nem antes nem depois, como afirma Hannah Arendt ". l 4  

* * * * *  

Um colaborador deste texto, o Prof Michel Marie Le Ven, denomina a dCcada de vinte 

de 'u dkcada das utoplas ': o Pais passa a ser repensado, a esquerda, pelos fundadores do 

PCB, que sonham urna patna govemada pela classe operiiria; a direita, pelos futuros 

integralistas, que almejam a purificaqgo da nossa raqa, contaminada pela indolsncia afro- 

indigena, e, entre ambos, pelo tenentismo, que quer ser nacional e moderno, mas fica 

constrangdo corn o povo que tem. Nos marcos do Brasil rural, ecos da guerra camponesa do 

Contestado e o incarnodo do banditismo social de Larnpiiio e Corisco. 

- -  - -  

'' Em Nelsm LEVY, nurn amigo sobre 'Principio da Liberdade' (in NOVXS.  1990: 155), lemos: ':-I liberdde encontra o srtr s~pnrjicrrlo 
mms geral no reconhecinlento de umafanrldade humana de ncio-sujei~rio a qualquer poder e.rterior, seja ele impost0 por urn semelhmte, ou 
entciopelos sistemas natural-mecrinico.~.ou. &'a, por umapretensapotkncia d ~ n a  I . . . )  o ser livre e aquele capaz de se autodetennmar por 
leis subjetiva~ e, portanlo, e aquele d o d o  de autonomia I Q ~ ,  o centm nevrdgico da quest& do liberdade reside nu autonomra ': 

I" I-p. 158. 



Todos esses movimentos forarn revolucionarios - contestaram radicalmente a ordem 

estabelecida - e todos sucumbiram fiente a uma rearticulaq50 das elites dominantes. Estas 

habilmente souberam incorporar e manter a sua hegemonia, operando em trZs vias 

concomitantes: reciclavam-se, cooptavam e destruiam seus opositores. Getilio Vargas vai ser 

o piv6 desse archl, matizando terror de Estado com aliancismo, entreguismo com orgulho 

civico, ditadura com populismo. 

Para BOSI (1992:2 I), "as datas seriam momentos de urna skrie drahticu: m f m e s  de 

crise e negatividade preparam os avanqos da humanidade". A decada de 20 e a decada dos 

sonhos: urna dkada propositiva em que todos queriam construir a patria a sua maneira, uma 

utopia plural, mas organizada. existe patna sem encantamento, sem cerimbnia, sem 

simbolo). Esse apetite humano pelas mudanqas postava-se em duas fileiras de 

enfrentarnento. De um lado, a elite republicana, que procurou negar os anos de Irnpkrio, mas, 

com isso, acabou negando toda a nossa Historia. A Republica, num @isson de importar as 

metAforas da modernidade, criou a sua simbologia: a estradade-ferro majestosa, a cidade - 
disciplinar, as charnines laboriosas e a transformagio do sudito em consumidor. De outro, 

enfileiravam-se as utopias que negavam o discurso racionalizador da Republica - n3o 

brasileiro. Movidos pel0 fascinio do instituinte, surgem movimentos com projetos racficais, 

que engendravam a fundagiio de uma outra politics. Vivia-se "urn periodo de ixtase 

revolucioncirio", conforme express50 de HOBSBAWM (1970:84). E, nisso, integralistas e 

comunistas ombreavam-se: expressavam um mesmo desejo subversivo de afirmar a nossa 

nacionalidade. 0 movimento tenentista andou 30 mil quilometros querendo descobrir o 

Brasil, os modernistas brandlam, nos salBes parnasianos: tupi or not tupi! 

Desses visionhrios, exclui os que tinham uma proposta antipopular, que carregavam 

urna representaq50 coletiva clararnente conservadora, como o messianismo do Padre Cicero 

de Juazeiro ou o integralismo de Plinio Salgado. Entre os eleitos,15 devido a limitaqks 

operacionais e temporais, optei metodologicamente por tratar com maior profundidade urn 

desses sujeitos historicos e por fim, confronth-lo com os outros, a titulo de alargar e 

enriquecer a reflexgo. Como a clivagem da analise era a da festa, apresentou-se como um 

criterio consistente escolher entre aquela esquerda nascente quem apresentasse com maior 



vigor urn olhar festivo sobre o mundo. Mesmo assim n8o foi simples a opgilo, que acabou 

desembocando nos anarquistas. Ver-se-a, pela leitura, que essa deciGo foi para urn 

appamento que viveu com muita densidade a combust50 da festa corn a politics. como 

confinna Foot HARDMAN (in NOVAES, 1990:262), urn dos estudiosos do tema: 

"Sem dtivida, os anarquistas joram dos prirneiros u captar os vinculos indele'veis 
entre revoluqiio e festa, percebendo na suspensiio do tempo dominante e na 
curnavalizaqc70 do cotidiano - durante os raros clar6es de efetivas rupturas corn (I 
ordem estatal e capitalists -, a emerggncia de indicios de urn novo mundo, quando o 
futuro uinda urdpico se derxa entrever, ao menos como clima, nos estilhuqos de urn 
presente revirado, num instante sublime em que o prazer do caos corrvive 
intimamente corn o desejo de constru~lio, instante fugaz, premido entre as passagens 
do pottico e do politico, instante louco e Izicido, vivendo corn igual intensidade a 
;min&ncia de sua sagraqclo ou de seu desaparecimento ". 

Dois pensadores penetrantes que marcararn a modernidade - tratando de assuntos 

diversos - iniciam suas obras antologicas corn afirmaqiks convergentes. "A mercadoria k, 
- 

antes de tudo, urn objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas propriedades, satisfaz 

necessidades humanas de qualquer espkcie. A natureza dessas necessidades, se elas se 

originam do estdmago ou da fantasia, d o  altera nada na coisa': - diz MARX em '0 

Capital' (1985:45). E DURKHEIM, em 'As formas elementares cia vida religiosa' 

(1983:206), assevera: "0s mais bbrbaros ritos ou os rnais bizavos, os rnais estranhos rnitos 

traduzem alguma necessidade humam, algum aspecto, seja individual, seja social da vida ". 

A historia humana esth impregnada de fenamenos que se repetem em tempos e 

geografias diversos, compondo, assirn, os traps lstintivos que nos caracterizarn e nos 

distinguem na natureza como espkcie. 0 amor, o trabalho, a crenqa s8o criaq6es nossas, 

genuinas. S8o algumas de nossas essCncias vitais: sem eles, nib existiriamos. Qualquer 

supressfio ou desbalanceamento configuram-se como patologias. 

E a festa e, sem duvida, urna de nossas necessidades viscerais. Ela ganhou nome de 

festividade, fana ou folia. Serviu para cultuar deuses e soberanos. Tem gerado tanto o i5xtase 

quanto a violencia. Aparentemente extinta em algurnas culturas, iis vezes persegurda, 

outras, instrumentalizada ideologicamente, a festa habita os subterriineos da alma: "U.F 

'' R e f w  a q u  que - na rmnha ampplo alargada da esquerda A kpoca -, o movuncnto tenentlsta (ou pel0 meoos, alguns setores dele), teve urn 



jestividades sGo uma ,forma primordial, marcante, da civilizaqio humana". (BAWTlN, 

1992:7). 

E o que a distingue? Ha festas em que se come e bebe, mas comer e beber e 

comqueiro. E sobrevivencia? Mhica e danqa comp6em alguns ambientes festivos e ambos 

tambem esao nos espetiiculos artisticos. E arte? Algazauas e correrias estiio tanto nas festas 

quanto nas brincadeiras. E jogo? E o .  flertes e jogos de sedugfio do footing? E .libido? E 

ainda o mesmo p t o  de 1iberda.de que se & num templo, num cord50 carnavalesco ou numa 

passeata grevista? 

A festa possui desses misterios, mas nem por isso e uma categoria inlstinta. Apenas e 

desses entes ambiguos e recorrentes, que t2m a virtude do ilusionismo: estar ou ngo estar em 

virios lugares ao mesmo tempo. Ela negaceia com o real, dermba-o no chiio, faz-lhe caretas. 

E a propria realidade virtual. A festa, enfim, e a vida em toda a sua exuberlncia. 

Mesmo que seja por pouco tempo.. . 

* * * * * 

A festa 6 bucal! 

Sendo a vida cotidiana marcada pelo reino do trabalho e do estudo, pelos gestos 

instintivos e executados mecanicamente, pelo uso parcelado do corpo, pelas conversas a 

boca pequena, pelas novidades mitigadas e pela fadiga, en60 o epicentro dessa rotina e o 

ouvido: o habito de receber ordens, executh-las, reagir de orelha em @ ou ouvir 

silenciosarnente. 

Enquanto o cotidiano e esse conthgo com a banalidade e o anonimato, a festa e a 

espetacularizaqiio da existsncia e a solidariedade entre nomes, grupos e comunidades. 

Tudo na festa e boca, mas niio a boca fechada - linha reta - marca do tempo linear das 

sociedades capitalistas. Falamos de uma boca que se abre, que se expressa, que sopra urn 

mundo interior povoado de humanidade e cujo halito transforma o cosmos e e por ele 

retransformado, enquanto dura a respiraqgo da vida. 

Festa e uma boca line cercada de bocas escancaradas por todos os lados. Por isso e um 

ato eminentemente coletivo, de troca, de comunhiio. N5o ha urna boca acima das outras: ha 

m t e r  prqgcss~sfa e propnslhvo para a uropla h s l l e m  Entretanto, d o  rot uma das nossas esoolbas p a  o premte estudo 



bocas lversas e ativas. E todas falantes. E, com a palavra, inaugura-se o process0 de 

comunicaqiio interpessoal. Intenso. Criativo. A busca da linguagem perdida. 

Uma linguagem corriqueira, mundana, despojada de pompas e formalismos. Um 

converseiro solto e emocionado. Falatorio. E, a partir dessa palavra emocionada, canta-se. 

Festa e cantoria, e o embalo de bocas que alimentam o espirito de melodlas. Cantar, 

cantarolar, dar cantadas. A boca que beija , que deseja o outro apaixonadamente, ou todos os 

outros libidnosamente. Essa puls5o do comer. Do gozo, da malicia. Volupia antropofagica: 

de gente e de comida. Muita comida. Festa e comilanga. Patuscada. Desperdicio: "...e tanto 

cozer e grelhar, tanto torrar e tostar, tanto ensopar e fermentar, tanto assar e fiitar, o picar, 

o cortar, trinchar, devorar e se entupir ri  trip^':'^ 

E a boca que se lambuza e a mesma que bebe, que se embebeda : se empapuqa e se 

empanturra. Boca de f ino.  Fumaga. Baforadas. E nessa nevoa festeira, tudo se rnistura: 

mexencos, guloseimas, beijocadas, beberagens. Um redemoinho de muito gesto e muito som 

- barulheira, turnulto ? - que libera o seu grunludo mais tipicarnente hurnano: o rim. 0 sorriso 

enfeitipdo e aquela risada gostosa da chacota. UnMo do c6mico e do grotesco. Festa e 

gargalhada: a boca que sacoleja o corpo todo. 

Festar e farrear, e zombar, e brincar! 

E muito correr e pular, ou temamente fazer criancices. E a boca que mostra a lingua, 

faz caretas, caqoa do mundo. Um mundo que se quer extraorbhio, de ponta-cabe~a. E a 

liberdade de inversk que a festa provoca Inversiio de pap&, de valores, de posturas. 

Fantasia-se urn tempo sem regras, mas nada caotico, tempo sem normas, mas nunca 

anormal. Tempo veloz. Estado de eferveschcia coletiva. Caem todas as mtkcaras e 

disfarces, vestem-se outras fantasias. 

E a mesma boca que maquila os Iabios da exibi@o - se mostrar, se oferecer e 

brilhar - e a boca que pode emitir o grito de liberdade: 

"Operhrios de todo o mundo, uni-vos!" 

Ngo apenas urn mundo inverhdo, mas urn mundo novo. Radicalmente novo: 

igualitirio, fraternal, de abundiincia - como uma festa sagrada em que os deuses se regozijarn 

nurna folia endlabrada. 

" Peter BURKE, Cul&rapoprlar na rdade modem, Sifo Paulo. Cia das Lehs. 1989:207 



Festa 1 transgress50. E ruptura da ordem: e a luta cia utopia libertiiria contra estruturas 

escravizantes, contra a tutela e hierarquias opressoras. E a subversiio exaltante da massa. 

Loucura. Rebeldia. Urn deixar-se levar pelo fervor coletivo. Descoberta de forqas intenores 

adormecidas. Renovaq5o do desejo do infinito. A vida revigorada. E as pessoas assim, 

alegres, cheias de vida, podem mais. A jovialidade restaurada gerando gente bonita. 

A face estampa signos. 

0 s  olhos tristes 

na boca a fome 

Na boca 

a alegnia de viver 

nos olhos 

o brilho dos visioruirios 

- 
Festa C vida feliz! 

Por que a recuperagiio historica da festa? 

A minha pesquisa partiu de algurnas intuiges e outras tantas indagaq6es. Sempre me 

pareceu que a festa, no Brasil, fez parte da nossa construgiio sociocultural. Isso me batia em 

andanqas pelo Pais afora, nas vivencias de artista e anirnador cultural, na descoberta de urna 

ou outra literatura, em inheras  conversas. AS vezes, tinha a impress50 de que a festa na vida 

do povo e uma forma de viver o distinto: expressiio nil0 convencional de participagiio 

(somunithria? politics? cultural?). A discuss50 dessas quest6es - pensava -poderia levar a 

ipbteses interessantes, como esta: 'A historia da festa na esquerda como estudo da 

aensidade de aproxima@io das propostas revolucion~as com a alma popular.' E encontrava 

estimulo quando esbarrava em afirmaqks deste tipo: 

"Aquelas festas, rituais, tradi@es populares e formas de entretenimento constituem 
urn espaqo fecund0 para ancilise do nosso process0 de mudanps". (UAGNANI, 
1984:18). 



"E como se o dominio do ritua1,fosse m u  reg50 privilepradu para se penetrar no 
coraqcr'o cultural de uma sociedade, na sua ideologra dominailre e no seu sisrema u'e 
~*alnres". 1.444 i T 4 .  IY81:24). 

"A jesta sintetizu u totalidrrde da vidu de cuda comunidade, u suu orgunizaqcio 
econrimica e suas estruturas culturan, us suas relaqAes polit~cas e us propostas de 
rnudunqas '1 (CCCANCLJNI. I983:54). 

Convencido de que a festa constituia um rico manancial de interpretaqilo teorica, 

colocava-me. entiio o desafio: procurar no festivo da cultura popular, a dimensgo politica e, 

na cultura politica de esquerda, investigar a dimensilo festiva nela imbricada. Talvez desses 

entrecruzamentos poderiam surgr pistas interessantes para entender o brasileiro, as condutas 

da esquerda, a cultura politica popular, os elementos conservadores e rebeldes ai contidos, 

inclusive para extrair regras para a aqgo (por que MO?). 

Toda construq50 da c i d a b a  e da liberdade e festiva. Isso fica especialmente 

evidenciado quando a cidadama e levada As idtimas conseqiiCncias, como no caso da 

revoluqiio. SANCHYS (1 983: 18) exemplifica que a Revoluqiio dos Cravos, em Portugal, 

possibilitou a explosiio de uma das mais intensas festas que o mundo contemporineo 

conheceu. Assim tambem se deu e vem sendo estimulado ano a ano na Revoluqiio Cubana. 

Histonadores registram que, apbs a RevoluqZio Francesa, seguiu-se quase uma decada de 

festas revolucionhrias, que tinharn a h g i i o  pedagogics de veicular o novo espirito 

rebublicano. (GIRARDET, 1987: 149, e OZOUF, 1976:223). 

A essa altura, ja estarnos pisando os temtorios da EducaMo. As festas como pkticas 

educativas: educaqgo politica, consciencia de classe ... e possivel estabelecer vinculos naturais 

entre a politica e o prazer? Se ha a pedagogia da festa, ha tambem a festa na Educaqgo: 

presente nos festins alusivos, nas viv6ncias Iudicas ou nos rituais da construqilo do saber. 

Fluxos e contrafluxos: como a esquerda transou isso? Examinar os processos educativos e as 

estrategias de mobiliqilo das primeiras esquerdas republicanas - investigando 

especialmente os apelos (ou ngo) a atividades Iudicas e festivas no cotidiano dos grupos e nas 

lutas travadas - passou assirn a ser um dos objetivos da pesquisa. Esse exarne, entretanto, 

teria que ter uma preocupaqilo de fundo: em que agrupamentos a utilizaqiio da festa se faria 

apenas de forma instrumental? Dito de outra forma: quando essas esquerdas acabavam 



prisioneiras das armadilhas do pensamento burgues que elas pretendiam combater? Edgar 

MORIN ( 1986: 1 13) assim situava um dos dilemas da modemidade: 

" l/umos partrr do lzornern. f<le e' concehrdo como 'Homo supiens ' c. 'Homo jaber '. 

Amhas as dejiniq6es sGo redutoras e unidimensionais. Portanto o que k 'tlemens ' - o 
sonho, u pairZo, o mito - e o que k 'ludens ' - o jogo, o prazer, a festa - .r& e.rcluidos. 
0 sentimento, o amor, a brincadeira, o humor, passam a Mo ter rnais lugar sen60 
,secundario ou contingente ". 

Essa expulsgo do elemento festivo na formag50 do homem modemo foi 

magstraimente estudada por Mikhail Bakhtin em 'A Cultura popular na ldade Media e no 

renascimento'. 0 autor demonstra que, na historia milenar das classes populares, sempre 

imperou m a  visiio carnavalesca do mundo. De todas as festividades hurnanas, o camaval 

caracterizou-se como a express50 popular mais autentica e livre de toda ideia de 

acabamento, perfeiggo e eternidade prbprias da consagraqiio das desigualdades presentes nas 

cerim6nias festivas cia IgreJa e do Estado. Afonso Romano de SANT'ANNA (1984:37) 

elenca alguns pontos dessa maneira camavalizada de viver: 

Valorizaqr?~ da forqa erdtica vital. Uma atualiza~iio dos rnitos de Eros (..) e Dionkio 
no sentido do desrepressiio dos desejos. (..) U r n  irnerscio do c6digo vigente (..) 
ZntroduqEo da parbdia e da scitira. (..) A ambigiiidade dm imagem e representaqdes 
(..) Nelas a verdade estd sempre em rnovimelzto. Zrastcivel. Diale'tica . 

0 principio do c6mico - express0 na burla, na blasfimia, no sarcasm0 - e o poderoso 

elemento do jogo - manifesto tanto na teatralidade quanto no espirito ludico - e o que faz da 

carnavaliza~iio uma certa fuga dos moldes da vida ordmh-ia e, ao mesmo tempo, como 

enfatiza BAKHTIN (199316) "uma forma concreta (embora provisoria) da propria vida ". 

Esse espinto carnavalesco e polissemico, engendrando e significando coisas diferentes para 

diferentes pessoas, grupos e classes: ora funciona como expressgo de liberdade e de critica 

social, ora pode servir como valvula de escape para preservar a ordem estabelecida; ou, 

simultaneamente, pode canter elementos tanto de protest0 popular como de controle social." 

0 concelto bakhtiniano de 'camavaliza~ilo cia politica' - aplicado por CARVALHO ( 1987) e 

PAULA (1991) para o context0 do Rio de Janeiro do inicio do skulo - transformou-se numa 

importante categoria de analise, embora essa abordagem ngo se tenha mostrado suficiente 



para tratar da diversidade e multiplicidade de aspectos envolvidos nos varios sujeitos 

historicos. !' 

* * * * *  

0 meu objeto de estudo, entiio, desenvolveu-se em torno da relaggo festa e politica: 

entre o Homo politicu~ e o Homo jestivus - descritos por Harvey COX (1 974: 16), ao apontar 

o carater universal das festividades nas comunidades hurnanas. Nesse enfoque, a cultura 

passa a ser um elemento pnvilegado da politica. Desviei-me das anhlises centradas na 

politica instituida (Estado, formas de govemo, partidos ...), para, alem de enfatlzar o pblo 

instituinte, pensar o rebelde, o liberthno, o militante tambkm como sujeito cultural 

abandonando aquela noqgo unidimensional de sujeito politico. "0 Homem politico 6 tambkrn 

Homem simbdlico." Quando Abner COHEN (1978: 1 1) afirma isso, ele quer lembrar-nos de 

que o poder se exerce tambem pela utiliza@o de prziticas rituais, atitudes e gestos simMlicos, 

emblemas e signos, falas e saberes prestigosos, entim, todo urn universo de Migos  que 

imp6em respeito ou obdGncia sem a necesstiria coerg5o ou violGncia manifests. 

Dentro, entiio, do universo simb6lico dos agentes de esquerda, a festa ganhou realce na 

medida em que ela emerga impetuosa corn a busca da liberdade, a construg80 de lagos de 

solidanedade no grupo e a demarcaqgo da identidade social. E aqui se processou uma 

ampliaqiio do senrido da festa: n8o apenas a festa-farra, mas a dimens50 festiva na a920 

politica que se expressa nas artes, no ludico, no humor, na comunica@o poktica e em 

determinadas sacralidades que invadem o solo do politico. 

Apesar da peculiaridade desse estudo, faz parte da tradiqtio do pensamento politico e 

educational pensar a 'festa'. Mais do que inovagaes por mirn desenvolvidas, ha urn 

pensamento que eu quero resgatar: HOBSBAWM, PFlIROT, OZOUF, HILL, BURKE na 

bstoriografia; MATTA, SANCHYS, BAKHTIN, COX, CANCLLNI, CANETTI na 

Antropologia e Cultura; CARVALHO, HARDMAN, DUVIGNAUD, DURKHEIM, nas 

CiCncias Sociais e Polit~cas, entre outros ... Talvez em todos esses intelectuais comprometidos 

corn a dignificaggo dos trabalhadores e excluidos esteve presente o sentido das palavras do 

russo MEZHUIEV (1977:204): 

'' Ttw rlr w m .  mtre c r r ~ m .  .I Dl WIEM e E L M E  para p n v r  as festss que se a t i h a ~ u n  a celebraw r ~ h g w s  e rmhcas, a 
BENJAMIN. WINNICOT e HUIZINGA. para as \ncula@es corn o lwhco, a HENIUQUEZ e CANCLINI, para as pntes corn a arte 



. tratar da diversidade e multiplicidade de aspectos envolvidos nos varios sujeitos 

historicos. '" 
* * * * *  

0 meu objeto de estudo, entgo, desenvolveu-se em torno da relaqiio festa e politica: 

e o Homo politicuc. e o Homofestivuc. - descritos por Harvey COX (1974:16), ao apontar 

o carater universal das festividades nas comwdades hurnanas. Nesse enfoque, a cultura 

passa a ser um elemento privilegiado da politica. Desviei-me das d i s e s  centradas na 

politica instituida (Estado, formas de governo, partidos ...), para, alem de e n f a t l  o @lo 

instituinte, pensar o rebelde, o liberthrio, o militante tambkm como sujeito cultural 

abandonando aquela no950 unidimensional de sujeito politico. "0 Homem politico k tamhkm 

Homem simbdlico." Quando Abner COHEN (1978: 1 1) afirrna isso, ele quer lembrar-nos de 

que o poder se exerce tambem pela utilizagtio de praticas rituais, atitudes e gestos simbdicos, 

emblemas e signos, falas e saberes prestigiosos, enfim, todo urn u~llverso de ujdigos que 

imp6em respeito ou obedgncia sem a necesshria coergilo ou violencia manifests. 
- 

Dentro, entilo, do universo simMlico dos agentes de esquerda, a festa ganhou realce na 

mec iida em que ela emergia impetuosa corn a busca da liberdade, a construg50 de laqos de 

solidanedade no grupo e a demarcaqfio da identidade social. E aqui se processou uma 

amplia~clo do sentido da festa: n3o apenas a festa-farra, mas a dimensgo festiva na aqgo 

politica que se expressa nas artes, no ludico, no humor, na comunicag50 e t i c a  e em 

determinadas sacralidades que invadem o solo do politico. 

Apesar da peculiaridade desse estudo, faz parte da tradig50 do pensamento politico e 

educacional pensar a 'festa'. Mais do que inovaq6es por mim desenvolvidas, ha urn 

pensamento que eu quero resgatar: HOBSBAWM, PEKROT, OZOUF, HILL, BURKE na 

fistoriografia; MAITA, SANCHYS, BAKHTIN, COX, CANCLINI, CANETTI na 

Antropologia e Cultura; CARVALHO, HARDMAN, DUVIGNAUD, DURKHEIM, nas 

CiCncias Sociais e Politicas, entre outros ... Talvez em todos esses intelectuais comprometidos 

com a dignificagtio dos trabalhadores e excluidos esteve presente o sentido das palavras do 

russo MEZHUIEV ( 1977:204): 

I 8  . riw A* m, mm o t m ,  R DIJRKHEIM e LIADE para p n s r  as festss y e  se atiliavwn a celebraq6cs rntigk?~s e miticas: a 
BENJAMIN. WNNCOT e W I N G &  para as \ulcula@s fom o l ~ m ;  a HENRIQUEZ e CANCLW pam as ponta uxn a arte. 



"A tarefa tedrica de trazer ir lu= o verdadeiro contezido da cultura coincide 
totalmente por isso corn u tarefu pratica da szrperaqio revolucionciria u'e todm m 
,formas de alienuqa'o sociul e uuto-uIienuqGo do homem na sociedade hwpesa  ". 

Esta dissertac$io e o reestudo do movimento anarquista do inicio do seculo e o seu 

contraponto com outros ativismos Iiberkirios - Contestado, Cangaqo, Socialistas, Comunistas 

e Modemistas - no periodo encerrado na Primeira Republica, tendo a dimensilo festiva como 

objeto de investigaqilo. Muita coisa ja se escreveu n5o so sobre as parhcularidades de cada 

urn desses sujeitos historicos, como tarnbkm sobre a visilo de conjunto do periodo. 

Entretanto, o que nos pareceu sensato ao retomar a aniilise - a mim e ao prof. Michel Le Ven 

-, foi o fato de que tais estudos desenvolverarn-se em sua maioria em abordagens 

essencialmente voltadas para aspectos historicos ou sociologicos. Fwo a tentativa de 

focalizar o assunto sob o Gngulo da antropologia politica, o que nilo deixa de ser encantador, 

embora apresente serios riscos e desafios. 
- 

A rninha intenqiio foi analisar o que nominei de dimensgo festiva na aqgo politica dos 

anarquistas, mas tamMm nos 'diferentes'. 0 olhar voltou-se para o universo simbblico, as 

condutas ritualizadas, os tempos festivos criados por essas comunidades humanas ao 

exercitar a sua identidade social. Todavia, foi precis0 sempre operar uma contextualiz~50 

socioestmtural - previa ou imbricada - para que se articulasse dialeticarnente o sentido da 

construq50 dessas praticas e valores culturais. Para isso, servi-me, entiio, do instrumental 

marxista que continua a me parecer o mais lucido para desvendar o que se esconde por trhs 

do aparente. 

Se no Cangaqo e no Contestado o pano de h d o  foi a concentrag20 da terra, 60 

menos essencial foi a dimensilo religiosa e a grande tradiq5o camponesa para se entender 

esses fenamenos. Tanto modemistas quanto anarquistas emergem no process0 de 

industrializaq50 e urbanizaq50 da sociedade brasileira, mas so isso nil0 explica 'o jertiro 

peculrar ' corn que cada urn apareceu no cenirio da epoca. 

0 estudo teve de se fazer, assim, entabulando dialogos com a Historia, a Politica e a 

Antropologia. TRs autores sensiveis a essa interdisciplinaridade forarn-me uteis: GRAMSCL, 

THOMPSON e FOUCAULT - dos quais emprestei vhias considera~6es e conceitos. Foi-me 



necessario lidar com uma literatura nacional extremarnente vasta, para recompor aquele 

quadro da Historia do Brasil - a formagilo econhmica e social. as mentalidades - e nele 

ressaltar a historia da esquerda contemporinea e as suas conexties com a cultura popular. 

A meu ver, conduzir essa investigaqgo se fazia sempre com a seguinte perspectiva: 

recuperar a trajetoria da esquerda brasileira, do ponto de vista da festividade, poderia 

oferecer elementos ncos para se entender o que ocorre hoje. Estamos nurn momento em que 

alpmas de nossas representaqoes simbolicas estSio desgastadas. Vive-se a necessidade de 

revistio de conceitos como militiincia, revolug50, luta armada, socialismo. Para uns, eles se 

apresentam como superados, para outros, como passiveis de ressignificag50, e hh, ainda, 

quem defenda a radicalizagiio desses sentidos ante a ofensiva mundial do neoliberalismo. 

0 inequivoco e que a esquerda estii perplexa, especialmente com a derrocada do 

socialismo estatal que se desenvolvia no Leste europeu. Esse esgargarnento das utopias da 

esquerda mistura-se com a crise dos paradigmas. Vive-se em plenitude aquele clima 

percebido por Freud de um malestar da ciencia, da cultura, da civilizq50. Ha um 

questionamento do paradigma cartesiano/positivista e a emergencia da indeterminaggo, da 

desconfianp cia verdade. 

A crise da mz5o e do Estado modemo, responde-se com a recuperaq50 de um saber 

globalizante, holistico, que apresente, de forma substantiva, dimensties como a 

cotidianidade, a subjetividade, o simbolico. Essas fantiisticas 'descobertas' ttm gerado, 

paralelarnente, o 'abandon0 das velhas categorias', para se apegar ao entusiasmo das 'novas', 

o que nil0 me parece dialetico - com o risco de nos fragilizarrnos em 'ilhas pulverizadas', ou 

em fugas existenciais. 

"...estamos convencidos de que, muito dferente do 'estilhaqumento ' da politica, o 
que lemos 6 a ampiiaqclo do campo &I politica. Ao contrario de 'novos sujeilo.~ 
politicos ', q ue substituum os 'velhos ' sujeitos - como, por exemplo. o proletariado -, o 
que temos sclb sujeitos politicos renovados pluridimensionalmente. Ern lugar (Ie 
'novas prciticas sociais' temos uma prciris social corn dimenslies ainda ignorudas. E 
rnuito mais do que 'novos espaqos politicos', o que temos sclo espaqos po1itico.v 
esquecidos nu cotidianidade ': (EVAGELISTA, I Y Y2:53). 

A festa pode ser urn desses 'esquecimentos' que mereqa ser lembrado, mesmo que, 

depois de muita discussilo, ela seja sentida como algo 'em tese' n5o muito importante! 
* * * * *  



Uma hip6tese psicanalitica para expiicar o porqu6 da minha escolha - estudar urn tema 

pretento - possa ser a seguinte: diante dessa anwt ia  presente, fui levado a urn 'voltar atrk' 

saudoso e inelancolico. De acordo com ELIADE (1972:32), "o relorno u orrgenz ofercce t r  

rsperunqu ~l'e urn renmcimento ". Ora, esse process0 e ambivalente: a evocac;80 do comeCo, 

onde se formaram os principios e valores da nossa cultura de esquerda, merece ser revisitada, 

pois toda criaqio e urn 'tempo forte' (idem, 37). As inspiraq6es que dai advenham podem ser 

pias para a a ~ k .  Por outro lado, resgatar o passado para vivslo no presente e algo que n8o 

existe: isso e esquizofrenia. Prefiro, pelo menos, apegar-me a importincia teorica e politica 

de 'fazer circular' a memoria das lutas populares. De acordo com o simbolismo indiano, "o 

esquecirnento equivale ao sono mas tamhe'm a perdu de si mesmo, ou seja, a de.~orientaqb, 

cegueira (a venda sobre os olhos) ". (Ibidem, p. 105). Mas vamos a historia! 

Este trabaiho alinha-se com as concepqaes historiogritficas mais em voga,lY como as 

historias de longa durac;iio, da vida privada e das mentalidades que tematizam a historia das 

ideias, a religiiio, as artes e a cultura em geral. Em HUNT (1995), lemos que esse e o camp 

de uma nova hlstoria que investiga a segmenta~go e a capilaridade social, 'a historia vinda de 

baixo', 'a historia obscura', que busca 'detalhes e acidentes' e 'interafles informais'. 

VOVELLE (1 99 1 :324) refere-se a "histdria dm rnarginalidades, dos cjesvios e das 

tran.~gre~r.~6es ". Ou, como afirma Paul VEYNE (1 97 1 :23): histbria e conhecirnento 

mutilado': 

0 material empirico que foi utiiizado proveio das inheras  obras por mim 

pesquisadas e, por limitagaes varias, niio foi possivel servir-me de fontes pnmarias. Foi 

pesaroso nil0 ter tido acesso ao Arquivo Edgard Leuenroth (UNICAMP), que hoje concentra 

o maior acervo sobre o anarquismo e o movimento operiuio do Brasil. A pesquisa historica, 

metodologicamente, deu-se entZio, na releitura da literatura disponivel, com kulos 

antropolo~cos, a cata dos 'detalhes e acidentes' festejantes e folgadios. 

Trilhado esse caminho, assumo uma tiaglidade de fundo: a de recontar a historia que 

foi contada por outros autores. 'Quem conta urn conto aurnenta urn ponto!' Motta 

PESSANHA se perguntava: "onde u fionteira - se e' que ela eriste - entre histdria eficqZoW? 

(In NOVAES, 1990:33). Mesmo os histonadores em quem me baseei recortaram esse real e 



de certa forma o reinventaram (reduziram, deformaram, fantasiaram), na medida em que o 

submeteram a um quadro teorico e ideolo~co propno, aos seus limites pessoais e limitaq6es 

da pesquisa historica em si. Hanna ARENDT (1968323) afirma que "c~yuele yzre ~ f i :  o yzre r' 

.\.rmpre jiurra u r n  estdria" e os fatos ganham entilo "zrm sentido humanumenfe 

~~onipreensivel". fidem). 

Fiz. assim, lma nanativa, redesenhando aquele context0 historico, preocupado 

pnncipalmente em nfio sangrar o texto corn a imposiq8o da problematica, nem forgando 

hipbteses que me pareciam mais interessantes e Iogcas. A Historia tambem n8o deixa de ser 

prenhe de paradoxes, incoerencias e irracionalidades. Optei por urn apaixonado 

distanciamento critico, aceitando, a duras penas, revelaq6es que atordoavam a linearidade de 

que somos vitimas em tempos de reta mGo. Ngo sei quantas vezes consegui vencer o 

impulso de jogar debaixo do tapete fatos e reflex& que contradinam determinada linha de 

pensamento, persegulndo uma - niio sei se conquistivel - 'imparcialidade'. Trabalho dificil, 

muitas vezes de garimpagem, entusiasmando-me com notas de rodapk ou determinada 

citaqZo bibliog~ifica que fossem pistas preciosas de dados/reflexdes teoricas a reconstruirem 

o cenario impreciso do tempo. 

A memoria do movimento operhrio, popular e sindical e essencialmente documental, 

literiuia. Est6varnos nos primordios da cinematografia e do culto da imagem e, alem disso, 

n8o havia uma preocupaeo explicita de regstros iconograficos. Um interesse analitico das 

pr;iticas rituais e simb6licas niio existia. Ainda ate hoje n5o se v?, nos movimentos sociais, a 

preocupaqh viva da memoria. Salvo honrosas exceqks - normalmente ligada as ONG7s - a 

esquerda ainda n5o percebeu a sua importiincia politica. 

A Historiografia clbsica, de uma maneira geral, n2o teve uma preocupaqiio 

tridimensional de regstro do estilo de vida, dos valores, dos costumes e da reaq20 emotional 

do povo em cada momento historico. Sobrou para os memorialistas, - o romance e o folclore, 

sem falar nas artes - desempenhar esse papel. A minha saga teve que se semr desse apoio. 

Enfim, desenvolvi um trabalho de pesquisa com base em detritos, sinais, indicios e rehgos: 

o "me'todo interprerutivo centrado sobre os residtras ", conforme ironizou GINZBURG 

(1989: 149). Talvez ate por isso, muitos textos resultarm numa excessiva bricolagem: 

'% novw marmms e a .Escola dos Andes '  que, a partu da d h d a  de 60. abandmam os relates hstoricos de lideres e h?tihu$des politicas 



ganhando na textura, mas perdendo em fluidez. Apesar, porem, de todo esforqo historicists, 

nio tive pretensiio de fazer Histonogratia, mas, sim, Antropologa Politics. Conforme atirma 

Creorges BALANDlER 1977: 8): 

"A untropologlu politica lmpde-se. u princ@io, como modo de reconhecimento e 
conl~ecimento do exotismo politico, LJas outras,formas politicas. E urn instrumento de 
descoberta e estudo clas diversas instituiqdes e pratlcas que assegurain o governo dos 
homens, hem como tkos .sisterntrs 11e pensamento e tlos simhn1o.v q7re cr.vfi/ntlrrm". 

A Antropologa nasce desconfiando da r d o ,  na busca incessante da historicidade 

emocionada. Ela abre e niio fecha: cultiva uma multiplicidade de enfoques, tentando escapar 

ao dognatismo. Eis o objeto da Antropologia: fusiio do simb6lico com a r d o  racionalmente 

motivada (SAHLINS, 1979). A inspiragiio dessa visa0 antropologica estaria em GEERTZ 

(1989), com sua teoria interpretativa. 0 antrop6logo niio e um cientista, e um autor. Ao 

procurar, com ajuda atraves de 'cacos e farpas' de festas, reconstruir os diferentes 

irnaplnarios que alimentavam as ag6es das correntes da esquerda do inicio do skulo, estive 

produzindo uma interpretaqk historica do real, sim, mas tambem urna autoria literaria. 0 

produto final, acredito, possa ser lido como um 'romance historiogrhfico', escrito com 

impeto antropologico - ngo por urn antropdogo, cientista politico ou historiador - mas pelo 

atrevimento de um pedagogo politico. 

A estrutura da disserta$Io ficou, entilo, organizada em qwrtro capitulos. 

No primeiro cupitulo, procum situar duplamente o fen6meno do anarquismo: como 

pensamento doutrinhio e como movimento social que irrompe no mundo ocidental a partir 

de meados do seculo XIX. Julgamos - o prof Michel e eu - que comparh-lo com o socialismo 

cientifico, a religiiio e a festa seria um recurso interessante de compreensiio do tema. 

0 se@) capituko faz atenissar o anarquismo nas terras do pau-brasil, situando-o no 

context0 cia Republics Velha. A sua compreensiio tinha como pressuposto inseri-lo na 

historia do movimento operhrio urbano e da formagi30 do sindicato no Brasil. E, ainda, 

correlaciona-lo com duas outras ideologas operinas: o socialismo e o comunismo. 

4. rh r h ~ n l w m e n t o  ~ ~ d r m ~  e passam a unmpar o cnndano, p u p s  Cmm, g&mm, mlahdade. pnsks, etc (FfCIN?', 1995) 



No lerceiro cupitulo, exponho os modos de festar do anarquismo brasileiro: como a 

mishca libertiria se revelava no social. As festas libertirias e o teatro social vBo merecer 

atenqBo especial. NBo deixo, entretanto, de ilustrar como o festivo aparecia por intermedio da 

poesia, da mbica, da literatura, da imprensa e da escola anarquista. 

0 quarto cupifulo finaliza corn um tratamento mais abrangente da presenqa do 

elemento festivo na genese da nossa esquerda republicans. SBo estudados os modos de festar 

dos socialistas, dos comunistas, dos rebeldes do Contestado, dos modemistas e dos 

cangaceiros. Estes tres ultimos mereceram uma exposigo mais densa, pois nib foram 

analisados no Capitulo 2. 

As considera~6es finais silo o meu momento pessoal, em que me arrisco a dar urna 

arrematada. Alem de ensaiar algurnas 'sinteses' sobre o periodo, procuro trazer a 

problematica estudada para o momento presente e, a partir de uma a d i s e  nervosa - 
criticando, reconhecendo, denunciando, sugerindo -, estabelego alguns nexos e disjunws 

entre a festa e a politica hoje. 

Uma idtima palavra a respeito do estilo ~ ~ r t o d o x o  utilizado. Muito dos textos 

aparentarn tragos de urna obra das artes plhticas, mais precisamente uma colagem. Essa 

ideia de 'cacos da historia' esth presente na obra de Walter Benjamin. Ora, a festa tem algo 

de crianga. E brincar e pegar objetos, montA-los, e fantasiar, o y  simplesmente, n2o fazer 

nada. Procurei imbuir-me desse espirito festivo para enfientar o rigorismo academico. NZio 

sei se fiu feliz. 0 certo e que saiu uma dissertqZio mais pragrnatica: atenta menos para as 

grandes teorias politicas do que para as expressiies gozosas do exercicio do poder. Afinal, 

entre os mitos e os ritos, entre as crengas e as prhticas que comp6em o universo religiose e 

simbblico (DURKHEIM, 1989), a festa diverte-se no play-grolmd dos rituais. 



Capitulo Prime~m 

Neste primeiro capitulo, a minha intencjso e proporcionar uma 

caracterizatgo do anarquismo tanto como doutina filosbfica 

quanto como um movirnento revolucionario, que emergiu 

praticamente com o socialismo cientifico em rneados do seculo 

passado. Parto de analogias. Inicialmente, f a ~ o  uma compara~50 
fr',? 

entre os t ra~os centrais do anarquismo e a teoria da festa, meu 

pressuposto de analise. Em seguida, estabele~o os pontos de 

aproxima~iio e afastamento entre: 

a) o anarquismo e o movimento socialista (ou na epoca, 

social-democrats, mas tambem comunista). 

b) o anarquismo e a lgreja Catolica. 



Retratar a dimensgo festiva na experisncia do anarquismo brasileiro do inicio do seculo 

i falar do texto mordaz e dos cartuns espirituosos presentes na sua aguemda imprensa; e dizer 

dos poemas de combate e dos hinos revolucionarios cantados em todos os eventos; e discorrer, 

especialmente, sobre as centenas de peps de teatro social apresentadas p r  operarios atores; e,  

acima de tudo, narrar as festas anarquistas que mesclavam declamaq8es, confer~ncias, venda 

de liios, peqas teatrais, denimcias, rifas de arrecadaqilo de fundos e bailes dangantes. 

Seria, ent50, o uso e abuso da arte, do ludico e da festa o grande el5 de caracterizaq50 

dos anarquistas perante aos demais grupos militantes? Como veremos no decorrer deste 

trabalho, ha urn dirigismo subliminar que atua no sentido do desencantarnento dessas 

percep~aes aparentes. Como lembra KOSIK (1976:25), "a realidade niio se exaure nu imgem 

yue fixernos dela ". 

Curiosarnente, porem, e na mistica anarquista, no seu dinamismo intemo, que vamos 

encontrar as zonas de intersq5o com a cosmogonia da festa. 0 id&.rio anarquista 6 

transgressor, e urn turbilh50 apaixonado de vaz5es que bebe na mesma fonte da festa. Um dos 

tragos de transculturaq50 da festa e essa busca voluptuosa da felicidade pelos que dela 

participam. Nurna formulaq5o freudiana, a festa visa a subordmaq5o do principio da realidade 

pelo principio do prazer. Portanto, a festa habita os sitios da utopia humana. 

0 anarquismo surge em meados do skulo passado como sonho libertiirio de 

carnponeses, operkrios e setores remediados que assistem, barbarizados, a um capitalismo que 

os transforma em massas exploradas, famintas e violentadas em sua dignidade humana. Um 

filosofo precursor do movimento anarquista, o inglb William GODWW afirmava, em 1793, 

que 

" ... o period0 yue deveru p6r um fim no sistema de coerpio e castigo estd intimamente 
ligado Gs circunstbncias que colocariio a distribuiqclo da propriedade em buses mals 
equitativas (..) A opressclo, o servilismo e a fiaude siio os h t o s  imediatos da atuul 
forma de administraqiio da propriedade, tiio hostis ao progress0 moral quanto ao 
desenvolvimento intelectual do ser humano ': (Apud WOODCOOK, 1983: 1 16 - 1 19). 

Essa aspirag50 'por uma sociedade justa e fratema na Terra' levava, embutido, urn 

sentimento de rebeldia e ruptura: o novo como negaq5o da realidade. 



Jean DWIGNAUD (1983:212) num estudo sobre as festas em virias civilizaqdes, 

identifica essa arnbigiidade presente em tempos e culturas diversas: 

".1 revelaqzo fdesse fen6meno) consrste 17u cupucidude clue r2rn rodos o .c  grz~pos 
1zumuno.s de Iiherurem-se cle si nzesmos e de enpentarem u r n  dtferenqu rudicul no 
encontro com o ztniver.so sem leis nem J?.vmu, que P cr naturezu rza suu inocenre 
.simplicidade. Demais, us interpretaq6e.s que conhecemos inreurn u fista nu vida 
coletiva para convert&-lu em uto social, sem diividu de desordem e reheltliu, porim, ztm 
trfo yue n20 ztltrapassa o quuu'ro du crperiEncia comum, yue se rcgenerou ou 
trunsformu ". 

A festa funciona como elemento de descarga das tensks psicossociais acumuladas, 

instmento regulador do tecido social', podendo, inclusive, nas sociedades de classe, ser 

estrategicarnente usada como recurso de alienaggo e dominaggo ideologica Quando se estii em 

festa, porem, o cotidiano e as desventuras silo esquecidas e vive-se esse momento 

intensamente, como urn tempo de eternidade. Fuga irrational? Busca do fanthstico? Celebragso 

mitica do etemo retomo? 

"Deixem-nos pbr a nossa fb no espirito eterno que destrdi e aniquila somente porque t 

u insondhel e eterna fonte criativa de toda a vida. A dn.sia de destruir e' tambe'm uma rinsia de 

criar ". Essa dialetica irrequieta (WOODCOCK, 1983:5) e de urn dos expoentes do anarquismo 

no nivel intemacional, o russo Michael B a k c n ,  figura hurnana que se tomou um dos 

arquetipos do ativista acx-ata: tomou parte em inheras  rebeliaes populares, foi preso diversas 

vezes, sendo teorico e opositor de Marx na Prirneira Intemacional. 

Urn instinto visceral de revolta e o fiemito revolucionirio foi a representaggo social que 

se construiu a respeito dos anarquistas que mais se projetaram publicamente. Se ela 

correspondeu ao conjunto dos militantes, fica a duvida. 0 s  anarquistas brasileiros legaram uma 

impressio semelhante: 

"Embora os socral-democrdticos fossem em maior nzimero (..) os anarquatas Zevavum 
de vencidu: eram mais ativistas, agitados e ugitadores oferecendo uos truhalhudores u 
esperunqa de urn mundo melhor, sem classes, sem governo, sem patrks, sem mise'r~a ': 
(MORAES Fq 198 1 :38). 

BAKUNIN (apud ARVON, 1979: 1 8) que teve enorme influhcia no Brasil, contou, em 

sua autobiografia: "Houve sempre na minha natureza o amor pelo fantistico, por cwenturas 



c:r/ruordincirius e inacredit4veis, por empreendimenfos yue ubrissem uos olhos ilirnitudos 

i1orl:onres e cujo desfecho ningukrn pzrdesse prever ". 

Fantasia, aventura, iinprevisibilidade, que e isso sen50 a expectativa e o desenrolar de 

uma festa'? Roberto da MA'ITA (1 981 :38), analisando alguns eventos sociais brasileiros como 

o camaval. afirrna que urn de seus principios reveladores 

"...e' a separaqc2o nitida entre urn dorninio do mundo cotrdiano e outro: o universo dos 
ucontecimentos e4~traordinarios. A passagem de urn &mini0 u outro c! marcudu por 
modrficaq6es no cornportamento, e tais mudanqas criam as condi~6es para que eles 
sejam percehidos corno especiais. Este c! o subuniverso das fe.stas e das so1enidude.s ". 

Pelo menos os lideres anarquistas inscreveram-se na Historiografia como pessoas 

especiais. Procuravam ter urna conduta exemplar, cultivavarn uma etica revolucionaria, 

irradiavam o anarquismo pel0 seu testemunho de vida. Ironicamente, o anarquismo, que era de 

urn anticlericalismo ensandecido, estabeleceu na questiio moral pontes estreitas com o 

cristianismo.* Voltaremos a isso mais adiante. 

0 anarquismo surge num momento transitional de decomposiqBo da ordem feudal na 

Europa - do escravismo colonial no Brasil - e de afirma@o da 'sociedade-tecnologica7. Ele e 

tilho dessa situaggo de crise das estruturas produtivas, de um process0 de urbani-20 

acelerado, de alteraggo brusca de um sistema de valores baseado nas sociedades a@as 

rnilenares. Essa etapa de transformaqilo de urn capitalismo de livre concorrencia, narcotizado 

pelo fascinio da RevoluqZio Industrial, para a fase irnperialista identificada por ~enin~gestou, 

entre tantas reaq6es das massas espoliadas, o banditismo social, o messianismo e o movimento 

socialists - do qua1 o anarquismo fez pa~-te.~ 

Tempos extremamente conturbados como esse, em que, no torvelinho da Historia, 

tensionam as correntes de degradaggo e de expansgo, sib ferteis no aparecimento de condutas 

simbolicas que expressam a indignaggo e a perplexidade humanas. Eles provocam a liberaqiio 

de fontes latentes de energia, que se consubstanciam em saidas individualizadas ou coletivas, 

em respostas misticas ou de violencia revolucion~a, em utopias de regra-e-raz5o ou em 

sonhos de temtorios sem lei. 

' Corno exernplo de regulaplo, ver em DURKHEIM, E. As formas elementares da vida religiosa. S80 Paulo: Paulinas, 
1989, obra em que o autor estuda a realidade de tribos australianas que 'descanegam' em festas orgiasticas, em que a 
liberdade erne os parceiros I$ permitida.Sobre as descargas, ver tamb6m CAILLOIS. R. 0 homem e 0 sagrado. p. 100. 

A esse respeito ver. principalmente, JONG. 1978:364. 
Cf. L~!NIN,V.I. lmpenalismo fase supenor do Capitalrsmo. S l o  Paulo: Global,l982. 



FONTENELLE (apud DUVIGNAUD, 1983: 12), descrevendo o conceit0 durkheimiano 

de anomia corno uma postura desestruturadora e definidora de uma antiordem. afirma: 

".1 unornra G apliccivel u c..rses contexros em cyue rcinurn u.neios voiciters c. 

conrraditcirios que .soluL~arn a hegernonia dus cultura.~ e ins-uiram o descio do infiniro. 
.\'elex coe-ri.stern, sirnultanearnente, us forcas desintegrudorcrs que presidern ir 
dissoluCc70 dm untigos sistemas. a e-rplosclo de urna 'libido' .sem limites, us epiruc6c.s 
crrativas direcronadas -para u utopia social, os conflitos entre a .suhversiio imbricudu 
nu demoliC.clo dos regimes superados e u.s tend2ncia.Y coercitivus incorporudus a novcrs 
Lod!ficoc6es, regendo ou pietendendo gerir o cotidiano em norne de vu1orr.s em 
~e.sru~iio ' '. 

Novarnente encontram-se, por intermedio da anomia a festa e o ideiirio anarquista. 

Ambos se apresentam corno incursdes As ireas livres de constrangmentos, a essa busca 

hurnana por novas experiencias que recriem a existsncia ameaqada por finitudes. E por essa 

radicalidade que os anarquistas foram conhecidos em seu tempo corno libertcirios - uma 

insignia que, em si, revela um fascinio. 

Esse desejo ardente da liberdade absoluta demarca tanto os limites da festa corno urna 

h t a  proibida - frustrada e revigorada por urn apetite insaciavel - quanto a quase 

impossibilidade de construqio hstorica da Anarquia. 

Anarquia, do grego 'anarchia ', falta de governo pode tanto expressar a ausencia de 

govemo - de qualquer forma de poder, autoridade ou dominaqgo - quanto "a condi~iio positiva 

Je nclo haver governo por ser ele desnecessbrio ci preserva~ilo da ordem". (WOODCOCK, 

1983:8). Essa utopia de uma sociedade sem govemo e simplesmente excitante. "Existe nu 

no@ de ordem nr70 sci a ide'ia de deterrninaqiio, ou seja, de coaqzo, mas tambe'm (..) as idkias 

de eLstahilidude, de constdncia, de regularidade, de repeti@iol: (MORIN, 1982:72). A anarquia 

suscita a ideia de caos e de acaso.' Ngo o caos que e desordeiro, mas a ideia das coisas 

desordenadas: a turbulsncia dos fluidos que propulsionam a maquina (ou a  ist to ria).' N2o o 

Vera esse respeito: HOBSBAWM, E.J. Rebeldes prirnitivos: estudo sobre as forrnas arcaicas dos rnovirnentos sociais nos 
seculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Zahar,1970. HILL,Cristhopher. 0 rnundo de pontacabeqa. S%o Paulo: Cia. das Lefras,1987. 

Vamos deixar de lado a acepqiio coniqueira e preconceituosa que n3o corresponde ao espfrito do anarquisrno rnundial, de 
que o anarquista 6 urn desordeiro, assassin0 a sangue-frio, sottador de bornbas e que nLo oferece nada para colocar no lugar 
do que destruiu. Ver sobre esse aspect0 WOODCOCK, G. Anarqursmo: urna hist6ria das ideias e rnovirnentos libertarios. 
Pofo Alegre: L&PM,1983. 

- Vejamos essa passagern do fisico-rnaternatico David RUELLE. no limo Acaso e Caos: 'HB urn fenorneno, o rnovirnento 
dos fluidos, que parece refletir e cornbrnar todas essas fontes de fasclnio. Pensern no ar que core nos tubos de urn drgao, 
ou na Aqua de urn rro cups turbilhdes se rnovern perpetuamente e rnudarn de disposrqdo corno se tivessem vontade prdpna 
( .) Ha diversas rnanerras de honrar a beleza. Ali onde urn artista rabiscana urn esboqo. rnicrana urn poerna ou cornpona urna 
melodia. o ctentrsta rrnagrna urna teona c~entlfica" (RUELLE. 1993:72). 



acaso das incertezas desalentadoras, mas aquele incompativel com o determinismo: o gerador 

das multiplas possibilidades. Esse fio tenue do livre arbitrio e o que liga a anarquia a festa. 

Mesmo em determinadas festas religosas ou oficiais, mas especialmente em festas 

laicas, as pessoas participam para se 'liberarem'. Muitos se transfiguram totalmente: e a 

oportunidade de escapar de papiis sociais, determinados e casnadores, para vivenciar desejos 

aut2nticos. DURKHEDM (1989:456), discorrendo sobre a existencia nas coletividades, de 

energias vitais adormecidas, aponta a festa como um ato que tem por efeito "su~citar assim urn 

estado de efirvesc6ncia, is vezes ate' de delirio (..) 0 hornern e' transportado fora de si mesmo, 

distruido de suas ocupaq6es e de suas preocupaq6es ordinarias ': 
Na teoria durkheimiana, as energias vitais presentes nas prhticas religiosas - mas 

extensivas a outros fenbmenos sociais, como a festa - tem muita semelhanqa com a noqiio 

anarquista de espontaneidade das massas desenvolvida por Proudhon e B h n  e, 

posteriormente, por Rosa Luxemburgo no campo rnar~ista.~ PROUDHON tarnbem se 

expressaria desta maneira: "Todas as revoluqlies se &o pefa espontaneidade do povo ". (Apud 

~&~1~,1979:29).  DURKHEIM (1989:5 13) a f m a  que a efervescencia "h2ud-a as condiqdes 

cia atividade psiquica. As energias vitais estiio superexcitadas, as pairlies rnais vivas, as 

sensaq6es mais fortes ". BAKUNIN (apud ARVON, 1979: 19) nos fala de uma revolta latente 

das massas, desse brotar instintivo, quase animal, ameqado por uma frustraqiio que as asfixia, 

gerando urn "terreno psicoldgico fmorcivel ir eclosCo de uma grande paixCo, de urn imperioso 

apelo para uma vastid60 donde desapareqam todas as limita~lies, esta nostalgia pelos 

horizontes semfim ". E,  ainda, em GUERIN (1979:29): "As revoluqlies v8m como urn ladrzo na 

noite ". 

Essa pulsTio vital da anarquia, que como ja hsei, gesta a nqiio de autogovemo, faz 

derivar a ideia de autonomia. "Do grego 'autos' fii mesrnoj e 'nornos' (lei), autonornia 

.vignrficu a capacidade de dar-se a si mesmo a sua prdpria lei e urna aqCo de constituir a si 

mesmo ". (LE VEN, 1987:28). A conceituaqilo de autonomia expressa-se na a@o de tomar-se 

livre: a identidade descobre-se no reconhecimento da dependencia do outro e na sua ruptura. 

Portanto, e urna luta para se definir como sujeito politico. Autonomia, enfim, e essa busca de 

A espontamdade para o balaninisrno anarm-sindical estava a s d d a  B quirnwa de que a 'greve gerar espoMnea resultaria na 
revolu@o. Rosa Luxernburgo reapropna essa -0, que era desqualificada pelos sodarstas soc ia l -de rn~s ,  M'oduzindo o 
partido corno condutor politico do processo. 'A tarefa ma~s importante de 'dire@o' no penodo de grew de massas consiste em dar a 



identidade e a capacidade para se autodeterminar e se auto-realizar. "i?, numu pulmru, u 

po.s.sihilidade de o.r rndividuos persepirem a identidude e a frunsformu~iio c/o seu mundo". 

(LE VEN. 198728). Estabele~amos novamente as correlaqdes. Pierre SANCHY S ( 198335). 

traqando uma panorhica sobre a festa, aiirma: "L?, portanto, ern direqiio u urn ulGm do 

cinrui:umento social yue a fistu nos orrenru, u um surgir c/e condutas imuglnLiriu.s u~1t61~oma.s. 

clue possum por sua vez. aercer u r n  uqGo sobre a vida coletiva ". 

A ideia-for~a da autonomia esteve presente principalmente na aq5o sindical. por meio 

da qua1 os anarquistas empreenderarn a criagiio de sindcatos aut6nomos e independentes do 

Estado. No Brasil, essa linha marcou o primeiro momento do movimento operirio e, ap6s urn 

longo period0 caracterizado pelo sindcalismo estatal, a partir da decada de 30, essa ideia 

renasce recentemente com o novo sindicalismo e com as propostas de co-gestilo operiuia. 

Como mostrarei em outro topico, o movimento anarquista desdobrou-se em varias 

vertentes. Entretanto, a despeito do anarquismo individualists - egoc2ntrico e sem express50 - o 

conjunto das correntes d q u i c a s  caracterizou-se por cultivar a solidanedade. Aquela 

solidanedade or-ca, que conforrne Durkheim, possui urna elevada densidade moral, que se 

tomou parte da 'filosofia de vida' dos entusiastas anarquistas. A express50 mais nobre desse 

valor etico t r a h a - s e  na solidanedade intemacional que impregnou o movimento anarquista 

naquele period0 historico. 

A nossa imprensa anarquista e um retrato vivo dos inconthveis gestos de solidanedade 

que os ativistas brasileiros tiverarn para com trabalhadores em apuros financeiros, presos 

politicos, jomais da classe ... E digna de nota a correspond2ncia do eminente anarquista russo 

Koprotlun agradecendo a doaqiio dos brasileiros is vitimas do levante revolucionirio ocomdo 

em 1905 na ~ k s i a ~ .  

Encontramos esse mesmo espirito geghrio na realiza@o das festas. Contra uma 

convivencia marcada pela divisiio social do trabalho, pelo isolamento do anonimato, pela 

hierarquizaqio e normas presentes nas inheras  relag6es cotidlanas, a festa se insurge como 

urn fen6meno nivelador e tonificante do tecido social. E a antinomia existente entre estrutura e 

communitas que encontramos n'O Processo Ritual' de Victor Turner: a 'estrutura' e 

palavmdwrdem da luta, em orient8-la, em dirigir a tatica da luta polltica de tal modo que (. . .) este p d e r  se expnma pela posip4o do 
Partido na luta." (LUXEMBURGO,1979:50). 

Cf. RODRIGUES, E. 0 s  libert8rios: iddias e experikncias andrquicas. Petrbpolis: Vozes, 1988:119. 



verticalizada e segnenthria, enquanto a communrtus e homogenea e igualitiria - "urn lago 

humano" com poderes de regenerag50 da estrutura. 

Num certo sentido, o espirito de communrras. de solidariedade e da festa assemelham- 

se. Para Durkheim, em 'As formas elementares da vida religiosa', a primeira caracteristica da 

festa e aproximar os individuos. Uma coletividade que festeja e um sinal de que ela cumpre 

urn rito de revitica~i?io: em outras p a l a m ,  ela se faz comunidade. Curioso e que a arrecadag50 

de fundos para as iniciativas de solidanedade dos anarquistas eram sempre feitas por meio das 

suas festas liberthrias, comunissimas no periodo. Outro aspect0 a considerar e o surplmento do 

mutualismo por iniciativa dos ativistas acratas. Proudhon, o primeiro homem a se assumir 

corno anarquista em 1840, foi o inspirador das associag6es de ajuda mutuag (ou mutualismo), 

que proliferaram entre os trabalhadores no seculo XD(. 

E dessa tocha ardente de liberdade que o anarquismo extraiy ainda, os l h e n e s  do livre 

pensamento, da escola moderna e do arnor livre. Nesses aspectos, porem, a anarquia ja passa a 

ter para com a festa pontos de aproximagilo e de afastamento, zonas de claro-escuro, uma 

'danga de ambivalEncias' corno veremos a seguir. 

~v idos  da emancipagiio humana, os anarquistas travaram uma acirrada queda de brago 

corn a Igreja: 

"Estamos convencidos de que o pior mal, tanto para a humanidade quanto para a 
7 r verdude e o progresso, e' a Igreja. Poderia ser de outra f o m ?  Pois niio cube ir Igreju .. 

a turefa de perverter as geraqbes mais novas e especialmente as mulheres? Niio i eZa 7 ,  
que, atrave's de seus dogmas, suas mentiras, sua estupidez e sua ignominia tenta , 

destruir o pensamento ldgico e a ciPncia? NZo k ela que transforma 0s vivos em 
cadheres, despreza a liberdude e prega a eterna escravidiio das massas em beneficio 
dos tiranos e d m  e-~ploradores~~ Niio e' essa mesma Igreja implache1 que procura 
perpetuur o reino dus sombras, do ignorcincia, da pobreza e do crime:? Se nclo 
yuisemos que o progresso seja, em nosso skculo, urn sonho mentiroso, devemos 
ucubar com u Igreja ". BAKWIN, upud WOODCOCK, 1986:80). 

0 anarquista Francisco Ferrer, assassinado em 1909 pel0 governo espanhol, foi um dos . 

idealizadores da Escola Moderna, com uma proposta de recreagilo instrutiva. Para FERRER 
! 

(apud RODRIGUES, 1992:23), 11 

As associacdes visavarn proporcionar a seus associados arnparo corn rela@o a doencas, aposentadorias, auxflio funeral, 
etc. Ja na fase do anarco-sindicalisrno do seculo XX, essas associapBes passararn a ser cornbatidas no seio do anarquisrno 
pelo seu carBter estritarnente paternalists, por n3o se apresentarern corno postos de resist5ncia e luta politics. Ver a esse 
respeito WOODCOCK. G. (1983), JOLL, J. (1978), COSTA. C. (1980). 



'2 escolu n6o deve ser um lugar cle tortz~ra fisica ou moral para as crianqcrs, mas urn 
lupr de prazer c. de recreio, onde elus se sintam hem, onde o ensino 1he.v seju 
(ferecido como uma diver.760, procurando uproveitar u sua natureza irrequieru c. 
ulegre, us .sua.v jucu1dade.s e sentimenros, ,falundo rnais uo olhar do que uo ouvido, 
Lfedicando-.ye mals u intelig6nciu do que u merndria, csfor~undo-se por desenvolver 
/wrm6nica e integralmenre 0.7 sew cirgZos': 

0 arnor live foi pregado arnplarnente pelos anarquistas. Inclusive no Brasil, virios 

dirigentes, como o intelectual Jose Oiticica, no Rio de Janeiro, fueram confersncias sobre o 

tema. Essa pregaggo inicia-se ainda no seculo passado. TUCKER (apud WOODCOCK, 

1986: 139) num de seus escritos do seculo XIX (1 888), arguments: 

"0s unarqurstas reconhecem e defendem o direito de qualquer homem ou mulher, de 
se amarem por urn period0 tlio longo ou tlio curto quanto desejarem, gostarem e 
puderem. Para eles, tanto o casamento quanto o divdrcio slio igualmente absurdos. 
Eles esperam pelo dia em que todo o individuo, hornern ou rnulher, serci 
economicarnente independente e em que todos poderlio ter seu prdprio lar, seja ele 
urna casa s6 pra si ou algurnas p e p s  numu casa dividida entre vcirias pessoas; um dia 
em que as rela~6es amorosas entre esses individuos independentes serGo tlio variadas 
quantoforem as inclina@es e atra@es de cada urn". 

Apesar da luta contra o obscurantismo eclesial, os anarquistas escorregaram para o 

positivism0 burguCs do seculo XIX. Nessa mesma esteira, a Escola Modema sofreu forte 

infldncia iluminista e o 60 propalado arnor livre parece que n k  passou de retorica 

Nietzsche, em seu 'A Ongem da Tragedia', refere-se a guerra declarada entre o 

'espirito apolineo' e o 'espirito dionisiaco', que duelarn na arte e em v ~ o s  outros planos da 

existsncia. Apolo, com sua conduta racional, serena, equilibrada. Dionisio: o ebrio sonhaaor, 

prenhe de desejos. A festa paradigmatica, popular, live de ingersncias, e dionisiaca por 

excelsncia. Nessas festas, "quase em todos os momentos, o objeto destes regozijos 6 uma 

licenqa sexual e desenfreada, cuja onda exuberante rornpe as barreiras da consangiiineidade e 

suspende us leis venerheis das famil ias ". (NIETZSCHE, 195 1 55). A festa apresenta, ainda, 

urn forte elemento Iudico e recreative. CAILLOIS (1988:97) fala-nos da festa como urn "tempo 

de alegriu" e DURKHEIM (1989:452) cita exemplos de festas de tribos australianas 

"destinadas unicarnente a diver tir, a provocar o riso pelo riso ". 

A grande maioria dos autores, entretanto, assinala a dialetica que esth presente nos 

tempos-espagos festivos: ha alegria e anghtia, liberdade e violsncia, formalidade e 



descontraq~o.~~ As comunidades hurnanas dosam quimicamente esses elementos na criaqgo 

das suas festas, de acordo com as suas especificidades historicas e culturais. A festa niio e o 

lugar do pensar: ao contrario. k urn cadinho onde entrarn em ebuliqilo as emoq6es. as 

linguagens perdidas, os desejos subterriineos, os espantos esteticos.. 

Contudo, a festa abre-se tarnbem como espaqo inventivo de todas as ideias, das 

multiplas falas, dos discursos do livre pensamento que d~spensam aquele status de legtimidade 

que Foucault e Bourdieu nos apontaram ao refletirem sobre a linguagem oficial e cientifica.ll 

A doutrina anarquista nil0 e uma obra solida, articulada, como vamos encontrar na trad~qiio 

marxista (vide exemplo do proprio Marx com o seu '0 Capital'). A produ~iio anarquista, 

embriagada por essa brisa festiva, assemelha-se mais a urn painel luminoso reluzindo autores e 

opinices sediciosas sobre vh-ios temas. Como afirma Henry ARVON (1979:70) falando sobre 

Bakunin: o que ele fez foi construir urna 'filosofia da aqiio7; ou HOBSBAWM (1982:91) 

referindo-se a grande adesiio do mundo cultural ao anarquismo: "o princpal atrativo era 

Entretanto, os anarquistas viviam o entusiasmo da Idade da FWZo e'da Era Industrial e 

nio conseguiram fazer urna critica profimda, como o marxismo o fez, do sistema capitalists. 0 

foco da sua artilharia era o Estado e a Igreja; o dos mantistas, a burguesia. Essa cornpreens50 

diferenciada do alvo principal levou-os a analises e thticas diferentes. 0 s  primeiros consideram 

o capitalismo como conseqiiCncia do Estado; os segundos, o Estado como produto do 

capitalismo. Vejamos como dois rivais contemporiineos enxergam aquele momento: 

"0 conflito na Intemcional teve muitos aspectos. Era urn duelo entre Marx e Bakunin 
(..) mas us dferenqus fundamentais G o  erarn entre personalidades ou culturas. 0 s  
marxistas sustentavam que a organizaqiio politica visava h t rans fomqo  do 
proletariado numa classe governante. 0 s  anarquistas defendiam a organizaqb 
espontbnea dos trabalhadores de acordo corn suas ocupaqo'es. Autoritbrios contra 
libertario.~, a q b  politica contra aqiio industrial, ditadura do proletariado trar~~it6ria 
contra abolipio imediata de todos os poderes do Estado (..) 0 movimento anarquista 
sobreviveu como uma ideologia e nc2i, como orgunizaqiTo (..) Porque o anurquismo & 
untidogmdtico em suu ess&ncia (..) 0 anarquismo tern estudo mais prdximo dus crenqus 
misticas do esplendor pessoal e, por isto, nunca necessitou de um movimento para 
mantg-lo vrvo ". (WOODCOCK, 1983:40 - 43). 

' O  As produg6es de BAKHTIN (1993). DURKHEIM (1989). CAlLLOlS (1988). DUVIGNAUD (1983), MATTA (1981). 
NIETSZCHE (1 951) slo ilustrativas desse bailado. 

l 1  Cf. BOURDIEU. P. Quest6es de Sociolog~a. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. FOUCAULT. M. A ordem do discurso. 
Trad. Sirio Possenti. Campinas, rnimeo, 1993. 



& <  0 s  marxistas identficam no anarquismo urna doutrina originada da ideologia 
hurguesa, e particularmente cia prirneira fase do sistema capitalists, u fase 'liberalista ', 
em que predominavum o individuo e a concorrEncia u'os emprescirios entre si, u w d e  
indristria baseadu no trabalho mociado, uinda n6o tinha se desenvoivido pienumenre e 
os I~omens continuuvam vivendo nu ilusclo do yue Housseau chamma de 'conrruto 
.social '. h r a l p ~  casos, as rakes do unurquismo chegam uikm e abraqam partes niio 
indrferentes do pensamento pre-hurguis e utopisra, um pensamento social ligado ir 
condipio do artesiio e do pequeno proprietcirio de terra (..) E este o primeiro impuiso de 
Proudhon, pai do anurquisrno. que gostaria de ver a lzumanidade voltur u era dos 
pequenos produtores independentes e aut6nomos ". (M FFI, 19 76:4 - 5). 

A proposi~iio do livre pensamento nib deixou de ser capturada pel0 'espirito apolineo' 

mencionado por Nietzsche. Um desses indicadores e a aproximac$io do anarquismo com a 

maqonaria, oconida inclusive no ~ras i1 . l~  Ha que se reconhecer, entretanto, o esforgo dos 

anarquistas brasileiros em buscar uma formq5o mais generalists para sew seguidores, se 

comparada com o dogmatism0 teorico que grassou no PCB desde a sua genese, em 1922. 

Voltemos novamente a Dionisio. 

Essa vash irrefieada da libido presente na festa e a matriz inspiradora da ideia do arnor 

livre. Entretanto, pelo menos no caso brasileiro, os anarquistas mantiveram-se prisioneiros do 

moralismo que combatiam: os pais policiando suas filhas, os bailes sendo censurados como 

praticas depravadas, o carnaval visto como uma estupidez, a familia monogiimica como 

modelo de celula social. Na h i ca  experi2ncia de arnor line a que tivemos acesso - a 

comunidade aniuquica da Colania Cecilia - relatada pel0 anarquista Afonso Schimidt, o 

epis6dio resultou na separaMo do casal apbs urn sofiido trihgulo amoroso publicarnente 

acornpanhado pela referida comunidade.13 

Quanto a recrea@o instrutiva concebida para as escolas anarquistas, vemos que e uma 

proposta revolucioniria inclusive para os tempos atuais, mas o manto apolineo tambem 

sombreou o modelo educational acrata. Um ligeiro exarne das disciplinas oferecidas nas 

escolas implantadas aqui no Brasil revela urn grande peso dado a urna formag50 cientificista. 

l2  Muitos rnapons erarn anarquistas. Everardo Dias, urn deles edrtava o periodic0 '0 l i i e  pensador', que tinha urn espaqo 
chamado A Coluna Ma~bnica, onde se definia aquela sociedade corno 'atalaia vigilante da Eberdade de consci8ncia' 
(DUARTE,1991:63). Depois da fundaqao do PCB, que teve dorningncia inicial de ex-anarquistas em seus quadros, o partido 
'recebeu ordens expressas' da lnternacional Cornunista de expukar os rnapons de suas fileiras. 

l 3  Cf. SCHIMIDT. A. A Coldnia Cecllia. S3o Paulo: Brasiliense, 1980. Ver tarnbkrn SOUZA, Satdler. 0 anarquismo da 
Coldnia Cecilia. Rio de Janeiro: C~lizaqBo Brasiliense, 1970. 



Nio por menos essas escolas eram chamadas pelos proprios anarquistas de Escolu.~ 

Uma constincia na dramaturgia, na literatura e na poetica anarquista e a associagiio da 

liberdade com a imagem do vulciio. Esta associaqiio e bastante clara no poema de Octhvio 

BranGo, expoente comunista que travou uma batalha cerrada contra os anarquistas. 

Vejamos, num poema de 1920, quando Octhvio BRANDAO era ainda anarquista. essa 

associaqiio: 

"Desrnoronar rnaravilhoso dos milinio.~! 
Irromper irnortal dos picos solitbrios, 
Cornbinuqio sutil dos gases homogineos, 
Vulc6es acesos como inquietos lampadcirios (..) 

Sinto em mim, rnais de mil jazidus de quimerus 
Veios da Peq5eiqr70, mznas do Pensamento. 
Minha energia veio atravks de mil eras. 
Ora faisca de bulha, ora clamor de Vento (...) 

Metamo$ose e' a lei fatal da Natureza 
Que tran$orma opaul e a lagoa em canal. 
Foi ela quem me fez t6o cheio de aspereza 
TGo bcirbaro e revolto, abrupt0 e desiguul. 

Viu minha alma por entre os milznios, as eras, 
Todo o drama brutal das grimpas e lagoas. 
E 4 por isso que estGo vibrando em mim - craterus 
Abismos, vendmais, montanhas, KRAKA TOAS". 
(a@ HARDMAN, 1984:98-99). 

E dificil achar outra imagem 60 apropriada para caracterizar a mistica central do 

anarquismo: a busca vulcbica da liberdade absoluta. 0 rebento de um vulciio explode a ideia 

de urna forqa interior descomunal que desabrocha. A beleza dessa libertagk emerge com uma 

forga avassaladora. E urn signo prenhe de ambival2ncias. Lnspira a quest50 da subjetividade, a 

importiincia de se considerarem as dimensaes psiquicas nos processos, de se prezarem as 

individualidades; como tambem produz a noqiio de individuo fechado dentro de si, que 

tangencia o egoism0 burguss; pro* a insubmissgo retorica contra um mundo estranho e 

desumano ou materializa uma violsncia que chega arrasadora como o terrorismo. 

0 anarquismo n k  deixou de produzir seus extremos de fanatismos violentos, e nisso ele 

novamente se i m a m  com a festa. A festa e insinuante e ameaqadora. Uma insthvel 



combinaqio da tentaggo de Eros e do temor de Tanatos. Ela surge como uma atraqiio 

benfazeja, urn encontro caloroso marcado por sentimentos benignos e de recreaqk; mas a 

superexcita@o e as emqdes intensas que ela provoca podem gerar niveis de descontrole 

psiquicos como a pulsiio da morte. 0 s  iniuneros estudiosos do terna apontam intensidade e 

excesso como caracteristicos da festa. Tudo e exagero: o comer, a libidinagem ou a 

Roger CAILLOIS (1988:96), analisando as festas nas civilizq6es ditas primitivas, afirma 

que: 

" ... o esbanjamento e a destruiqo, formas do excesso, inserem-se por direito na essGncia 
da festa. Esta termina naturalmente de mod0 fienktico e orgiaco, num desregramento 
noturno de ruido e de movimento que os instrumentos mais rudimentares, percutidos a 
compasso, transformam em ritmo e em danqa f...) A agitaqzo traduz-se por toda a 
espicie de manfestaq6es que a amentarn Ela cresce e intemrfica-se, estimulada por 
tudo o que a exprime: choque obsidiante dm lanqas nos escudos, cantos guturais 
fortemente escandidos, safan6es e promiscuidade da danqa. A violzncia nasce 
espontaneamente ". 

Bakunin, encamando essa energia vulchica e destmdora, idealizou a no@o de a~i io  

direta. Essa consigns, t5o tipica do sindicalismo revolucionirio, traduzia-se em ac;6es de 

sabotagem, destruiqiio de maquinas, ocupaqiio de fabricas, greves, quebraquebras ...I4 0 

anarquismo teve em seus expoentes tanto aqueles partiditnos do pacifism0 quanto os de a~6es  

militaristas. Apesar de haver propiciado, na decada de 1890, o surgimento de urna linhagem de 

extremistas que assassinaram virios presidentes e reis, dentre os quais , "um rei da Itcilia, a 

imperatriz da Azistria, um presidente dos Estados Unidos, um presidente da Fran~a, um 

primeiro ministro espanhol". .. (WOODCOCK, 1983:41), na realidade, os anarquistas foram 

mais ordeiros do que o temor que os seus cllscursos ldamados causavam. 

No Brasil do inicio do seculo, ha episodios grevistas em que os anarquistas enfientararn 

a policia, provocaram quebradeiras e saques e, inclusive, utilizararn-se de armas e bombas. 

Decididamente, porem, esses extremos voluntaristas niio tiveram o fito de urna organiza~iio 

armada, como vamos assistir em varios momentos da historia da esquerda brasileira, 

especialmente nas experiencias foquistas das decadas de 60 e 70. Um relatorio de urn espiiio da 

policia italiana que investigava as a@es dos compatriotas aqui no Brasil revela que esse 

14 Sobre a aqao direta, vinculada historicamente Bs estratbg~as de luta dos anarquistas, ver principalmente: MARAM. S.L. 
Anarqurstas, im~grantes e o rnov~mento operdrro brasrlerro (1 890-1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 



arroubo de violencia entre os revolucion~os anarquistas era cheio de altos e baixos, niio tinha 

repercussiio entre os trabalhadores brasileiros, e 60 preocupava nem a policia brasileira.I5 

Enrico MALATESTA o mais ralcal dos discipulos de Bakunin, afirrna: 

"hrds querernos desapropriar a classe dominante ernpregando a violZncia, porque P corn 
u viol6ncia que ela preserva us suas riquezas e as empregu puru e-~plorar a classe 
operbria (..) nds querernos derrubar os govemos, todos os governos, e derrubci-10s corn 
u violgncia, porque t i  corn o emprego dela que eles nos forqarn a obedecer". (Apua' 
C&DIDO Fq 1982:3 7). 

A despeito dessa afirmaqiio, e da participaqSio dos combatentes anarquistas na Guerra 

Civil Espanhola, na decada de 30, o posicionamento dominante no anarquismo era vinculado 

is aqdes educativas que insuflassem as massas a rebelar-se: seriam apenas 'a centelha' da 

revoluq2o. Do punho do proprio MALATESTA (1989:70) sairam estas linhas: 

"A revoluqio, conduzida corno a concebem os anarquistas, e' a menos violenta possivel; 
ela procura interromper toda violzncia tZo logo cesse a necessidade (..) 0 s  anarquistas 
sd admitem a violzncia como Iegitima defesa ". 

Essa posiqiio mais culturalista vai coloca-10s a reboque dos partidos marxistas-leninistas, 

que assurniriio a hegernonia no movimento revolucio&rio international a@ o &to da 

Revoluqilo Russa em 1 9 17. 

Num ponto, o anarquismo distancia-se da esssncia da festa: no valor do ocio. A festa esth 

intimamente ligada a ideia do niio-trabalho: 

"A festa e'fieqiienternente tida pelo prdprio reino do sagrado. 0 dia da festa: o simples 
domingo, e' antes de mais nada wn tempo comagrado ao divino, em que o trabalho e' 
interdito, em que se deve repousar, gozar e louvar a Deus ': (CAILLOIS, 1988:97). 

Durkheim ve o tempo do trabalho sentido como algo penoso a que as pessoas se 

submetem por necessidade de sobrevivencia; siio as exigencias da 'vida seria'. As religiaes e as 

festas aparecem, enao, como mecanismos que rejuvenescem "o espirito fatigado por aquilo 

que hd de rnuito constrangedor no trabalho cotidiano ". (DURKHEIM, apud VIANNA, 

197853). Simone WEIL lembrou: "Nenhuma poesia referente ao povo e' autgntica se nela n.30 

estrverpresente a fudiga". (apud BOSI, 1986: 16). 0 trabalho e o momento da disciplinarizaqiio 

do pulso da vida, e quando a pessoa afirma que 'vai levando'. MATTA (1981:30) relaciona 

esses contrastes: "o mundo cotidiano e as festas, a rotina e o ritual, a vida e o sonho, a 

l5 A esse respeito consultar PINHEIRO, P. S. et al. A Classe operdria no Bms1l(7889-1930): documentos. SBo Paulo: Alfa 



personagem real e a paradigmutica ". Marx idealizou o reino da liberdade para alem do 

impirio da necessidade: o n5o-trabalho. 

Ha sem duvida um maniqueismo exacerbado nessa representq50 sacrificial do trabalho 

e do cotidiano, bem como de urna imagem idilica em relag80 ao ocio e a festa. Ha festas 

disciplinadoras e inculcadoras da subserviCncia - como as promovidas pelo Estado. Alguns 

pensadores conternporiineo~,~~ alertaram-nos para uma &mensilo humana e criadora que esta 

presente na historia do trabalho. 

Entretanto, a burguesia emergente disseminou, na sociedade, a 'cultura do trabaho' e a 

'ideologia do progresso', para neutralizar as resistgncias a saga industnalizadora que 

empreendem e, com isso, construir aquilo que Grarnsci denominou de um consenso entre as 

massas prolethias. 0 taylorismo foi a express50 da intensificqiio da produtividade e da 

disciplinarizag50 do corpo analisada por ~oucau1t.l~ 0 capitalism0 d o  so rnatou as festas 

populares da Idade Media, que chegavam a preencher cerca de 3 meses do calendhrio anual,18 

como n2o conseguiu criar uma celebraggo ritual que lhe fosse autCntica. 

Paul LAFARGUE, ( 1 883:25 e 30), mostra a sua indgnaggo: 

"Uma estranha loucura apossa-se dm classes operdrias das naq&s onde impera a 
civilizaqa"~ capitalista. Esta loucura tern como comeqii6ncia as mise'rias individuais e 
sociais que, hd dois se'culos, torturam a triste humanidade. Esta loucura e' o amor pelo 
trabalho, levada ate' o esgotamento das forps vitais do individuo e sua prole (..) E dizer 
que os filhos dos herdis do Terror se deiraram degradar pela religirlb do trabalho u 
ponto de aceitar, apds 1848, como uma conquista revolucioruiria, a lei que limitava a 12 
horas de trabalho nas fdbricas, eles proclamavam como sendo um princkio 
revolucioruirio, o direito ao trabalho. Emergonhe-se o proletariado f;ancZs "! 

0s  textos anarquistas excedem em sonhar urna sociedade liberthria, mas na qua1 o 

trabalho continua ocupando um lugar central. PROUDHON (apud WOODCOCK, 1983:27 1 ), 

ao desenhar a 'nova sociedade', colocava como seus principios: "a) a peqtieiqa'o ilimitada do 

tex 

(A1 

hiduo e da r a p ;  b) a honorabilidade do trabalho; (..) g) a soberania da raziio". Em outro 

to, ele afirma: "0 trabalho e' o primeiro atributo e a caracteristica essential do homein': 

>ud JOLL, 1978:73). B a b  idealizava uma sociedade em que n5o houvesse mais a 

drnega , 1979, vol.1, pp. 1091 14. 
16 Castoriadis fez essa cFibica a conceppso arnarga e unilateral de Marx quando pensa o trabalho sob o capital. As rnesrnas 

ob'e -es encontrarnos entre os historiadores ingleses Thompson e Hobsbawm. 
?f. FOUCAULT, M. Vigiar s punr Pebbpols, Vores, 1 987. 

l a  Sobre as festas populares na ldade MBdia e na ldade Modema, ver principalrnente: BAKHTIN, M. A cultura popular na 
ldade Media e no Renascimento. SBo Paulo: Hucitec, 1993. BURKE, P. Cultura Popular na ldade Modema. SAo Paulo: Cia. 
*qs Letras,1989. MERQUIOR, J. G. Saudades do Carnaval. Rio de Janeiro: Salarnandra.1972. 



exploraq50 do homem pelo homem, 'bermitindo que cada urn participasse da riqueza desta 

sociedade somente nu medido em yue corn seu trabalho tivesse contribuido para prodzi-la ': 
(COSTA, 1980:43). 

Alexander BERKMAN (apud WOODCOCK, 1983:303), no seu '0 que e comunismo 

anarquista', de 1929, retoma a ideia do trabalho agradhvel do socialists utopico Charles Fourier 

",Was o que f i e r  corn o homem preguiqoso, corn o homem que nr?o quer trabalhar? (..) 
vocC jicara surpreso quando eu disser que nu verdade nEo existe essa coisa u que 
charnamos preguiqa (..) Sob o regime anarquista, todos ter& a oportunidade de se 
dedicar h ocupaqlio que melhor se adaptar 2s suas aptidces e inclinaq6es naturais. 0 
trabalho passarb a ser urn prazer, deixando de ser - como e' agora 'uma escravid60 
mortal 1 Nlio se ouvird mais falar de preguiqa " ... 

Koprotkin, anos antes, havia definido o homem preguiqoso como um homem inutil e 

afirmara que a 'sociedade lime' teria o dueito de pressiona-lo moralrnente (Apud COSTA, 

198057). 0 trabalho, na doutrina anarquista, d o  era apenas necessidade social, mas virtude 

moral. - 
"0 sentido da dignidade do trabalho, e a necessidade de preservci-lo da degrada@o 
imposta pelas mciquinas e da exploraqiio imposta pelo sistema capitalists, percorre toda 
a obra de Proudhon e a sua ide'ia do dever do operdrio para consigo e a sua missiio no 
rnundo estd na base de todo o pensamento anarquista subseqiiente ': (JOLL, 1978: 76). 

Em alguns impressos da irnprensa anarquista brasileira, observamos consignas que 

enaltecem o trabalho. Num cartaz, ao lado de frases como: 'Urn por todos todos por um'; '0 

homem livre sobre a terra livre'; encontra-se: 'Quem nil0 trabalha niio come'. Vejamos urn 

trecho de um manifesto de 1920 intitulado '0s anarquistas brasileiros ao povo do Brasil. Quem 

somos e o que queremos': 

"...desejamos fiisar os pontos capitais do nosso programa (. . .) 
Queremos instituir no Brasil urn regime de trabalho (..) tomando propriedade comum o 
que e'fiuto do trabalho comum 
Queremos abolir toda e qualquer espkcie de parasitismo (..) 
Queremos que a administraq7o da sociedade passe ds nuios dos trabalhadores (..) Numa 
palavra; queremos que o povo do Brasil (..) se integre plenamente nu civilizaqclo 
proletbria, que desponta. pelo trabalho titil, fecund0 e dignrficador. 0 trabalho para 
todos e todos para o trabalho - eis o postulado fundamental da nova era, de que 
pretendemos ser os pioneiros no Brasil ". (Apud PINHEIRO, 1979:246). 



0s imigrantes italianos, espanhois e portugueses - celeiro dos anarquistas - vieram ao 

Brasil 'fazer a America': ou seja, trabalhar, fazer seu pk de meia e retomar a Europa. Esse 

calvinismo, por assim dizer, conflitava com a mentalidade dos brasileiros que aqu residiam: 

especialmente os negros recem-saidos da escravi&o e que pretendiam gozar o novo momento 

de liberdade. 

0 conflito de vaiores assim colocado, aliado a preconceitos raciais, talvez explique o 

fato de os anarquistas n2o terem conquistado prestigio entre a grande maioria das classes 

populares - exceto entre o operariado. Vale dizer que, em 1907, o n h e r o  de operarios em todo 

o Brasil n8o passava de 150 mil, para uma populagiio de 20 milhdes.lg E nessa epoca, mais de 

75% da ppulaqiio da Capital Federal tinha ocupaq6es ma1 remuneradas ou estava sem 

ocupaq8o definida.20 A aboligiio dos escravos em 1888 tinha jogado cerca de 700 mil negros na 

marginalidade.21 Falando desse contingente, Celso FURTAD0 (1987: 140) afirma: 

"0 homem fonnado dentro desse sistema social esta totalmente desaparelhado para 
responder aos estimulos econ6micos. Q w e  G o  possuindo hhbitos de vida familiar, a 
ide'ia de acumulap70 de riqueza e' praticamente esrranha. Demais seu rudimentar 
desenvolvimento mental limita extrernamente suas necessidades. Sendo o trabalho para 
o escravo uma maldiwo e o dcio o hem inalcanqhel, a elevaqb de seu salcirio acima de 
suas necessidades detennina de imediato uma forte prefergncia pelo dcio (..) Podendo 
satisj4azer seus gastos de subsist2ncia com dois ou trZs dias de trabalho por semana, ao 
antigo escravo parecia muito mais atrativo 'comprar ' o dcio que seguir trabalhando 
quando jci tinha o sujiciente 'para viver ' ': 

Enin e Trotsky, logo ap6s a RevoluqBo Russa, defenderam a obrigatoriedade do 

mbalho para a comtruqiio do socialismo sovietico. Vejarnos, entretanto, como era a utopia 

sonhada por Paul LAFARGUE (1983:37), outro militante marxista, que, corn sua irreversncia, 

chegou a causar initaqdes em seu sogro, o velho Marx: 

" ~ ~ r e c i s o  que se volte a seus instintos naturais, que se proclame os Direitos h Prepiqa, 
mil veze.7 mais nohres e mais .vagrado.r que 0.7 tisicos Direitos do Homem, arquitetados 
pelo.7 advogados rnetafisicos da revoluqLio burguesa. l?preciso que ele se obrigue a mio 
trabalhar mars que tri.7 horas por dia, nrh fazendo mais nnda, sd fesljando, pelo resto 
do dia e da noite ". 

-- - 

l o  Cf. CARONE, E. A Republics Velha. Sao Paulo: Difel, 1974:75. 
20 A esse respeito, ver. PAULA, Delsy G. de et a1.0 Barao da rale: a politica de ponta-cabep. In: Cademos de Ciencias 

Sociais ,v 1, n.l. set. 1991 :15. 
'' Cf. CHIAVENATO, J. J. 0 Negro no Brasil: da senzala B Guerra do Paraguai. Sao Paulo: Brasiliense, 1980. 



Ao falarmos do anarquismo, somos compelidos a estabelecer compara@es corn o 

marxismo, o que se torna urn recurso elucidative para demarcar as respectivas identidades." 

Como vimos anteriormente, os anarquistas da passagem do seculo empenharam toda a sua 

forqa corrosiva contra o Estado, idealizando urna comunidade sem lei nem rei. Quanto a esse 

objetivo final, marxistas e anarquistas esao de pleno acordo: a futura socieda.de comunista 

prescindira do Estado. 

"0 Estado, como jci disse, 6, pelo seu prdprio princkio, um imenso cemitkrio onde vim 
sacrlfrcar-se, mower e enterrar-se todas as manrfestaq6es da vida individual e local, 
todos os interesses parciais de cujo conjunto derrva a socieu'ade. & o altar o d e  a 
liberdade real e o bem-estar dos povos szo imolados a grandeza politica e quanto mais 
esta imolaqo e' completa, tanto mais o Estado e' pefeito. (..) A propriedade do Estado e' 
a miskria da na@o real, do povo; a grandeza e o poderio do Estado resultam da 
escraviaEo do povo. 0 povo &, de resto, o inimigo natural e legitimo do Estado". 
(BAKWIN, a p u d ~ & R / ~ ,  Z979:37). 

- 
" ... o govemo do homem e' a servidiio. Quem quer que coloque a miio sobre mim para me 
governar e' urn tirano e urn usurpador e eu declaro-o inimigo. (..) Ser govemado i ser 
guardado ci vista, inspecionado, espionado, dirigido, regulamentado, doutrinado, 
controlado, apreciado, censurado por individuos que mi0 tGm nern o titulo, nern a 
ciCncia, nem a virtude para o fazerem (..) Ser govemado e' ser, a cada operaqb, a cada 
transaqiio e a cada movimento, registrado, notado, recemeado, tarfado, carimbado, 
cotizado, reformado, transformado, corrigido. E, sob o pretext0 da utilidade publica e 
em nome do interesse geral, ser colocado em contribuiqc70, monopolizado, mistficado, 
pressionado ( ..) deportado, condenado, sacrlficado ( . .) Eis o govemo, eis a justiqa, eis a 
moral (..) Oh! personalidade hurnana. Como pudeste durante sessenta skculos submeter- 
te a esta abjeqzo "? (PROUDHON, apud G&RIN, 1979: 10). 

"Eu e o Estado somos dois inimigos (..) Todo o Estado e' urna tirania quer seja de um sd 
ou de muitos (..) 0 Estado ncio tern sencio apenas urna finalidade: limitar, ligar, 
subordinar o individuo, sujeitando-o como 'coisa em geral' (..) 0 Estado procura pela 
sua censura, pela sua policiu, pela sua vigilcincia tornar-se obstciculo a qualquer 
atividade livre e chega a esta represszo por seu prdprio dever, porque ela lhe k imposta 
6 ..) pelo instinto da sua prrjpria conservaqCo ". (STIRNER apud G &'RIN, 1979: 10). 

"0 Estado niio tern existido eternamente. Hozrve sociedades que se organizaram sem ele, 
nclo tiveram u menor noqilb do Estado ou de seu poder. Ao chegar a certa fuse de 

Conforrne conceitua Renato ORTlZ (1 985:7). "toda identidade se define em relaqSo a algo que Ihe 6 exterior, ela 6 uma 
diff2ren~a '. 



desenvolvimento econ6mico. que estava necessariamente ligada u divisGo clu sociedade 
em classes, essa divisio tornou o Estado urna necessidade. Estamos agora nos 
uproxirnando, corn rupidez, de uma fase de desenvolvimento du produ@o em que u 
exi.~t6ncia Jessas classes ru?o upenas deixou de ser tlma necessidade, mas att se 
converteu nurn obstaculo u produ~iio mesma. As classes vck, desapurecer, e de munezru 
trlo inevithel como no passado surgiram. Com o desaparecimento das clusses, 
desapareceru inevitavelmente o Estado. A sociedade, reorganizando de uma.foma nova 
a produ~50, na base de uma associaqio livre de produtores iguais, mandard toda a 
mciquina do Estado para o lugar que ihe hci de corresponder: o museu de antigziidudes, 
uo lado da roca de fiar e do machado de bronze': (ENGELS, 1975: 195). 

"0 proletariado utilizara sua supremacia politica para orrancar pouco a pouco todo 
capital ir burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produqio nas ma-0.s do 
Estado, isto k, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar, o mais 
rapidamente possivel, o total das jorps produtivas. (..) Uma vez desaparecidos os 
antagonismos de classe no curso do desenvolvimento, e sendo concentrada toda a 
produciio propriamente falando nas mZos dos individuos associados, o poder pziblico 
perdera seu carder politico. (...) Em lugar da antiga sociedade burguesa, com suas 
classes e antagonismos de classes, surge uma associa@o onde o livre desenvolvimento 
de cada urn e' a condi~ilo do livre desenvolvimento de todos". (U4R.Y & ENGELS, 
1975:37). - 

"Se o Estado nasce do fato de que as contradiqlks de classes scib inconciliheis, se ele 13 
um poder colocado acima da socieabde e que 'se t o m  cada vez mais estranho a ela ', 
estti claro que a liberta~iio da classe oprimida e' imposslvel, d o  somente sem urna 
revoluq?o violenta, mas tambe'm sem a supressiib do aparelho do poder de Estado que 
hi criado pela classe dorninante e no qua1 estii materializado este carater 'estranho ": 
(LENIN, 1961:l;O. 

Talvez, porem, as  divergncias entre marxistas e anarquistas suplantem em ghero, 

nlimero e grau as afinidades que existam entre ambas as correntes doutrinhias - especialmente 

a marxista-leninista, que se imporit neste skulo. Pelo menos foi isso o que a Historia 

demonstrou. Houve, entre arnbas, urna fase inicial de namoro, na construg50 da Primeira 

International Comunista (1864-76). Sucedeu-se um acirrado embate, culminando corn a 

expulsiio de B h n  e seus seguidores, que, por sua vez, acabararn h d m d o  outra 

organizagilo,* em 1872. 

0 mesmo ocorreu no Brasil: de urna etapa inicial de c o f i i l o  ideologica e veneragilo a 

Revoluqiio Russa, em 1917, os anarquistas brasileiros passaram a um enhentarnento aberto 

IJ Cf. WOODCOCK, G. op.cit., p.346; HARDMAN - LEONARDI, 1991: 173. 



com os comunistas, a partir da funda~ilo do PCB, em 1922, contnbuindo para aumentar a 

debilidade do movimento opek-io cornbativo, que sofieu, na decada de 20, uma dura repress50 
- " 

do Govemo. - ' 

0 historiador inglzs Hobsbawrn aponta pelo menos trzs Qferengas bisicas entre as duas 

correntes: Marx adrnite o engajarnento na vida politica burguesa como recurso thtico; ate a 

construq50 do comunismo, sup5e-se uma etapa intermediuia batizada de 'ditadura do 

proletariado' e, por fm, a superioridade da no950 de centralizaqilo sobre a de~centralizagilo.'~ 

0 que os anarquistas mais combateram foi a proposig50 de MARX (1976:23) segundo a qual, 

perante a ditadura da burguesia, so se poderia contrapor m a  ditadura do proletariado: 

"Entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista medeia o periodo de 
tran,!formaqZo revolucionaria da primeira nu segunda. A este periodo corresponde 
tambe'm urn periodo de transiqiio, cujo Estado niio pode ser outro sen60 u ditadura 
revolucionciria do ~roletariado".~~ 

As pregaqaes anarquistas Go emolduradas por uma luta mortal contra todo t i p  de 

autoridade e de Estado. De urn lado, essa concepqgo radical vai significar simplificagdes, 

confus8es entre os seus teoricos e fragilidades no plano cervical da luta de chses:  as nogees de 

primazia da espontaneidade e do instinto primtirio das massas; da n5o-organizaggo ou da 

'organizagiio minima' nos movirnentos; da greve geral insurrecional e da extinqk do estado 

burguCs ' por decreto' silo algumas delas. 

De outro lado, essa c m d a  contra o poder vai representar uma visada fecunda na 

identificaggo de todas as formas de dominaggo que perpassam a malha social: as existentes nas 

relqdes de genera, de raga ou de farnilia; as advindas das agsncias de reprodug50 ideologica 

como a igreja e a escola, e as existentes nos aparelhos repressivos do Estado, como 

penitencihias, manicbmios, etc. 

Podemos dizer que o movimento anarquista deu as costas aos ensinamentos de 

Maquiavel, no seu nothvel '0 Pnlncipe', e estabeleceu um vinculo temporgo com FOUCAULT 

( 1979: 1 83),27 especialmente pela via da 'Microfisica do Poder ': 

"...o poder sd pode ser unalisado como algo que circulu, ou melhor, como algo que sd 
funciona em cadeia. Nunca estci localizado aqui ou uli, nuncu estb nus mZos de alguns 
(..) 0 poder funciona e se exerce em rede. Nus sum malhas os individuos mio sd 

~ - ~ p  -- 

24 Cf. KOVAL (1982); MARAM (1979); DULLES (1972). 
25 Cf. HOBSBAWM. E. J. 0 s  revolucionBrios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, pp. 67 e 68. 

Grifos meus. 
27 Ver a respeito FAUSTO, B. Trabalho urbano e conflito social. S%o Paulo: Difel, 1976:81. 



circulam mas estclo sempre em posiqzo de exercer este poder e de sofrer suu uq&: 
nuncu sZo o alvo inerte ou conyentido do poder, siio sempre centros de transmissZo". 

0s  anarquistas s8o seguramente os precursores dos movimentos de liberta@o da 

mulher (Emma Goldmann, na Rlissia, e Maria Lacerda de Moura, no Brasil, ja nas duas 

primeiras decadas), das lutas antimilitanstas (contra a la. Guerra Mundial), dos movimentos 

antimanicomiais e pelos direitos humanos (solidanedade is vitimas da guerra de Canudos, em 

1896), da educaqi50 line (Escolas Modernas), entre outro~. '~  

Na arte de fazer politica, os anarquistas apegaram-se apaixonadarnente a vrrtir de 

Maquiavel, aquela vontade imensa da a@io transformadora; mas n8o souberam lidar com a 

fortuna, as circuns~cias especificas com que eles deparavam a cada  moment^.^^ Quanto a 

isso, a dialetica marxista foi sempre mais maquiaveliana: "0 homemf i  as crrcunstcincras e as 

circunstcincias f c e m  o homem" - dizia Manr, propondo alianps ate com a burguesia, sempre 

que isso fosse urn recurso thtico para o fortalecimento da classe operkrkq30 expediente 

inima-vel para os anarquistas. 0 s  marxistas, ante as modalidades de a@o politica que 

Maquiavel percebia - prudtncia ou audicia - optaram por ambas; os anarquistas talvez tenharn 

oscilado entre a imprudsncia e a intrepidez. 

Aqui convem fazermos algumas correla@es entre as correntes politicas e a cultura, 

para entendennos que, para alem dos kdamentos teoricos, as escolhas politicas (e suas 

piticas) estiio mediadas tambem por componentes antropologicos e psicossociais. Ate o inicio 

deste seculo, 

"...o movimento opertirio na Europa estava dividido por tireas de injlu6ncias: nos pa i~e .~  
do norte (Alemanha, Inglaterra e Holanda) dominam os socialistas e nos paises do sul 
(Franqa, Ittilia, Espanha e Portugal) predominam os anarquistas ': OIL VA, s.'d :IS) .  

A evidhcia de que o marxismo deitou as primeiras raizes nos paises anglo-sax6nicos e 

de que os anarquistas conquistaram uma empatia original com os povos latinos seri uma 

simples coincidtncia? Acreditamos que niio. Apesar de que isso deva ser entendido sem 

nenhuma rigideT3l parece-nos plausivel pens'i-lo como traqos culturais marcantes. A chama 

revolucioniria do socialismo marxista sempre foi mediada por um pragmatism0 h o  e 

2a A esse respeito ver, principalrnente: JONG, in PINHEIRO. 0 Estado autoritdrio e os movimentos populares. 1978: 329. 
" Cf. MAQUIAVEL, N .  0 pnnc~pe. Rio de Janeiro: Civilizaqao Brasileira, 1980, capXXV. 
30 Cf. MARX 8 ENGELS.Textos. Sao Paulo: Edi~Bes Sociais, 197529. 



calculista tipico dos germhicos. Em contrapartida, essa coisa impetuosa e passional que e o 

anarquismo so podia ser vivida intensamente pelo sangue quente do latino. 

LZnin, em seu celebre -As tres fontes e as 112s panes constitutivas do inarxisino'. afirma 

clue Marx bebeu nas a_- da filosofia alemii de Kant e Hegel, na cconomia politica inglesa de 

Adam Smith e de Ricardo e no socialismo franc& de Saint-Simon e Fourier.32 Pela ordem: 

r&o, trabalho e utopia; dialetica, mercado e liberdade. Por ai, entendemos esse voluntarismo 

encontrado no anarquismo. 

Para James Joll (1978), a Revoluq50 Francesa de 1789/1794 t: depois a Comuna de 

Pans de 1871 legaram is esquerdas de todo o mundo o mito de que por intermedio da violencia 

revolucionhria, e possivel instaurar urn novo comeqo: liberdade, igualdade e fi-atemidade. Para 

os marxistas, o mito da Revoluq2o represents a possibilidade de criar urn novo governo, urn 

novo Estado (operirio, popular). Para os anarquistas, a Revoluqiio e a imagem de urn mundo 

novo. Uma, terrena, a politica du possivel (socialismo cientifico) - embora o comunismo seja 

projetado para um hturo &stante. Outra, utopica, a n e e 0  do jogo politico - embora o 

socialismo significa a liberdade para o homem atual. - 

Cads uma das culturas a que nos referimos produziram seus referenciais. HOBBES, 

para os anglo-sax6nicos: "o homem e' o lobo do homem ". ROUSSEAU, para os latinos: "o 

homem e' bom, a sociedade o corrompe ". Arnbos prowem urn contrato de convivhcia social, 

mas essas duas perspectivas resultam em vis6es de sociedade e em priticas politicas diversas. 

Renato Janine RIBEIRO (1 993: 107-108) analisando, a partir de Hanna Arendt, essas 

tradi~Cies,~~ fala em duas morais de poder: a inglesa, que n2o enxerga poder que seja bom, e a 

francesa, que admite G o  ser o poder intrinsecarnente mau. 

' ' 0s  anglo-sax6es desconfiam do poder, e por isso 60 admitem que ele seja ahsoiuto, 
inas ao mesmo tempo, aceitando sua existgncia, concordam em que seja passive1 de uma 
reguiapk. Jci os j-anceses terninam,' enquanto se radicaliza sua revoluqlio fa Rev. 
Francesa), por substituir urn absolute, o do rei, por outro, o do povo - de rnodo que em 
sua concepqlio do poder sempre o entendem como total. Esse total pode ser inteiramente 
mau, como se torna o poder do rei, ou inteiramente horn, como serb o do povo (..) Dai 
que no continente europeu fo sul) tenha sido mais fcicil conceber o politico em termos de 
utopias". 

3' A cultura como algo dinamim, sempre em processo, sujeito a in~imeras interferdncias, mas tambem fruto de uma grande 
Tr;di@o. 

Cf. LENIN. V. I. Obras escolhidas. S%o Paulo: ~lfadmega,1982. 
" Cf. RIBEIRO. R. J. A cjltrma razdo dos refs. S%o Paulo: Cia das Lebas, 1993. pp.104 a 11 1. 



Jose Murilo de CARVALHO ( 199 1 : 149), desenvolvendo uma argumentagiio ate certo 

ponto semelhante. lembra como as cidades tipicamente modernas se desenvolveram primeiro 

no norte europeu, resultando numa maior assimilagiio cultural do individualismo, do 

liberalismo e da democracia burguesa. Chegando mais tardiarnente ao capitalismo, a cultura 

iberica, 

"... 'marcada pela 2nfme na incorporaqiio' e pela visiio do puro poder, 'nuncu teriu 
resolvido adequudamente o problema.  vela, o liberalismo tenderiu u fortulecer o ludo 
maquiave'lico, e a democracia u udquirir formus rousseaunianas, populistus, 
messicinicus ' " . 

A utopia marxista ja nasceu imprepada por esse temperamento dlsciplinador, e o 

rompante do anarquismo insurge-se como uma cega busca do absoluto. Por esses traqos, a 

esshcia da festa tende a aproximar-se mais do anarquismo do que do marxismo. "A festa deve 

apoderar-se du totalidade da exist2ncia de cada urn para levd-lo a perder-se nu imensidiio do 

firvor coletivo ". (GIRARDET, 1987: 149). 

0 Estado bolchevique, fruto de urn marxismo mecanicista e mal armmado, produziu 

urna festa filiada ao 'realism0 socialists' dos anos 30. Urn detenninado pa&m6nio cultural da 

Hurnanidade, rejeitado como burguCs e retrogrado, foi substituido pela irnposigiio de uma 

cultura oficial e por urna estetica 'popular-revolucionaria'. As festas da Revoluqiio erarn 

ordeiras concentraqdes oficiais em que se assistia ao culto da personalidade, a deificaqiio do 

Estado e a auto-idolatria do partido h i ~ o . ~ ~  

Aqui um parcnteses se faz necessiuio. A nossa anilise, ate agora, acreditamos, procurou 

esquivar-se de tomar partido de uma ou outra corrente, ou de fazer urn juizo de valor 

tendencioso sobre os anarquistas, como encontra-se, por exemplo, em determinados autores 

que considerarn urn equivoco o fato de eles niio se proporem construir urn pmdo  

~ luc io~r io  ou travar a luta parlamentar.'5 Essa tarefa de critica teorica e luta politica foi 

:mpenhada pelas forgas atuantes em cena naquele momento historico. Ngo nos cabe 

bitrar, a essa distincia temporal, sobre a corrego de tal ou qua1 conduta. Estamos apenas 

.mntando as possibilidades e limites que estavam colocados para esses sujeitos historicos, a 

luz de urna reflex50 atual. Ate porque a logica desse anarquismo originhrio prescindia da 

" Sobre esse aspecto, ver pnnc~palrnente: HARDMAN. F. F. Nem PBtna nem patdo. S l o  Paulo: Brasiliense. 1984, pp. 18 e 
19; 

Encontramos essa tendenciosidade em autores como CARONE, E. 0 movlmento operano no Brasrl. (1 887-1 944). S%o 
"3ulo: Dife1,1979; BASBAUM, L. H~stdna srncera da Reptlbl/ca. (1 889-1 930). S lo  Paulo: Alfaamega,~ 976. 



logica do partido. Niio se trata de uma visiio tacanha de poder, apenas de uma concep@o de 

poder distinta, conforme nos assevera Margareth RAG0 (1 987: 14): 

",-lfinal, os libertarios dfundem u r n  outra concepqrlo de poder, que recusa percebi-lo 
upenas no carnpo da politica in~titucional. Por isso mesmo, desenvolvem intensa 
utiviahde de critica da cultura e das imtituiqties e formulam todo um projeto cle 
mudanqa social que engloba os pequenos territdrios da vida cotidiana. Prop6em 
mziltiplas~formas de resist8ncia politica, que investem contra as relacties de poder onde 
quer que se constituam: najiibrica, na escola, na familia, no bairro, na rua. Desvendarn 
os inheros e soJisticados mecanismos tecnoldgicos do exercicio da dominaqrc'o 
burguesa ". 

Essa recusa inegociavel do exercicio da autoridade fez com que os anarquistas se 

proclamassem como 'socialistas lihertarios ' perante os 'socialistas autoritarios ', representados 

pelos marxistas no movimento intemacional dos trabalhadores. 

Rudolf de JONG (1978:329),~~ observa que, para os marxistas, a politica sempre esteve 

em prirneiro lugar; em contraparticla, "o credo para os anarquistas e' sociedade e ruio politica ". 

Se os marxistas travam uma guerra de posigso contra a burguesia, tendo a classe opehia como 

seu execito regular, os anarquistas desenvolvem guerrilhas contra todas as facetas da 

sociedade. Essa recusa da a@o na politica burguesa levou o anarquismo a centrar-se 

prioritariamente no econdrnico. Desse entendimento derivou o anarco-sindicalismo, com a 

correspondente concepqilo de neutralidade politica na aq3o sindical, como veremos 

oportunarnente. 

Enquanto o marxismo concebe como central a luta entre as classes fundarnentais - "de 

todas as classes que ora enpentam a burguesia, s6 o proletariado e' uma clavse 

verdadeirarnente revolucionaria" (MARX & ENGELS, 1975:29) - nos escritos anarquistas, 

encontra-se todo t i p  de trabalhadores, de pobres, de oprirnidos: a nogiio de 'massa'. Balmrun 

fala em 'turba de andrajosos7, Koprotlun em 'populaqa'. 0 proprio BAKUNIN apresentou o 

'lumpernproletar~ado' como uma forga revolucioni~ia~~. Hh, enfim, toda uma mistica de um 

brotar instintivo de rebeldia entre as massas farnelicas. De acordo com esse autor, "a revoluqo 

sd pode trzunfar se condzczida pelas prhprias massa.sw. (ARVON, 1 979: 10). 

36 A maioria das afirrnafles que se seguern tern inspirapao no texto de JONG, especialrnente no tramcurso das pp. 313 a --. 
331. 

37 Ainda no Manifesto Comunista, lemos: ' o  lumpemproletariado, esse produto passivo da putrefapeo das camadas mais 
baixas da velha sociedede, pode, Bs vezes, ser arrastado ao movimento por uma revolu@o prolet.4rie: todavia, suas 
condi~des de vida o predispdem mais a vender-se d reaqSo". (MARX 8 ENGELS,1975:29 - 30). 



A essa teoria da espontaneidade das massas para a derrocada do capitalismo, os 

marxistas op&m a ag8o fundamental da classe operaria e nela o papel dirigente de uma 

vanguards revolucionka: o partido comunista 

"0 objetivo imediuto dos comunistas e' o mesmo que o de todos os demais purtidos 
proletcirios: constituiqZo dos proletcirios em classe, derrubuda du supremacia hurguesu. 
conquista do poder politico pelo proletariado". hktMX & ENGELS, 1 /975:3 I). 

Como se vi2, a perspectiva marxista-leninista esth orientada para o centro: criar urn 

centro de poder.38 Ja a perspectiva anarquista estA voltada para a periferia: a ideia de 

descentralizaq80 e a constitui@o de urna federaqgo de celulas bisicas. 0 anarquismo aponta 

para o pluralismo; o mandsmo gerou o parhdo hico, pensado como necesshio para garantir o 

controle da revoluq80 frente a seus adversarios. 

Desses vetores que cammham, de certa forma, em direqks inversas, podemos inferir 

alguns aspectos interessantes. Um deles tem a ver com a previsibilidade politica. Karl Marx, 

transportando as suas digressks econdrnico-filosoficas para o context0 politico da sua epoca, 

intuiu que as revoluqdes socialistas irromperiam nos paises onde a industrializa@io estivesse 

em esthgios mais avangados - como a Alemanha e a Inglaterra - ja que era dada a classe 

operiria a missiio historica de comandar esse process0 ( p i s  era ela que sofria mais 

violentamente a exploraq50 capitalista). Ledo engano, ate hoje esses paises Go para&gmas do 

capitalismo bem sucedido. 

Antecipando o fanthstico estrategista que foi LCnin - que viu na Rbsia a emergencia 

revolucionhria - o seu conterrdneo BAKUNIN (apud JONG, 1978:325), mais de urn quartel de 

seculo antes, ja fazia a premonigiio de que "na Alemanha e Inglaterra o operariado procurariu 

melhorar dentro do sisterna burp& e nac. perferias, como Rzissia, Itcilia e Espanha, os 

'pobres ' seriam revolucioncirios ". A Historia deu r d o  ao anarquismo e foi mais radical ainda. 

Das revoluqijes socialistas do nosso secuio, nenhuma ocorreu no coraqiio do capital, 

todas elas aconteceram em paises perifericos. E mais, os grandes motores da transformaq80 n8o 

forarn 0s opedrios fabris. 

"Todas as grades revoluqiies sociais deste se'culo foram revoluqiies camponesas, total 
ou predominantemente: a Revoluqclb Mexicana, u Revoluqclb Russa, a Revoluqclo 

" Devido a forte repressao ao partido comunista (sociaCdernocrata) na Russia czarists, jogando-o na clandeslinidade, 
LENIN desenvolveu a concep~lo do 'centralismo dernocr8ticoP, como urna forma segura de sobrevivQncia partidhria. Ver a 
esse respeito, principalrnente: JONG, R. op. cit., p.327; JOLL. J. op. cit., p.94. 



C'lzinesa, a Revoluqiio Vietnumita, as perras de libertcrgiio na '4f;icu f...) No pr6prio 
Brusil, tlesde o se'cuio m, us grandes revolup5es [Ern sido revoluq6es cumponesas: a 
C7abanuxem L .. ), u Bulaiada f. ..). Cunudos f...), Contestudo 1. ..) Sd nesses cuso.~ sur<giram 
propostas rudicais de transf'ormu~c70 social". M R T ( N ,  1990: (7). 

Um ultimo ponto a ressaltar e que essa nwilo de descentralizaq50 aproxima os 

anarquistas da pratica da democracia direta. 0 modelo grego dos cidadiios discutindo e 

deliberando na ugora e mais afeito a ideia rachcal de comunidades autogestionhrias presentes 

no sonhar liberkirio e nas experikncias efetivas que o movimento anarquista desenvolveu. 

Entretanto, nib siio desconhecidas as teses comunistas de Qssemirq30 de celulas de poder 

popular por todo o tecido social. No principio da Revoiugfio Russa, foram criados os soviets de 

soldados, opefios e camponeses. Em Cuba, s5o farnosos os CDRs - comitCs de defesa da 

revolu@o - organizados por quarteirgo. Entretanto, a concepc;go marxista-leninista incorpora 

formulas de democracia sernidireta e indireta presentes no modelo burgu2s de democracia 

representativa. A representaqilo e urna praxe na vida dos partidos comunistas. Quem niio ouviu 

falar que o 'ComitC Central do PC tal' se reuniu e tomou deterrninada deliberaq5ol 

Nesse tensionamento entre duas perspectivas de aq3o politica - uma centripeta e outra 

centrifuga - houve vencedores? Um insuspeito simpatizante e estudioso do anarquismo afirma: 

"Sua incapacidade, por assim dizer, congZnita para desembocar em uma a~i io  coerente 
condena o anarquismo ao fiacasso; sua histdria niio e' mais que do uma grande 
martirologia, repieta de fFacassos e de sacr~ficios inziteis, de atos herdicos extraviados e 
de esperanqas cruelmente defiaudadizs': (ARVON, 1979: 1 1). 

As revoluqi3es socialistas vitoriosas, na maioria dos casos, tiveram a dlreqiio de partidos 

marxistas-leninistas - o que demonstra o grau de eficacia dessa corrente em conquistar espaqos 

de poder. Contudo, as criticas anarquistas de mais de um seculo soam hoje como profeticas, 

ap5s assistinnos a trajetoria de um socialismo real, marcado dominantemente pela construqilo 

de sociedades bu.rocr&ticas, totalithias e repressivas, cuja face mais cruel foi revelada com as 

denhcias dos horrores que o stalinismo produziu na U.R.S.S.. 

0 s  anarquistas bradararn aos quatro ventos que o socialismo viria a ser vitimado 'pelo 

Parbdo e pelo Estado revolucionirios' - duas instituigiies incompativeis com a nwilo de 

Revoluqb, no seu mod0 de ver. PROUDHON (apud G&RIN, 1979: 11) anunciava o ma1 do 

seculo XX, ao polemizar corn Marx e seus seguidores: 



"...o funcionalismo (..) leva uo comunismo de Estado, ci absorqrlo de toda a vida local e 
individual pela rnciquina administrativa, u destruiqlio de qualquer pensamento livre (...I 
;VZo hii nada, absolutumenre nuda, no Estado, desde o alto da hierarquia ate' u base, yue 
nzo tenha yue ser reformado; para.~itisrno a suprirnir, i n ~ t m e n t o  de tirania u destmir. 
E vris falai-nos em consewar o E.stado, aurnentur-lhe us atribuiq6es, em tornh-lo cudu 
vez mais forte, fortalecendo o seu poder! Ide-vos ernbora pols nclo sois, em nu& urn 
revolucioncirio ".' 

Segundo BAKUNTN (apud ARVON, 1979:134), "0 dernocratismo oficial e a 

hurocracia vermelha e' a mentira mais vil e mais temivel que este nosso se'culo engendrou". E 

sobre a proposta da 'ditadura do proletanado', afirrnou como um vidente diante da bola de 

"Esta ditadura, pretensamente transitbria, acabarti por conduzir inevitavelrnente ir 
reconsrruqclb do Estado, com seus privilt?gios, desigualdades, com todas as opress6es do 
'Estado '; ii formuqlio de uma aristocracia governarnental que recorneqa a crplorar e a 
assegurar, sob o pretext0 da felicidade comum ou para salvar o Estado. E este Estado 
serd tanto mais absoluto quanto mais o seu despotisrno se esconde sob as aparGncias de 
urn respeito obsequioso pela vontade do povo ': (Apud G&RIN, 1979:20). 

- 
Dois anos apbs a revoluqiio russa, MALATESTA (1989, XXXIII) alertava: 

"Enin, Trotsky e companhia certamente slio revolucioncirios sinceros em relaqZo a seu 
mod0 de compreender a revoluqo e d o  a trairlio; mas prepararn os quadros estatais 
que servirzo iiqueles que, em seguida, virlio se aproveitar da revoluqo e math-la. Serlio 
os prirneiros a serern vitirnas de seu rne'todo e a revolup?o cairci corn eles, terno por 
isso ' : 

Unin, antes de morrer, deixou recomendaq6es para neutralizar a escalada de Staiin no 

partido. Trotsky foi assassmado, no exilio, pel0 terrorism0 stalinista. 

Esse 1 urn dilema que ate hoje estii colocado para as esquerdas: a necessiria mediaqiio 

entre a organizaqiio e a classe (ou movimentos) e a imprescindivel construqBo de uma 

democracia radical e organics no processo. 0 distanciamento das bases gem uma representaqiio 

automatics que resulta no fenameno do 'substitucionismo': 

" ... o movimento toma o lugar da classe. o partido do movirnento, o aparato de 
funcioncirios o do partido, us lideranqas formalrnente e1eita.s) tornum o lugar do 
aparato, em exernplos histdricos bern conhecidos do inspirado secretario-geral ou de 
outro lider do comitg central". (HOBSBAWM, 1987:50). 

Esse arrepio dos anarquistas fiente As instituiq6es fossilizadas niio evitou que eles fossem 

instados (pela propria dinhica das lutas sociais) a criar ou a participar de determinadas 



organiza~bes. Bakunin acusava Man de dirigir a Associa~iio Intemacional dos Trabalhadores 

corn mllo de ferro, mas criou em seu seio uma sociedade secreta, a Fratemidade Intemacional, 

que Ihe obedecia cegarnente (ARVON, 1979: 10). 0 s  anarco-sindicalistas espanhois criaram a 

CNT, urna confedera~iio de sindicatos sob controle anarquista, que chegou a ter, em 1936, a 

impressionante cifra de urn milhilo de militantes ativos, tendo apenas urn funcionirio pago para 

toda a organiza@o. (COSTA, 1980: 1 14). 

Mesmo a t2o combatida luta parlamentar chegou a seduzi-10s: Proudhon, excitado pelo 

process0 revolucioniLirio fiances de 1848, elegeu-se membro da Assembleia Nacionai. (JOLL, 

1978:81). Malatesta, em sua contenda contra o espontaneismo inconseqiiente, chegou a propor 

a formaqiio de um 'parhdo socialists ankquico revolucion~o'. (COSTA, 1980:6 1). No Brasil, 

em 1919, entusiasmados com a Revoluqiio Russa, os anarquistas fundam, em varios estados, 

'nucleos' de urn Partido Comunista, que, apesar da sigla, expressava um programa tipicamente 

anarquista. A revoluqiio brasileira levaria a um comunismo-liberkkio. (SILVA, s/d:27). 

Karl Marx empreendeu tr2s controversias com os anarquistas: corn Max Stimer e com 

Proudhon, no plano teorico, e corn Bakunin, por meio de edrentarnento pblitico ria Primeira 

Intemacional. Parece que, a epoca, venceu-as todas. Entretanto, os anarquistas atuais 

perguntam se hoje a Historia n5o lhes dh raz.50. Talvez urn 'certo fracasso' de ambos os 

coloque novamente em hurnilde dialogo. E o que idealizava, ja em 1959, o anarquista Daniel 

G&RIN (1979:103), que propunha o 'marxismo liberthio' como reconciliaqiio entre as duas 

vertentes socialistas: 

"0 anarquismo e' inseparbvel do marxismo. Op6-10s um ao outro 12 colocar um falso 
problema fi a disputa entrefamilia (..) A sua origem k alias comum I...) A sua estratkgia 
em longo prazo. a sua fjnalidade zjltima i, afinal de contas, identica. PropGem-se ambos 
destruir o capitalismo e abolir o Estado, acabar corn todos os tutores e corfiar as 
riquezas aos prbprios trabalhadores. Apenas estiio em de.sacordo quanto a algun..~ meios 
de como l i  chepr (..) o fosso entre anarquismo e marxisrno sd se tornou intransponivel 
(..) corn a Revoluqclo Russa. E eu creio que a tarefa dos nossos dias para os verdadeiros 
socialistas k tomar a restabelecE-las. O socialismo, urn pouco desacreditado nos nossos 
dias, poderia ainda ser regenerado se houvesse 2,xito em injetar um pouco de 'soro ' do 
anarquismo nos marxismos de hoje ". 

Mais um sonho libertzirio? 



3. IGREJA E ANARQUZSMO: QUANDO OS EXTREMOS SE 

ENCONTRAM 

"Enforquemos os poderosos do mundo e todos os nobres e estrangulemo-10s com us 
fripm dos padres, os grandes e os nobres que esmapm 0.7 pobres, os atormentam e os 
reduzem h mise'rra". fApud JOLL, 1978:30). 

Essa Erase do abade Jean MESLIER, no skulo XVIII, expressava urn sentimento 

anticlerical, que, do seculo das Luzes em diante, iria generalizar-se em amplos setores. Era a 

reagio a urn obscurantismo milenar que tinha na burguesia ascendente o seu principal 

interessado, p i s  a Igreja Catolica constituia urn dos freios ao desenvolvimento capitalista. A 

Europa torna-se palco, entiio, de enfrentamentos a ordem feudal e, por conseguinte, ao poder 

eclesial: as revoluq6es burguesas que se sucedem, o desenvolvimento da ciencia, o pensamento 

socialists e as lutas que se travam no proprio seio da Igreja, como a reforma calvinista, os 

anabatistas e os movimentos messiiinicos. - 
Nesse contexto, o anarquismo vai-se notabilizar como urna corrente que nutria urn 

violento anticlericalismo. Como temos visto, esse agugado paladar pela liberdade so podia 

aceitar com mau gosto urna instituig50 que era extrernarnente repressora; o fascinio pel0 

desenvolvimento da r d o  e do progress0 humano nSlo se coadunava com o obscurantismo 

eclesial; a centralidade do trabalho no anarquismo se initava com o ostracismo clerical; isso 

sem contar com o fervor de justiqa social que os endoidecia ante a riqueza e os privileges de 

que a Igreja gozava. 

HOBSBAWM (1970) conta-nos que os anarquistas andaluzes queimavam as igrejas no 

,,-so do seu movimento r e v o l t ~ s o . ~ ~  0 anarquismo brasileiro do inicio do seculo n5o chegou a 

esse extremo, mas a Santa Madre Igreja recebeu as investidas demolidoras da imprensa 

anarquista. 0 mais famoso jomal anticlerical foi 'A Lantema', fundado, em 1901, pel0 

advogado mapn Benjamin Motta (posteriormente convertido ao anarquismo), sendo depois 

substituido por Edgard Leuenroth, urn dos expoentes do anarquismo paulista. A sua critica 

bbica era em relag50 a omiss5o da Igreja diante das sucessivas guerras, a conivCncia com o 

poder constituido, a acumulaq50 de riquezas, o sistema religioso de ensino, a repress30 da 

28 Em alguns dias de maio de 1931, os anarquistas queimaram 43 igrejas e conventos. 



sexualidade e a violaqiio das normas sexuais pelos padres. Vejarnos um editorial por ocasiiio da 

morte do Papa: 

"iMorreu o Papa L e a  XIII. ' 4  menlzra conventional e a hipocrisia interesseira traqam 
neste momento encomiusticas necrologias do velho inutil que expirou no Vaticano (...I 
Durante 25 anos .Joaquim Pecci (nofe-se aqui o efeito de dessacraliza~cio) ocupou o 
sdlio pont~ficio e nesse longo reinado nada mais fez do que mentir icqueles que 
esperavam ouvir de suu boca a suprema verdade! (..) Vigbrio de Cristo! Leiio XIII, 
vigdrio de Cristo? Admitindo-se o.v Evangelhos como traduzindo os ensinamentos de 
Cristo, Leiio XIII foi apenas urn vilissimo traidor 6 doutrina do Mestre. Cristo revoltou- 
.ye contra os tiranos e combateu-os; LeZo MII foi urn servil lacaio dos grandes (..) Fez 
ele acaso ouvir urn grito de compauriio em favor dos arm6nios massacrados 
harbaramente pelos turcos? Condenou ele a selvageria inglesa no Transval e us 
infdmias europe'ias na C/zina.p (..) Apiedou-se ele dos pobres pretos ufiicanos que os 
'marchands ' dos exe'rcitos europeus fiiamente assassinaram? (..) NLio.! Antes, numa 
enciclica famosa, a de primeiro de janeiro de 1900, disse o papa que vem de morrer que 
os reis precisam se unir para opor urn dique ao apetite insaciavel dos povos".! (Apud 
FA USTO, I9 76:83). 

Uma constiincia erarn as denimcias de violCncias sexuais praticadas por padres. As 
- 

manchetes primavam pelo sensacionalismo: 

"Em S o  Sebastiiio das Correntes, Minas, um padre defIora uma moCa na igreja, que e' 
depois abandonadapelo seu noivo - Uma dq% confiada ci sua guarda e' deflorada e tern 
diversos abortos por ele provocados - Grande indignapio do povo - Fuga do satiron. 
(Apud FA USTO, 1976:85). 

Alem desse embate no plano ideologico, o anarco-sindicalismo brasileiro viu-se As 

turras com a posigiio reacionka adotada pela Igreja Catolica no movimento sindical. Mais que 

isso, a Igreja hcionava como um b rap  do patronato para agrr no operariado nascente, 

veiculando urna ideologia de colaboragiio de classes, portanto combatendo a ideia de luta de 

classes que o sinchcalismo revolucionhio dissemina~a.~~ Foram bdados  Centros Operirios 

Catolicos que se pautaram alem de uma aq5o assistencialista, por meio do mutual ism^,^' por 

buscar acordos negociados como altemativa pacifica a greve. A seguir, o posicionarnento de 

urn centro paulista num manifesto em 1920: 

10 Cabem aqui algurnas considerap6es. Fazendo o jog0 do peleguisrno, existiarn tarnbbrn os trabalhistas. Na esquerda. 
encontravam-se os socialistas, os comunistas posteriormente. 0 s  reformistas oscilararn conforme as circunst8ncias. Essa 
a ~ B o  da direita no seio do movimento sindical desbanca a ideia de que, nesse perlodo hist6ric0, o Estado so agiu por meio da 
re ressao. B, Desenvolverernos esse t6pico mais adiante. 



"0 Centro Operbrio Catdlico Metropolitano, em assemhl&iu geral realizuda com u 
presenqa de representantes de fodas as comiss6es distritais e centro.7 con fed era do.^, 
votou a seguinte rnoqlio: 0 s  operhrios (htdlicos hipotecam incondicional upoio a todus 
crs clas.ses comervadoras, nu emerggncia utual, e declamrum-se uo lado do governo 
para a repress&) ao anarqztismo, protestando contra as Ligas que decreturum a pseudo- 
greve de solidariedade com elementos perigosos que s6 prejudicam o operariado". 
( ~ p ~ d  SIM-0, 1966: 1 I 7). 

0 s  anarquistas contra-atacavam: "S6cio do Centro Catdlico signrfica crumiro ",j2e 

denunciavam que patr6es e padres criaram os Centros para arrebanhar os "simples, os 

fanciricos, os pobres de espirito e tramfomtci-10s em traidores dos seus companheiros". ( A  

Plebe 27. 3. 1920, apud CAMPOS, 1988:83). Esses 'simples e fanaticos' formavarn urn 

contingente significative que os anarquistas nil0 conseguiam seduzir, devido ao seu 'fanatismo 

anticlerical'. E born lembrar que o catolicismo (oficial e popular) comp6em uma das arterias 

principais da cultura que se fo rjou no Brasil desde a chegada dos portugueses. Uma eminente 

anarquista carioca desse periodo, Elvira Boni, em depoimento dado em 1983, revelava a 

insensibilidade que havia no tocante a esse tema: - 
"Muitas vezes, nos sindicatos, os operbrios diziam que nem em casa podiam fcer  uma 

propaganda intensa, porque as mulheres d o  se conforrnavam com a falta de religiiio. 
Eles diziam: 'Temos urn grande inimigo, que siio as mulheres. Porque elas ouvem aquilo 
que a gente fala, depois vGo se confessar e contam ao padre o que a gente diz, o que a 
gente faz. ' 'E eu tive muita oportunidade de dizer: 'Niio sclo as mulheres que siio inimigas 
de vocgs. VocEs t? que niio sabem captar a sirnpatia das mulheres. Porque a religiiio e' a 
tiltirna coisa que se tira de uma mulher. VocZs querem tirar em primeiro lugar, vocZs e' 
que estiio errados '. 0 prdprio Otcivio Brandio, quando via uma procissZo, gritava do 
bonde: 'Olha a carneirada!' Isso era uma ofensa, mio se devia dizer isso. Embora o 
padre diga: 'Venham a mim as m i n k  ovelhas', ningue'rn quer ser chamado de 
cameiro ' ". (Apud GOUTS, 1988a:38). 

A a@o da Igreja Catolica, alem de uma certa eficicncia na desmobiliza~Sio do 

movimento opef io ,  era urn projeto de dominaqiio muito mais abrangente: 

"Em nome p i s  dos princbios do Evangelho, intensrfiquemos as nossas organiza@es, 
em todas as cidades, vilas e povoados: fundemos cooperativas sob moldes cristclos, 
buncos populares formados com os nossos modestos recursos, para amparo e progresso 
da pequena lavoura, do corne'rcio, de todas as transaq6es honestas. e garantidas h..); 
pugnemos pela emancipaq60 dos trabalhadores dos carnpos (..) Dessa trialice 
organizaqo faremos sobressair uma quarta liga ou partido eleitoral de orientaqo 



genuinamente cut6licu - como se formou nu Itrilia o jb poderoso Partido Populur " ... (0 
Operirio, 20. 3. 1921, upud CAMPOS, 1988: ZO-/J" 

Como vimos no topico anterior, enquanto no marxismo dos primeiros &as a 2nfase era 

dada ao conceito de 'classe'; especialmente no b a h s m o ,  a 'escoria social' era vista com urn 

enorme potencial libertador. 0 cristianismo sempre teve enorme apreqo pela marginalidade 

social. Jesus pregava entre os pobres. A fo r~a  revolucion~a das massas para os anarquistas e o 

valor evangelico dos pobres para os cristiios se confhndem e se innanam no conceito de 

oprimidos. A partir dai, podemos estabelecer uma sene de pontos de convergsncia - numa 

relaqb conflituosa - entre o anarquismo e o cristianismo (e a sua institucionalidade: a Igreja 

Catolica). 

0 conceito de 'popular' que come atualmente tem a ver com essa matriz, em que, por 

exemplo, os movimentos populares representam a emergsncia desses novos sujeitos que se 

afmam mediante multiples organismos foliculares, exigindo direitos, denunciando e 

fortalecendo a sociedade civil. Novamente os anarquistas com as celulas aut6nomas. - 
Novamente Foucault com os micropoderes. Notadamente a ala progressista da Igreja com as 

CEB's. Em jargi5o atual, o militante Karl Marx seria acusado de vanguardisfa, B h n  de 

igrejeiro e basista. 

0s  valores humanos desempenham urn lugar importante na doutrina anarquista: a 

justiqa, a libertaqgo, a solidariedade, a dgnidade hurnana, o valor dos sacrificios individuais ... 

Rudolf de JONG (1978:364), ao falar das afinidades que ligarn o cristianismo ao anarquismo, 

afuma que este e "uma revoluqb mais de dentro para fora dos inhiduos do que de fora para 

dentro". Ambos transitam com muita desenvoltura no c a m p  da moral: 

"0 anarquismo e' urna concepqi70 que parte do homem; quer dizer, e' urna concepqb 
essencialmente e'tica, e nao urna concepqc70 que parte da hist6ria a quai o anarquismo 
nclo reconhece mais do que urna seqiii?ncia de acontecimentos desconexos". (ARVON, 
1979:175). 

Quem mais desenvolveu essa dimensilo no anarquismo foi o escritor russo Leon Tolstoi. 

A adoq5o de algunas teses anarquistas como a refutaggo radical da propriedade e do Estado 

n50 o impediu de continuar acreditando na existencia de Deus. Desenvolveu o que alguns 

comentaristas chamam de anarquismo cristilo. Para Tolstoi, Deus e a propria r d o .  De acordo 

43 Jomal do Centro Operhrio Metropolitano de S lo  Paulo. 



corn WOODCOCK (1983:204), "temo.s aqui umu religiiio l~umunizadu: procurumos o Reino 

tle Deus m7o fora, mas dentro de nbs mesmos ". 

Tolstoi exprimiu sempre, tanto na sua obra literiria quanto na panfletha, urn profundo 

desejo de justiqa e amor. Essa rebeldia tipicamente espiritual levou-o a ngo ser par t~dho da 

violincia revolucioniria, pregando, em contrapartida, a desobediencia civil: nil0 pagar imposto, 

recusar-se a prestar o serviqo militar, etc. Ele imaginava, como os demais anarquistas, uma 

sociedade futura baseada num forte principio comunithrio. "Para chegar a essa sociedade, 

Tolstoi - como Godwin e ate' certo ponto como Proudhon, prega uma revoluqc70 moral, mais do 

que uma revoluqc?~ politica ". (WOODCOCK, 1983:206). 

0 anarquismo crisGo teve grande influencia ate as primeiras dkadas deste seculo. 

Segundo COSTA (1980:59), "Milhares de russos e nEo-russos fundaram, tanto nu sua terra 

como no exterior, col6nias tolstoianas baseadas nu comunhiio dos bens e num asce'tico regime 

de vida". No Brasil, Edgard Rodngues registra o exemplo da comunidade l ive de Erebango, 

fundada no Rio Grande do Sul em 19 1 1 .44 

Outro ponto de identidade: a Educaqgo. A Igreja tem tido uma aqBa milenar no c a m p  

cultural. Propriarnente por isso, ela tem sido vista pelas esquerdas como uma agencia de 

veiculaqilo e reproduqilo da ideologia dominante. Bourdieu fala-nos do trabalho de inculcaqBo 

cultural - continuo e sistematico - que e exercido sobre a crianqa no seu convivio social, e 

aponta a familia, a escola e o catecismo religioso como as aq6es pedagogicas primordiais na 

formaq.50 do ind i~ iduo .~~ A Igreja vem exercendo essa 'violCncia sirnbolica' MO apenas nas 

pregaqks do pidpito ou na catequese familiar, mas especialmente por interned10 de uma rede 

de sistemas de ensino que se perdem no tempo e no espaqo. No Brasil, ngo foi diferente: depois 

de quatro seculos, somente no inicio do atual e que surge a primeira escola leiga gratuita de 

SZo Paulo. (FAUSTO, 197633). 

0 s  anarquistas notabilizararn-se em contrapor a educago religiosa e estatal uma 

educaqgo que fo rjasse o homem novo. Dai uma preocupaqgo muito presente no anarquismo (e 

tambem na aqgo da Igreja) com crianqas e jovens. Ja mencionamos anteriomente a saga 

empreendida pelos anarquistas na disseminaqilo de suas Escolas Modernas. So no Brasil, 

44 Cf. PRADO, A. A. hbertArios no Brasil: rnembrias, lutas e cultura. SBo Paulo: Brasiliense,lB86: 29 - 37. 
45 Cf. BOURDIEU. P. A reproduqlo: elementos para urna teoria do sisterna de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
Ia92. 



Idgard Rhgues  compilou a existgncia de cerca de 60 escolas naquele curto penodo.4" urn 

~limero surpreendente, se considerarmos as dificuidades de toda ordem por que passava o 

novimento operirio insurgente. Nesse aspecto. os anarquistas talvez tenham envergado corn 

una lucidez inaudita a importincia de travar m a  luta no piano simbolico, ideologico e cultural 

Bra garantir a sua afirmaqgo social. Em 1909, o jomal paulista 'A Lantema', assim descrevia 

" I .  Libertar a crianqa do progressive emenenamento moral que por meio do ensino 
haseado no rnisticismo e nu bajulaqb politica lhe comunica hoje a escola religiosa ou 
do govemo; 2. provocar junto corn o desenvolvimento da inteliggnciu a fonnuqo do 
carbter, apo~ando toda concepqzo moral sobre a lei da solidariedade; 3. f ~ e r  do mestre 
urn vulgarizador de verdades adquiridm e livr~i-lo das peias d m  congregaq6e.~ ou do 
Estado, para que sern medo e sern restriq6es Ihe seja pos.sive1 ensinar honestamenre, nr70 
falseando u hist6ria e nGo escondendo as verdades cientSficasn. (Apud FAUSTO, 
1976:82). 

Alem do trabalho escolar, a a@o pedagogics dos anarquistas - para ficar na terrninologa 

de Bourdieu - servia-se da imprensa, do teatro, da literatura para criar o 'trabalhador - 
consciente', pronto para enf?entar qualquer situqiio. Por sinal, a elevaflo do grau de 

consci2ncia dos trabalhadores vai ser tambem urna eterna preocupaqiio dos comunistas- 

marxistas, o que, a pamr de Marx e Engels mar& toda urna literatura (e urna conduta) que 

chega ate recentemente com Thompson, passando especialmente por Lhin e L W s .  

Um dos pressupostos morais que estava por detrris desse trabalho de conscientizaq~o 

dos anarquistas e a noq8o dicot6mica entre pureza e irnpureza. 0 s  valores da sociedade, sejam 

eles morais ou politicos, s2o irnpuros e precisam ser destruidos. Essa negaqiio, sempre radical, 

leva a articular urn outro conjunto de valores pretensamente antag6nicos e que enxergam a 

Educaqb como m ato de purificaqgo. Max STTRNER, com o seu anarquismo individualists, 

teve muita influgncia no espirito geral do anarquismo, mediante a sua tese de que "a liheraqclo, 

untes de ser coletiva e material, tinha de ser individual e mentar'. (COSTA, 1980:25). 

Por essa otica, os anarquistas silo colocados na mesma vala das seitas que cultivam m a  

conduta puritana e ascetica. Esse cultivo de urn espirito altarnente moral, e ate certo ponto 

sacrificial, levou-os a trilhar carninhos pwificadores como o vegetananismo, o naturalismo, o 

espiritismo, os atentados e sacrificios pessoais, entre outros. Esse aspecto estabeleceu, mais 

'' Cf. RODRIGUES. E. 0 anarqursmo na escola, no teatro, na poesra. Rio de Janeiro: AchiamB, 1992:88 - 89. 



urna vez, pontos de convergncia corn os referenciais da burguesia ascendente." De acordo 

corn Max Weber, o liberalismo burgu6s teve, na etica protestante, a sua mais perfeita 

~dentifica~iio, pelo endosso religoso a ~deologa da poupanca, do trabalho e do progresso.4x 

Chnstopher HILL (1087:309), analisando o caso da Inglaterra, ai"ma que esse rigorism0 etico 

combatia pecados 

" ... que sclo a indolgncia, o desperdicio de tempo e a complacZncia com o.c. prazeres da 
cume (..) Criar condi~6es que desencorajassem o cjcio (..) lsso implicma opor-se u 
observdncia dos dias santflcados, as festividades e folguedos tradicionais nas aldeias e 
uinda & irresponsabilidade sexual". 

E interessante obsewar que objetivos t5o antagdnicos - como o lucro para a burguesia e 

a hternidade para os anarquistas - pudessem apoiar-se em codigos morais igualmente 

puritanos. 

No Brasil, a moral acrata seri cultivada especialmente pel0 dirigente liberthrio, mas 

navegarh na contramare de urna cultura popular impregnada por fortes elementos ludicos e 

festivos, advindos das culturas indigenas e afiicanas e mesmo da cultura ibkrica, que trouxe o 

anarquismo na bagagem. Essas contradiges - que desenvolveremos com maior profundidade 

no proximo capitulo - obrigaram os anarquistas a fazer determinadas concess6es. 

A postura dos lideres anarquistas assemelhava-se a dos lideres religiosos rurais, que 

procuravam aliar As suas p regaes  urn 'testemunho de vida' desprendido de interesses 

mundanos. Ambos negavam a conduta oficial da Igreja, que traiu o cristianismo originhio e se 

perdeu nas benesses e ostentaqiks do poder. 0 critic0 l i t e f io  Ant8nio Gindido, rememorando 

o convivio familiar com determinados anarquistas, fala-nos de urn deles, o portugues Pinho: 

"Atrave's dele pude sentir a extraordinciria Jidelidade dos anarquistas daquele tempo 12s 
suas convicq6es; a tenacidade corn que as defendiam pela vida afora, mantendo elevada 
a temperatura da paIjcZo libertciria. 6 tarnbkm a retidiio com que viviam, honestissirnos, 
puritanos, achando que os valores morais eram requisitos da revo1uqa"o social e 
abominando o maquiavelismo da vida politica. Esta integridade, temperada de muita 
candura, se traduzia inclusive pela sinceridade em todas as circunsta^ncias" ... (Apud 
PRADO, 1986: 15). 

47 0 ingles GODWIN, precursor da filosofia anarquista, era filho de um ministro cahrinista, e a educa@o relgiosa rnarcou-o 
profundarnente. "Embora reagindo contra ela, se tenha voltado para o anaquismo (para Godwin, Deus era urn tirano que 
precisava de ser destronado ...), o puritanismo e o ascetisrno da doutnna calvinista coloriam todas as suas crenqas pollticas". 
(J2LL. 197834). 

Cf. WEBER, M .  Ensaio de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1974347 - 370. 
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Parte integrante desse mapa de codigos morais, o alcoolismo era combatido nos 

i congressos operarios e na imprensa anarquista, p i s  ele teria sido introduzido pela burguesia 

I para rnanter o operirno desrnordizado e sem condiq6es de lutar pelos seus mreitos. Havia toda 

I uma preocupaqiio do anarco-sindicalismo brasileiro em conshu  uma irnagem social do 

( operirio como urn homem ordeiro, dgno e responshvel. Dai as sang6es aos bailes, aos jogos de 

I azar e de htebol, ao camaval, etc., que e m  prhticas populares associadas licenciosidade 

1 sexual, a imoralidades, desordens e violencia. 

I Um exemplo do ponto que p6de alcanqar esse puritanism0 foi o anarquismo a-o 

I espanhol da Andaluzia, nos anos mnta, assim descrito por HOBSBAWM (1 970: 109): 

"E o anarquista consciente &o apenas desejava destruir o mundo de maldude.~ (..) 
Tudo aquilo que o andalz de tradi@o fmia devia ser rejeitado. NCo devia mais 
pronunciur a palavra Deus ou ter alguma liga@o com a religizo; ele se opunha I% 
touradas e se recusava a beber e ate' mesmo fimar - no period0 'bolchevlque ', o 
movimento fez, tambe'm, urn grande esforqo para introduzir o vegetarianismo - 
desaprovava a promiscuidade sexual, embora ~Jicialrnente cornprometido cum o amor 
liwe. Durante as grates ou durante uma revolu@o, ficou mesmo provado que ele 
praticava castidade absoluta (...) Ele era um revolucioruirio no _sentido mais total 
concebido pelos camponeses andaluzes, condenando tudo relacionado corn o passado. 
Era, de fato, um milencirio': 

Debrupndo-se sobre esse particular, Boris FAUSTO (1976:91) fala em 'apdstolos da 

I tran.$ormaqiTo radical', ao referir-se a esses pequenos grupos de eleitos que acreditavarn na 

1 sua miss50 redentora da Humanidade. Esses 'profetas', tanto aqui, como na Espanha - os 

I chamados 'obreros conscientes' - foram mais ~ropagandistas e educadores do que 

I organizadores". (HOBSBAWM, 1970:lll). Caio COSTA (1980:39) assim descreve a figura 

1 do lendhio B m ,  que nasceu em 1 8 14: 

'Ybandonou a Rhsia em 1839 para dedicar-se a uma vida repleta de peripe'cias que o 
fariam dar a volta ao mundo participando de quase t& as barricadas que os 
insurrectos do se'culo X I X  levantaram (..) De jgura enorme e impressionante, andava 
nas ruas acompanhado de um se'quito formado pelos amigos e crianqas embasbacadas 
pelos sew 120 quilos e enorme cabeleira. Discursava arrebatando us auditdrios, 
persuadia ate' us inimigos que se deixassem ouvi-lo, lia durante noites inteirus e hebiu 
licor como se fosse vinho". 

I Edrnundo M O W  (1984:29), em seu livro sobre a 'Guerra de Canudos', movimento 

1 mess i~co  que ocorreu em fins do seculo passado e que envolveu doze mil soldados do 



Exercito brasileiro para dizimar m a  experikncia de comunidade igualitAria nos sertaes 

baianos, assim nos relata a figura do beato Ant6nio Conselheiro: 

"Fulando em nome de Deus e lie .Yeus designios, sem dar importdnciu uo cjue diziam os 
padres, sempre favorciveis uos ricos e aos poderosos, impunha-se pelo poder das 
palavras e pela vida asce'tica (..,I Corn a face emoldurada por longas barhas hrancas, 
cabelos escorridos sohre os omhros, envolto numa ltinica a-ul de brim americano, 
~razendo nus costas um sum20 de couro onde guardava livros, papel e tinta, sempre 
seguido por numerosos partidcirios, comeqou a despertar a aten~iro duv autoridades e a 
ser lernido pelos grandes propriethrios (..) Apoiado em seu cajudo, caminhavu de 
urraial a arraial, pregando a salvap7o d m  homens por meio das boas ohras. Totalmente 
independente do Estado e da Igreja, opunha-se ir ordem social haseada no la t f id io  e 
na c,rplora@io dos cumponeses ". 

Maria I. P. Queiroz (1977a)' em estudo comparative dos movimentos messi&cos 

ligados a civilizagiio cristii ocidental que ocorreram na Europa desde os primordios da Idade 

Media, encontra uma d m i c a  que e sempre a mesma Ha uma crise, marcada por opressiio 

acentuada,, que faz com que urn p p o  de pobres passe a alimentar a crenqa de que lhes e dada 

a miss30 especial de reordenar o mundo. E a passagem do Caos ao Cosmos: o relnado do 

Anticristo provoca o Firn do Mundo e a r e s t a q 5 o  do Paraiso ~erres6-e. ELIADE (1972) 

encontrou essas imagens apocalipticas e paradisiacas nas mitologias das mais diversas culturas 

do planeta por meio "do miro da destruip70 do Mundo, seguido de uma nova Criaqcio e da 

instaurap70 da Idade do Ouro ". 

Gesta-se uma lenda, podem surgir profetas que anunciam urn messias, e o seu 

recimento dh lugar ao movimento e a formac$io de urn grupo que vai consubstanciando o 

ccu aqui na terra'. 0 s  devotos abandonam o mundo profano - injusto e impuro - cia sociedade 

humana, para ingressar no reino sagrado da comu~dade messiihica. Em reagi5o aos codlgos de 

xo e cobip das camadas privilegiadas, produz-se m a  invers30, buscando aproximar-se do 

omunismo' da Igreja Crist5 Primitiva. "Falsamente consewador, o movimento messicinico e' 

lrdadeiramente revoluciontirio, se definirmos revolu@io como o ataque 2 ordem existente 

)m o $to de transfonnb-la ". (QUEIROZ, 1977a: 136). 

Hobsbawm (1970) situa em pt2 de igualdade os movimentos milenaristas e o 

anarquismo como m a  esjkcie de fase pre-hstbrica da agtaqi5o s 0 c i a 1 ~ ~  para ele concebidos 

49 Cf. HOBSBAWM. E. J. Op. cit. pp. 11 a 24. 



no 'movirnentos prOpoliticos7. JOLL (1978:13), por sua vez, vE no anarquismo urn 

;dobramento dos messianismos religiosos: 

" 0 , s  unurqui~tas comb inam uma crenqa nu pos.sihiliJatle cie umu rran.~jhrmu~Go violentu 
e szibita da sociedade corn uma confianqa nu racionalidade dos hornens e nu 
possibilidade de uperjeiqoarnento Jestes. iVum certo sentido, siio os herdeiros cie todos o.c. 
movimentos religiosos ut(5picos e milencirios que acreditaram que o fim do mu& estava 
para breve e confiantemente esperavam o momento em que u 'lrombeta soar4 e 
ficurernos totalrnente rnodficados, num momento, nurn piscar de olhos ' ". 

Em 1873, ENGELS (apud G&IUN, 1979: 1 13) ironizava, nurn artigo, essa visilo 

apocaliptica presente nas estrategias politicas do anarquismo, especialmente na sua vertente 

sindicalista: 

"No program de Bakunin, a greve geral e' o trarnpolim que leva ic Revoluqclo Social. 
Cima bela rnunhcl, oos opercirios de todas as associaq5e.s de urn dado pais e ate' do mundo 
inteiro deixarn o trabalho e em quatro semnas, no mcirimo, obrigarn as classes 
dorninantes a dar-se por vencidas ou a lanqar-se contra os opercirios, com o que ganharn 
o direito de se defenderem e, aproveitando a ocmifio, de derrubarern a velha 
organizaqcio social". 

- 

Ate agora, virnos corno o anarquismo clhssico estabeleceu urn movimento pendular 

corn relaqiio ao universo religioso, especialmente a tradiqiio judaicocrisG ocidental, ora 

afastando-se, ora aproximando-se. Observamos esse mesmo fedmeno com relaqiio ao 

positivism0 sisudo e mistico de Augusto Comte. Por entre esses vai-e-vens, gingava o 

humanism0 e o socialismo 1ibertArio: 

"Emboru o anarquismo seja um produto do racionalismo do s&culo XVIII e a teoria 
politica anarqu;sta se baseie nu conJianqa da naturezu racional do homem e nu crenqa 
da possibilidade do seu aper$eiqoarnento intelectual e moral, esta & apenas uma das suas 
faces. A outra e' a tendgncia que podernos descrever corretamente corno religiosa e que 
uproxirna o anarquista emocionalrnente, se ncio doutrinalmente, dos Izere'ticos 
extremistas dos se'culos passados. Foi o conflito entre estes dois tipos de temperamento, 
o religioso e o racionalista, o apoca1i)tico e o humanists, que tomou a doutrina 
anarquista tcio contraditdria ". (JOLL, 1978:28) 

Apbs absorvermos esses novos elementos que caracterizam o movimento e a doutrina 

anarquista, podemos voltar a indagar sobre as relaq6es que esGo estabelecidas entre a Anarquia 

e a Festa. Se, corno virnos anteriormente, o anarquismo tem identidade com a essencia da festa, 

cabe, enfio, agora a pergunta: Que festa? A dionisiaca? A oficial? A religrosa? 



Apesar do seu anticlericalismo manifesto, e corn a festa religiosa que o anarquismo 

mostra maiores semelhanqas. A festa oficial e marcada por urn tom serio, pela etiqueta, pela 

idolatna de urn Estado pretensamente imparcid e acima da sociedade. Essa formalidade 

reforqa subliminarmente os valores das classes dominantes com a pregago da disciplina e do 

respeito a ordem instituida: 

"0 tom skrio afirmou-se como a zjnica forma que permitia expressar a verdade, o hem, e 
de maneira geral tudo que era importante, considerhel. 0 medo, u veneraqZo, u 

docilidade, etc., constituiarn por sua vez os tons e matizes dessa seriedade ". (BAKHTIN, 
1993:63); 

A festa popular sempre se caracterizou por uma irreverencia, pela explosilo libidmosa, 

pela alegna e pelo deboche da 'verdade oficial', enfirn por aquilo a que Bakhtin charnou 

'realism0 grotesco7. A festa popular e a festa dionisiaca silo as que rnaterializam o paradrgma 

da festa. DUVIGNAUD (1983) a h a  que a festa tem a finalidade zero. "A festa, em si, nc?o 

implica qualquer outra jnalidade sencio ela mesma". 0 anarquismo n2o e essa volupia de 

realizaqilo dos desejos incontidos que vemos na festa popular - Proudhon afirmava que "a - 
sociedade procura a ordem nu Anarquia ". (Apud WOODCOCK, 1983: 10) -, e muito menos se 

assemelha a festa oficial, pois o anarquismo n5o subjuga nem atemoriza. 

A festa religiosa, por sua vez, tem como trago caracteristico a celebraq?io e a construqilo 

de urn tempo e de um espaqo sagrado. 0 anarquismo enquadra-se perfeitamente nessa 

ambival6ncia religiosa sagado-profano, caos-cosmos. Nessa leitura, hA uma real inversao da 

qb vulgar que se tem do anarquismo: 'a constmq50 de urn caos social7. Para os anarquistas, 

caos e a sociedade capitalists, corn a sua barbiirie, "um espaqo estrungeiro, cadtico, povoado 

de especiros. de dern6nios. de estranho~".~~ E os temtorios de liberdade criados pelos 

anarquistas - centros de cultura, escolas livres, sindicatos de resistencia, movimentos grevistas, 

stas libertinas - silo espagos sagrados onde ja se vive o momento cosmog6nico: "o sagrado 

,,vela u realidade absoluta, e ao mesmo tempo torna possivel a orientaqiib, portanto rJimdu o 

rnundo ', neste sentido que fma os lirnites epor comeqiiincia estabelece a ordem ~6~~rnicu'' .~' 

0 anarquista passa a viver, entilo, essa dualidade: perante a urn cotidlano que lhe e 

estranho e constantemente o oprime, e precis0 inintermptarnente refundar a Anarquia "NZo se 

50 Cf. ELIADE, M. 0 sagrado e o profano: a essencia das religides. Sao Paulo, Martins Fontes, 199532. 
Id. ibidem , p.33. 
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to: 'nosso' um terrrtdrio scniio criando-o de novo, quer dizer: consagrando-o".52 Estamos 

: diante do process0 ritual, da necessiuia repetipiio dos valores fundamentais da doutnna. Se 

I observarmos a 'liturgia- encontrada nas festas libertiirias do anarco-sindicalismo brasileiro. 

I corno veremos no terceiro capitulo, notaremos a grande semelhanca existente entre as festas 

( religiosas e as festas anarquistas. Roberto da Matta (1981) refere-se aos cultos religosos corno 

( tendo urn cariter conciliador entre o informal - tipico das festas profanas - e o formal - 

I caracteristico das solenidades oficiais. 

I As festas religosas tradicionais no Brasil conjugam missa e forro, novenas e 

1 quermesse, procissees e danpas de catira. "Niio 6 errado, portanto, dizer-se que a festa 

1 (reIigio.~a) B justamente essa bricolagem de ritos, folguedos e festejos de devoqiio e de pura e 

I s,mples djversiio". (BRANDAO, 1980:13). Durkheim (1989) afirma que a religGo tem uma 

I finalidade grave, mas a cerirnania religiosa desempenha ao mesmo tempo uma espkcie de 

I recreaqilo. Um cartaz de divulgapiio de uma festa liberthia no Rio de Janeiro da decada de 

I vinte talvez pudesse ser confundldo corn o de um festejo religiose afixado em uma igrejinha 

I do interior do Pais: 

"FESTIVAL. DO SINDICATO DOS TRABALHADORES G-cos 
- Salclb do Centro Galego - Rua Visconde do Rio Branco, 53 - sobrado 
- Rio, 20 de novembro (1920), ris 20 h. 
- Gmpo Dramcitico I .  0 de Maio 
- Beneficicirio: o dicirio Voz do Povo 

I I -  A intemacional - cantada por um p p o  de meninos 
2- ConferZncia por Josd Oiticica 
3- Ouverture pela Orquestra Social 4 de abril, que executarci, alkm de outros, o hino . 

operdrio 'A internacional ' . 
4- Interessante ato de Cabaret em que tomariio parte D. Luchi, baixo lirico, os i m o s  
Boni, Constantino Cruz e muitos outros. 
5- 0 Pecado de Simonia - comBdia em I ato, de Neno Vasco. 
6- Ouverture pela orquestra que executarb a maviosa partitura 'Marselhesa de Fogo 
ucompanhada por vcirios companheiros e companheiras. 
7- Quennesse e baile familiar. 
8- Tocarci durante a festa a Banda Musical da Penha': (RODRIGUES, 1992: 177). 

52 Id. ibidem, p.34. 



"Nos, anarquistas, somos incriminados, pelo governo, pela imprensa e 
pelo clero, I .o, de estrangeiros; 2.0, de estrangeiros indesejaveis, 
expulsos de toda a parte, inclusive dos paises de origem; 3.0, de 
agitadores profissionais; 4.0, de exploradores do proletariado. 
Vejamos: 
a pecha de estrangeiros, com que os melindrosos do nacionalismo 
pretendem estigmatizar os anarquistas, entre nos, e incongruente e 
ultra-hipocrita. Estrangeiros em ljltima analise, somos todos e tudo no 
Brasil. Brasileiros autgnticos e puros s%o exclusivamente os indios que 
os nossos avos estrangeiros e nos proprios dizimamos e vamos 
dizimando, no passado e no presente. A nossa lingua e estrangeira. 
0s nossos costumes s%o estrangeiros. As nossas religides s%o 
estrangeiras. As nossas artes siio estrangeiras. As nossas industrias 
s2o estrangeiras. A nossa political ha e estrangeira". . . 

jornal anarquista 'A Plebe', SSo Paulo 17.4.1920 



Capitulo Segundo 

0 ANARQUISMO BRASILEIRO DURANTE A 

PRIMEIRA REPUBLICA 
- 

linado por essa cornpreens20 do que foi o anarquismo classico 

nivel internacional, apresento o fenameno aqui no Brasil, 

.,ando-o como parte do movimento opeerio e da atua~i io da 

querda brasileira que se forjaram na Primeira Republics. Este 

itulo visa, assim, preparar as condi~6es de entendimento da 

..... dens30 festiva no anarquismo brasileiro, que sera analisada no 

capitulo seg uinte. 



No Brasil dos &as de hoje, o anarquismo, como agrupamento, n5o tem nenhuma 

express20 nos movimentos sociais. Se os anarquistas continuam existindo, eles o silo de forma 

andnima e pulverizada: n8o aparecem publicamente nem se firmam politicamente. Uma vez ou 

outra deparamos corn a logomarca do anarquismo numa pichqilo de muro ou num colar 

portado por algum jovem. Isso revela que o ideal anarquista continua fazendo seus adeptos. 

mas apenas como uma convicqilo que se carrega no peito. Urn protest0 solitAno (ou grupal, 

talvez) e que niio se confi_rmra como forqa social presente no ceniuio national. Esse 'silZncio' 

ate suscita maiores investigaqtks, ja que aparentemente hi um terreno fertil para a sua 

proliferaqilo: ha um enorme descredito da 'politics' e desencantos com os parhdos de 

esquerda. ' 
Entretanto, o anarquismo e indissociavel de pel0 menos dois objetos de investigaqilo: a 

Historia da classe operhia industrial e a Historia das esquerdas no Brasil. 

0 s  anarquistas inscrevem-se como heroicos combatentes das lutas sociais urbanas da 

Primeira Republica: estavarn por detrb cia primeiras greves que abalaram as elites dorninantes, 

siio anarquistas os prirneiros mhrtires da causa opedia, foram os anarco-sindicalistas os 

construtores dos sindicatos de resistencia, a imprensa combativa e socialista expande-se com o 

anarquismo, estavam presentes nos primordios dos movimentos de moradia e contra a carestia, 

foram os responsaveis ativos pela criaqiio do primeiro partido orghico da classe operiuia - o 

P a  -, alem de legar para a tradiqiio socialista brasileira as p r i m e d  experiencias de aqiio 

cultural operhria e de educaqiio popular. 

0 s  anarquistas fizeram historia: qualquer memoria das lutas de emancipaqiio do povo 

brasileiro deve reservar-lhes um espaqo significative, consentheo ao que desempenhararn a 

epoca. 

Curiosamente, no momento em que exrevia esse texto. dois cartazes me charnararn a aten~%o: um afbtado nos 
conedores da UFMG, subscrito pelo DCE. Eis exkatos de seu teor: 'Coxixo Mural: Bandejdes - a novela ainda nern corneqou. 
Cap. 1. - 0 Golpe: No retorno as aulas, o estudante B surpreendido com o aumento de 50% no prepo dos bandejbes. ( . )  
Cap. 2 - A  Hora do Povo - Nurna postura Btica corn o movimento e corn as bases, o DCE dernocratizou a discussdo (...) Cap. 
3 - Anaquia 6 tiberdade: em Assembl6ia Geral, os estudantes decidem invadir o bandejao. (...) Cap. 4 - Na Cama Com o 
Reitoc depois da aq8o direta, os estudantes sdo finalrnente recebidos pelo Reitor (..)". Oubo, parte de uma colagem no 
centro de Belo Horizonte, por ocasilo das comemorap6es de lo.  de maio. 0 cartaz com desenhos de operhrios dermbando 
urn patrao tinha como tltulo: 'lo. DE MA10 NAO FESTEJE! REVOLTE-SE!" Ladeando os desenhos, lia-se: 'Trabalhador 
Participe da Luta Por Sindicatos tivres Sem pelegos, sem dirigentes profissionais, sem politico, sem religiao e contra a 
opresdo capitalists e estatal Pela Acao Direta Se ningudm trabalha por vocb nunca perm~ta que ningudm dec~da por 
voc6 Pela autouest.50 das Lutas A emancpaqdo dos trabalhadores e dos oprirnidos deve ser obra deles prdpnos, por 
suas prdpnas maos e sem intermediSrios Pelo Socialismo Libertdrio 0 povo unido governa sem partido 0 trabalhador 
organizado n8o precisa de govern0 e nem de Estado" Num canto ao atto urn requadro corn tetras garrafais: 'NEM PATRIA 
NEM PATRAO VIVA AUTOGESTAO!" No rodapb, a subscripi30 MAP BHZ, sendo a letra A envoka num circulo: o hist6rico 
dlstico do anarquisrno. 



E quem eram esses 'loucos romhticos', - conforme os denominou Margareth Rago? 

Fundamentalmente, imigrantes italianos. espanhois e portugueses que, a partir de 1870, 

comeqam a desembarcar nos portos de Santos e do Rio de Janeiro: mas tambem alemiies. 

poloneses e russos no Sul do Pais e portugueses no Nordeste, que para aqui se transferiarn em 

busca de urn enriquecimento Pelo menos essas erarn as promessas mirabolantes que se 

propagavam numa Europa que, nessa epoca, era produtora de urn exercito de desempregados, 

fruto de "expulsEo rnuclqa e vrolenta de carnponeses " - descriqZio de MARX n o  A 

imigraq3o atendia, portanto, a interesses bilaterais: 1. aliviava as tensaes nos paises 

fornecedores; 2. era uma alentadora miiode-obra para a 'fome de braqos' - na express20 de 

Mvio Ianni - dos barks do cafe de SP e MG, oligarquias pastoris dos pampas, e coroneis do 

aqucar e do gado no Nordeste, que se viam pressionados pela nova ordem mundial a p6r fim ao 

trabalho es~ravo.~ 

0 surto do impkrio do cafe que vai caracterizar a economia agroexportadora da 

primeira ~e~ub l i ca '  (suplementada com a exporta~go de borracha, gado, aqucar e mate) 

ocorre dkadas antes da ProclamqZo, com a conida para o Oeste padstand, coincidindo com 

urn process0 de industrialiqb espasm6dico centrado no Rio de Janeiro e em Siio ~ a u l o . ~  De 

1870 ate 1920, cerca de tr2s mllhks e meio de imigrantes chegaram ao ~rasil.' 0 s  italianos - 
que cornpunham quase a metade desse contingente - vinharn para trabalhar como colonos nas 

zndas de cafe, e secundanamente transformar-se em oper&rios das indhtrias de tecidos, 

mentos, bebidas, moveis e calqados. 

S e d r i o  e a palavra-chave que caracteriza bem o lugar a que a burguesia agrzkio- 

mercial relegava o empreendunento na agroindustna, na indhtna de base, no sistema 

- 
2 

liha 
Essa dominancia &mica n%o pode resuhr numa v ia0  simplicadora: entre os imigrantes tamb6m vamos encontrar sfrias- 

.--neses, austrlacos, franceses. japoneses ... E quase todas essas nacionalidades estarBo puhrerizadas nas cidades acima 
,eferidas. No Estado de SBo Paub, desde 1923 at6 1945. foram catalogadas 66 diierentes naaonalidades. (SIMA0,1966:28). 

Cf. MARX, K. 0 Caprtal. S l o  Paulo, Nova Cultura1,1985, v.2. 
Em 1850, quando foi decretado o fim do b-8fico negreiro, de todos palses da Am6rica Latina. apenas Brasil e Cuba ainda 

nantinham o sistema de escravidao. Essa pressGo externa conjugava-se corn uma economia em e ~ a d o .  (KOVAL. 
1$82:59). 

Caio PRADO JR (1986), na pioneira anhliie manista da fonnaqilo econdmica brasileira, caracterizou o periodo ainda 
como parte da 'economia colonial'. Em LeBncio BASBAUM (1976:82), lemos: 'Desde meados do s6culo anterior era o cafe o 
nosso principal produto de exportapdo. No comepo da Rep~iblica esse nilmero (equivalia a) 56.63% e em 1905, 75.6%, altura 
em que se manteve durante quase todo o periodo at6 1924, quando, apesar, do relativo desenvolvimento de outros produtos 
agrlcolas, continuava corn 76,3% e, em 9 927, 70,6%". 
' Ocorreram alguns surtos industrialistas corno o da 'era Maua', em 1870, e o desencadeado pela Prirneira Guerra Mundial. 

a partir de 1914. 
' Precisamente 1.373.000 italianos, 901.000 portugueses e 500.000 espanh6is; corn as dernais nacionalidades o cdmputo 

geral foi de 3.390.000 imigrantes. ( MARAM,1979:13). 



financeiro, e por que n8o dzer. no ~ais.%ra uma oligarquia rural que estendeu seus tenticulos 

para o setor industnal, comercial e financeiro, mas sempre com uma perspectiva mercantilista, 

de lucro facil, especulativa e de autopreservaqiio, como classe dominante. Uma elite fechada 

dentro de uma sina agima: latifundiiuia, monocuitora, regonalista, exportadora. 

Envergonhada, entretanto, com esse destino colonialists, tudo importava: ideias, etiqueta. 

rnoda, costumes, pomposidades, gosto IiterArio, plantas arquitetdnicas, maquinas, locomotivas, 

bancos, o proprio liberalism0 e ate a milode- bra.^ 
Devido a sua maior qualificagiio, os irnigrantes passaram a ser, ent50, a forga de 

t~abalho preferencial da nascente burguesia industnal - tambem em parte tipo importaq8o - que, 

alem dlsso, MO deixava de nutrir urn certo preconceito para com os 'nativos7. MARTINS 

(1981:249) afirma que "a indhtria foi um setor que praticamente nasceu e cresceu corn o 

imigrante ". Segundo Maram (1979), em 1893,55% da populaqiio paulistana era composta de 

imigrantes estrangeiros e, em 1900, 81% dos opefios  fabris erarn italianos. Antonio 

PICCAROLO, um socialists nascido na Itiha, dizia, em 1913 que se tinha, ao chegar a S5o 

Paulo, - 

" ... a impressiio de estar nu Itcilia, na Itblia de alkm-mar, para onde, juntamente com a 
lingua, siio transportados us costumes, as tradiqces domksticas, as festas populares, 
tudo enjm, o que nos pode lembrar de coraqiio a nossa terra de origem". (apud 
M A R ?  1979:14). 

Do inicio do periodo republicano ate 1920, a classe opedria fabril era majoritanamente 

estrangeira: italianos em S5o Paulo, espanhois em Santos, portugueses no Distrito Federal, 

alemiies no Rio Grande do ~u1.l' Olhar fotos desse periodo confirma esse perfil. Observar as 

fotos de manifestaq6es grevistas ou de opehios em fabricas padstas e como se estivessemos 

na Europa: ha uma unanimidade de brancos com urn indisfqavel ar de estrangeiros. Ja no Rio 

de Janeiro, cidade que acomodou maior n h e r o  de ex-escravos, vemos nitidamente, nas fotos 

operhias, urn abrasileirarnento racial, com a presenqa de negros, mestigos e brancos.' ' 

fer 
fer 

MARTINS (1 981 :249) nos fala que: "... as empresas estrangeiras dedicaram-se de preferdncia aos negdcios bancdrios. 
rovidrios e de exportaq80 ... Capitalistas brasileiros dedicaram-se fundamentalmente a lavoura de caf6, aos negdcios 
rovrArios e ao com6rcio de cag5 

Ver a esse respeito, CARONE. E. Classes sociais e movimento operhrio. SBo Paulo: Atica. 1989 (Introdu~Bo e lo 
pitulo, principalmente). 

1 process0 de industrializaqi40 ocorreu n8o sb nesse eixo, foi extemivo a boa parcela dos grandes n~icleos urbanos: em 
, Minas representava 4% da produ@o industrial (KOVAL,1982:82); o Nordeste tarnbern figurava corn Pemarnbuco e a 
I (Rebatos do Brasil. p. 460). 
dguns liwos apresentarn urna iconografia que possibilii essa analbe. Cf. OLIVA, A. M. (coord) lmagens da luta (1905- 
). S?io Bernardo do Carnpo: Sindicato dos Trabalhadores da lnd~istria Met. Mec. e Mat. EIBtrico, 1987.; HARDMAN, F. 



Pois bem, nas fianjas de uma economia agroexportadora, manobrada por uma 

ol~garquia conservadora que baseava sua politica no Partido Republicano e no 'pacto dos 

:ovemadores'. desenvolve-se o nosso capltalismo hpertar&o12 e periferico: e, com ele. a 

classe operziria: e a parhr deles, a expans20 das cidades modemas. Um process0 de urbaniza@o 

que. no entanto, n5o alterou significativamente o quadro nacional em todo o periodo analisado: 

em 1890. a popuiq20 rural representava 75% do total; ao findar a F'rimeua Republica, essa 

c~fra tmha caido apenas 5%.13 Em 1920, havia 275 mil operhrios no Pais, o que, como classe, 

representava menos que 5% da populag20 brasileim14 Edgard CARONE (1989:13) afirma que 

a logica das cidades brasileiras, com raras excegces, estava voltada para o mundo rural: 

" ... at& 1940, a maior parte das pequenas cidades vive na depend2ncia do campo: as 
vdrias atividades (..) Jimcionam a favor da demand! dos grandes fazendeiros e de seus 
interesses. A vida urbana e' complementar ~ vida rural, Dai o dominio absoluto do 
sistema agrcirio, jLi que nclo existe contradiqb profunda entre cidade e campo ". 

Consideramos esses dados importantes para situar de que lugar falaram os anarquistas 

como sujeitos historicos. Se, por urn lado, o operariado urbano "constituia uma infima minoria - 
nu sociedade", (SADER, in LOWY71980:16), por outro, conseguiu - conforme a c e ~ i l o  de 

Thompson (1987) - 'acontecer' como classe: reagmdo, quebrando miiquinas, brigando contra a 

poiicia nas ruas, conquistando dueitos, organizando-se em sindicatos e associa@es, 

provocando greves, criando uma subcultura propria, formando seus partidos, elegendo 

parlamentares comunistas, sonhando urn Brasil livre e ate ameapndo tomar o poder numa 

malograda insurreigilo anarquista ocorrida em 19 18. 

Uma medida dessa afinnag2o hlstorica de classe e do incdmodo que especialmente os 

anarquistas representaram para as elites drigentes pode ser conferida com a violCncia encetada 

pel0 Estado nesse periodo: foram assassinados pel0 menos 21 operririos em conflitos de rua;15 

entre 1907 e 192 1, quase 600 lideres operirios estrangeiros foram deport ado^;'^ entre 1924-25, 

900 operhrios foram enviados col6nia penal de Oiapoque, poucos re tom and^;'^ num 

Nem petria nem patdo. S%o Paulo: Brasiliense. 1984; PINHEIRO, P. S. A classe operdria no Brasil(1889-1930) documentos. 
SBO Paulo: Nfa-Omega, 1979. 

" A  expressao de capitalismo tardio vem com OLIVEIRA, F. A economia da depend&ncia impehita, Rio de Janeiro, Graal, 
1977. 

13 

14 
Cf. BASBAUM, L. Histbn'a sincera da ReNblica (1889-1930). Sao Paulo: M a d m e g a ,  1976:141. 
Cdlculos feitos a partir de dados de BASBAUM (1976). A populaqIo brasileira B Bpoca era de 30 rnilh6es de habintes, 

porhm temos que levar em conta o ntjrnero de dependents. 
l 5  Sobre esse c6rnput0, ver: DULLES, J. W. F. Anarquistas e comunistas no Brasil . Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1972. 
'' Cf. MARAM, op. cit. p.43. 
" Cf. DULLES. J. W. F. Op. cit.. p.210. 



movimento grevista em Santos, foi enviado urn navio de guerra para intimidar os 

h-abathadores ... Isso sem contar as comqueiras intimidaqdes fabris, demisstjes, listas negras, 

desmantelamento de sindicatos e jomais aperhrios, pnsBes em massa em manlfestaq6es. 

ameaqas de expulsiio, legislaqtjes restritivas, processos judiciais, etc. "A qzrestZo social e' caso 

de policiu e portanto, deve ser tratada corn as patas de ccrvalo " - afirmou antes da Revolug2o 

de 30, Washington Luiz, Presidente da Republica. (apud GIANNOTTI, 1980: 12). 

Entretanto, as classes dominantes niio se utilizaram apenas dessa hedionda coerq5o: 

investiram na cooptaqiio de urn setor do operariado e estimularam as disputas entre as varias 

correntes, sob a egide: 'dividir para reinar'. Um exemplo nothvel desse investimento foi a 

realiza~iio de urn Congress0 Operirio em nivel nacional, em 19 12, patrocinado pelo Presidente 

Hermes da Fonseca, que teve ate como proposta a criaqiio de um partido operkxio. '8 

Nos primeiros anos do skulo XX, temos mais de 1.000 organizaqks sindicais.I9 0 

dculo XD< ja apresenta registro de greves e, em 1898, e morto um militante anarquista em 

conf'onto com manifestantes conservadores." Entre4into, esse period0 &i proto-historia do 

movimento o@rio brasileiro e dominado pelo mutualismo: as associaq6es de ajuda mutua 

que estavam mais voltadas para melhorias sociais como pemiio, aposentadoria, assistencia 

rnedica, etc. 0 mutualismo desenvolve-se na Europa do seculo XIX, a partir de Proudhon 

(considerado o 'pai do anarquismo'), com sua concep~fio de federaqks de comunas e 

cooperativas operhias. 

Na formaqgo da esquerda traditional brasileira, vamos encontrar tres correntes 

fundamentais: os socialistas, os anarquistas e os comunistas. Historicarnente, elas tiveram sua 

relevincia nessa ordem. 

Anarquistas e socialistas surgem q w e  que simultaneamente no fim do seculo passado. 

Entretanto, deduz-se, pelas evidencias historicas, que os socialistas silo os primeiros a 

apresentar maior visibilidade, adotando urn marxismo impregnado de positivism0 e procurando 

firmar-se partidanamente: em 1889, o medico Silverio Fontes fimdava um Circulo Socialists 

em Santos (KOVAL, 1972); a partir desse marco, no Rio de Janeiro, em Silo Paulo e no Rio 

Grande do Sul, comeGam a surgir Partidos Operirios; em 1890, o operano Franqa e Silva 

"Cf. DULLES, J. W. F. op. cit.. p.30 a 32. 
18 cf. KOVAL, B. I. op. cit. p.102. 



organiza, no Rio, o primeiro congress0 socialists brasileiro. (PINHEIR0,1979). Siio inheros 

circulos de estudo, jornais e partidos que proliferam, mas sempre com vida curta. As lideranps 

principais siio oriundas da intelectualidade e talvez por isso iriio caractenzar-se no cenario 

politico e sindical corno uma corrente socialdemocrata e reformists." Dessa linhagem vai 

nascer o PSB, em 1902, que. por meio da atuaqiio de socialistas irnigrados cia Ithlia, vai edltar, 

durante quinze anos, o influente jornal   vant ti'.^' Nos entremeios das decadas de 10 e 20, a 

social-democracia vai conhecer urn certo ostracismo. Ela ressurgirk em seguida, por meio de 

urn novo movimento da intelectualidade - o Grupo Clarte - que, em 1925, traz novamente o 

PSB a cena, alem de alimentar tambem as fileiras do P C B . ~ ~  

0 s  imigrantes italianos tambem fornecerarn urn contingente MO desprezivel de 

socialistas ao movimento sindical. 0 pnmeiro Congress0 Operhrio Brasileiro, ocomdo em 

1906, foi organizado principalmente pelos socialistas; porem, apesar de minorithrios, os 

anarquistas consegulram impor a maioria das suas teses. Essa hegemonia sera mantida nos 

Congresses posteriores de 19 13 e 1920. (MORAES Fo., 1978). Desde o inicio da Republics, os 

socialistas silo os prirneiros a promover festas politicas e a comemoriu publicamente o 

Primeiro de Maio no Brasil. 

Como vimos, os socialistas estiveram na g8nese cia nossa esquerda clhsica: 

organizaram sindicatos, promoveram greves, difunduam as ideias socialistas, mas forarn, a 

cada ano, assumindo posiqBes mais reforrnista~.~~ Esse recuo cedeu espaqo para que os 

anarquistas passassem a ser a ponta-de-lanqa dos movirnentos sociais urbanos - especialmente 

entre 1906 e 1920. 

De acordo com George WOODCOCK (1983), o anarquismo, corno movimento social, 

surge em meados do seculo passado e, apesar da sua multiplicidade doutriniiria, podem-se 

identificar algumas 'escolas' bastante definidas: o individualismo, o mutualismo, o 

coletivismo, o anarco-sindicalismo, o anarquismo comunista e o anarquismo cristSio. E o 

Sobre os confrontos entre anarquistas e a policia, no Brasil, ver, principalrnente. FAUSTO, B6ris. Trabalho urbano e 
cunflrto social. Slo  Paulo: Difel, 1976. 
" Ver. a respeito, MORAES FO. E. de. 0 Problema do sindicato unico no Brasil: seu fundamento sociol6gico. S lo  Paulo: 

A]!?-Omega, 1978:17 - 45. 
Cf. CANDIDO FO. J. 0 movimento operdrio, o sindicato e o partido. Pebbpoli: Vozes, 1982. 
0 G ~ p o  ClartB, inspirado num rnovirnento de intelectuais e pollticos progressistas desencadeado na Franqa, surgiu no 

Brasil em 1920 e tinha corno nome: 'Liga lntelectual para o Triunfo da Causa Intemacional'. (DULLES,1972). 0 PSB ressurge 
corn a lideranqa de Evaristo de Morais, e seu prograrna e publicado no Estado de S3o Paulo. (GHIRALDELLI,l987). 

'4 Sobre a trajet6na dos socialistas no Brasil, ver principalrnente HARDMAN. F.et al, Hist6ria da Ind~jstria e do Trabalho no 
Brasil. S80 Paulo, Atica, 1991 :I84 - 201. 



anarco-sindlcalismo praticado pelos imigrantes latinos que vai tirar o sono das elites da 

Republica Velha. 

0 anarquismo individualists tem Max Stimer como o seu grande expoente 'pregudo u 

uuto-ujirrnaqfio rebelde e prognosticando u criaqclo de urn Sindicato de Egoistas". 

(WOODCOCK, 1983:17). No Brasil, como mforma RODRIGUES (1988) terh apenas alguns 

segudores, como os intelectuais Elisio de Carvalho e Mota ~ s s u n ~ i i o . ~ ~  

0 mutualismo proudhoniano ja foi mencionado anteriormente. Fato curioso e que, no 

Brasil, a ajuda mutua vai ser estimulada pnncipalmente pela Igreja Catolica, arquiinimiga do 

anarco-sindicalismo, que, por sua vez, vai combater o mutualismo como instrumento 

paternalista e de dienag80 da classe. 

0 coletivismo de Bakunm supera a enfase que Proudhon dava is propriedades 

individuais nas comunas e pro* as propriedades coletivas com o desfrute conforme a 

capacidade de trabalho de cada urn. Onde o b b s m o  teve sua maior penetraeo foi ria Mia, 

portanto, repercutindo irnensamente no Brasil pela via da irnigra@o italiana. 

0 anarquismo comunista foi desenvolvido pelo russo Koprotkin e, embora mantendo o 

federahsmo proudhoniano, concebe um comunismo "que permitiria a todos retirar aquilo que 

desejassem dos depdsitos comuns ". (WOODCOCK, 1983: 1 8). 0 livro anarquista mais lido no 

Brasil foi 'A Conquista do P ~ o '  de Koprotlan. Dois outros anarquistas comunistas muito 

presentes no anarquismo brasileiro forarn o franc& Recliis e o italiano Malatesta 0 primeiro, 

como Koprotkin, era mais pacifista; na condig80 de geografo eminente esteve algumas vezes 

no Brasil. Malatesta - partidhno como Bahnm de at$% rnais violentas - durante quatro anos 

residiu na Argentina, o pais da America Lama onde o anarquismo foi mais vigoroso. 

0 anarquismo pacifista de Tolstoi, como ja vimos anteriormente, teve sua dminuta 

infldncia em comunidades rurais, embora marcasse presenga na imprensa operiuia brasileira. 

Nurna adaptagiio mais 'industrial' da doutnna anarquista e assimilando alguns 

conceitos marxistas como a luta de classes, na idtima dkada do seculo XIX, o anarquista 

Pelloutier desenvolve, na Franga, o anarco-sindicalismo que, segundo KOVAL (1982:99), 

"apoiava-se nos sindicatos, como forma J;ntabmental de organizaq6o da luta proletaria e 

cilula do futuro 'socialismo sindicalista "'. Esse 'sindicalismo revolucioniirio' implementou a 

no~80 b h a n a  de aqZo direta, propondo uma sene de ag6es violentas no enfrentamento da 



burguesia industrial. Seriarn aqdes preparatorias para a greve geral revolucionaria. Vejarnos 

alguns pontos do plano de campanha da C.G.T. francesa em 1906: 

" ... 3) Uma puraiisa@io geral e completu, que coloca o proletarrado num estado clt! 
guerra aberta com a socredade caprtalista. 
4) Greve geral - revoluqc70". (Apud .J(3LL. 1978:23 9). 

0 sindicalismo revolucionario despontou com grande forqa na classe operhia 

brasileira, devido a0 fato de expressar todo urn sentimento de indgnaqgo e resistsncia perante a 

agda exploragiio capitalista e a bestial violgncia estatal daquele momento. 

"Sendo os salcirios normalmente baixos, podemos observar no entanto, dferenqas no 
interior da classe (..) As mulheres recebem sempre, pelo mesmo trabalho, um salcirio 
rnais baixo. E os menores, nas mesmas condiqGes, urn salcirio ainda mais redxido. 
Assim, m70 k de estranhar-se que urn inqukrito de 1901 constate a presenp de um 
considerbel ntimero de crianqas a partir de 5 anos trabalhando nas indzistrias! A 
jomada mkdia de trabalho ia de 10 a 12 horas, I ~ S  vezes alcanqando 14. A disciplina 
dentro da fdbrica reprodmia os aspectos mais grosseiros do period0 de instaurapio da 
indhtria na Inglaten-a cem anos antes, sem faltar as multas e castigos corporais, ni7o 
somente para prevenir as revoltas fieqiientes mas ainda para impor um ritmo de 
trabalho exaustivo que compensasse a precariedade daquela indzistria". - (SADER in 
L O W ,  1980:17). 

Nessas condq6es brutais da condiqiio operhria, 1150 e descabida a qualificaqgo dada por 

Sader (idem,1980) de 'heroica' a atmqilo da parcela mais combativa representada pelos 

anarco-sindicalistas. Contdrios a qualquer forma de organmq2o centralmda e lutando contra 

a ingerkncia do Estado na vida sindcal, eles viio caracterizar a fase dos 'sindicatos livres': 

criarn-se organizaq6e.s de todo t i p  - por categoria, por profissilo, por bairros ...; os nomes silo os 

mais variados - ligas operhrias, uniks de oficio, associaq6es de resistgncia ...; defendem a 

atuagilo voluntihia, a tomada de decis6es por assembleias, combatem a fungilo assistenci al... 

(FUCHTNER, 1980). 

Cristina Hebling CAMPOS (1988) refere-se a dficuldade de estabelecer a distinqilo 

entre o anarco-sindicalimo e as demais correntes anarquistas exatamente porque ngo havia 

uma demarcaq50, como atualmente existe, entre as lutas empreendldas pelo movimento 

~dcal e as lutas das associaq6es de moradores. 0 s  anarquistas genericos e os sindicalistas 

~olucion;irios lutavam juntos, mesclavarn-se "confundindo o olhar do historiador " - afirma 

Cf. RODRIGUES, E. Op. cit., p.129. 



ela. Especialmente em Siio Paulo, ha todo urn esforqo pela criagiio das ligas operarias de 

bauros, que v5o ser importantissimas ate 1920. 

"Jh no primeiro nzirnero (do jornal n5o sindcal 'A Plebe' de 9. 6. 17) percebemos qzre 
o movimento grevista, que vinha nurn crescendo desde o inicio do ano, passa a ser em 
boa parte articulado nus /;gas operdrias que por s71a vez prolferam ou .sGo 
fortalecidas, por serem cenrros de reuniiio dos trabalhdores em luta". ( C M O S ,  
1988: 43). 

Alem dos sindicatos e das ligas de bairros, os anarquistas fimdarn centros de cultura, 

escolas libertiirias, grupos de teatros, bandas de musica, centenas de jornais ... Procuram, enfim, 

preencher todos os espaqos da vida operiuia. Estiio presentes no cotidiano do bairro, no 

universo fabril, nos espaqos de socializa@io. Como vanguards da luta popular, silo encontrados 

danqando nas madrugadas das festas liberthrias ou na cabega dos movimentos paredistas. 

Ternos, assirn, urna fase vigorosa de afkmag5o de classe, de autonomia ideologca e de 

gerqiio de urna subcultura propria, o que influid posteriormente na fundaqiio do PCB - 
gestado em bases operhias. Ser o porta-voz da classe nesse period0 historico n5o 

correspondey entretanto, a urn dominio das organmqiies operhrias, que eram majoritamente 

dirigidas pelas tendencias "colaboracionistas, reformistas ou inconscientes da luta de classes", 

conforme distin~go feita em 1923 pelo ex-anarquista, enao Secretiuio-Geral do PCB, 

Astrojildo ~ e r e i r a . ~ ~  Nessa distin~iio, feita por urn dos importantes atores sociais da epoca, sb 

class~ficados como colaboracionistas os catolicos e os arnarelos (patrocinados pelos pa t rh )  e, 

como reformistas, os socialistas e os traba~histas.~' De acordo corn CAMPOS (1988:157), 

preocupada em combater certas simplificaqtkx historicas, estes dtimos, apesar de serem 

correntes sindicais n8o revolucionitrias, tinham uma "postura independente tanto do Estado 

como dos p a t r 6 e ~ " . ~ ~  

Thompson (1979) nos alerta para a necesshria distingk entre uma concepqilo 'esthtica' 

de classe (quantitativa) e uma outra, que pressuptie a luta de classes como seu movel. E dentro 

dessa perspectiva que se assistiu - para alem dos niuneros - a prepondefincia historica do fervor 

"'Ver a respeito PEREIRA, A. Construindo o PCB (1922-1924). Sao Paulo: LNraria Ediiora Ciencias Humanas. 1980. 
FgTCHNER, H. 0 s  sindicatos brasileiros: organiza~80 e funt$o polltica. Rio de Janeiro: Zahar. 1980. 

B6ris Fausto (1976) batizou de trabalhista o ernbriBo da conente que seria hegernbnica no Sindicalismo de Estado, que 
caracterizaria a segunda fase do rnovimento operario e sindical apds a RevoluqBo de 30, rnais propriamente a parblr do 
gelulisrno advindo corn o Estado Novo . 
'' CriSfina CAMPOS (1988:157) vai rnais adiante: "um mesmo sindicato pode oscilar entre posturas reformistas e 

revoluciondnas no decorrer da sua hist6ria". Mesmo entre os autores pesquisados, a posi@o 6 controversa corn relaqao ao 
reformism0 dos socialistas - estes apresectando setores cornbativos entre os seus quadros. Essa leitura me parece mais 



revolucionano dos anarquistas. Esse '.cindicalismo de minoriar militantes ', conforme o charnou 

Aws S ~ O  (1966), foi o responsavel principal pela efervescsncia das lutas do periodo em 

questio. 

Silo regstrados dois momentos aureos de mobilizagiio, com inurnerhveis greves, 

1 ,  protestos, enfrentarnentos phblicos e a@taq8o doutinhria. No prirneiro, que vai de 1903 a 1909, 

s8o destaques a greve de carroceiros na Capital Federal (1 903), a grande greve de ferrovihrios 

paulistas e dos portuhrios em Santos (1 905), o lo. Congresso Operirio Brasileiro (1906), a 

fundaqilo da COB - Confedera920 Operhria Brasileira (1908) e a agitaqiio em protest0 pela 

execuq80, na Espanha, do lider anarquista Francisco Ferrer ( 1909). 

Ha urn refluxo provocado pela dura repressgo, mas o movimento operhrio e popular 

nio emudece de todo, realizando, em 191 2, urn segundo congress0 operario, protestando contra 

a ameaqa de entrada do Brasil na la. Guerra Mundial, contra a carestia desse periodo de guerra 

e contra inheras  expulsks de imigrantes. 

Todavia, e entre 1917 e 1920 que o movimento operhio vai viver o seu momento mais 

revolucionh.rio e de massa de toda a Primeira Republics. Uma greve, ocomda em meados de 

1917 numa indbtria tCxtil em S k  Paulo, devido As repressks que se abatem sobre os 

tra'oalhadores, alastra-se para outras indhtrias e cidades como urn rastilho de pblvora. 

Sucedem-se inheras  passeatas, manifestq&s e enfkentarnentos com a policia. Num deles, 

morre urn operiuio anarquista. 0 movimento, enao, assume proporqties inusitadas: ha quebra- 

quebras, saques e concentrag6es-monstro de milhares de populares. S k  Paulo fica 

convulsionada. A paz so volta a reinar apbs o ComitC de Defesa Prolethia - dominado por 

anarquistas imigrantes - entabular negociqks com os patrks e o Govemo. 

Nesse mesmo ano, pipocarn greves no R o  de Janeiro que se alastrargo, nos trss 

proximos anos, por v h o s  pontos do Pais, como Recife, Porto Alegre, Juiz de Fora, Santos, 

Niteroi, B h a  ... Em 1919, aproximadamente 60 mil pessoas rehem-se no Rio de Janeiro para 

comemorar a passagem do prirneiro de maio. 0 s  anarquistas tornarn-se em alguns momentos o 

centro das atenq6es. 

Um fator externo vai contribuir para esse recrudescimento do movimento operirio: a 

Revoluqilo Russa de 19 1 7 . 0  seu impact0 e enorme: 

dialktica, pois a esquerda hoje, para al6m das siglas, apresenta tambem todos esses matizes: o presente ajudando a entender 
o passado. 



"Que o comunismo do se'culo AX L..) tenha surgido da e corn u Revolu~Co sociulistu de 
Outubro e' urna evidgncia incontes(bve1. Mas em poucos paises ferci erercido u 

distcincia zrm efeito tiio direto quunto no Rrasil ". MOHA ES, 199.5: 72). 

0 entusiasmo pela existencia real de uma patria livre do jugo capitalists e govemada 

por urn partido do povo trabalhador russo contarninou nZo so a massa operkia brasileira, mas 

setores da intelectualidade e, sobretudo, os anarquistas. 0 eminente lider anarquista Astrojildo 

Pereira - que posterionnente se bandeara para o comunismo - afirmou que 

" ... os perrddicos anarco-sindicalista~ favorheis h revoluqo holchevique - e todos o 
foram ate' 1920 - publicavam em sua colunas artigos e documentos uut6ntzcos sohre u 
revoluqcTo, colhidos na rmprensa operaria da Europa e da Amkrica". (UORAES, 
1995: 72). 

E urn momento de entusiasmo e de confi.~Go ideologica, com os anarquistas, como jh 

mencionarnos em outro topico, chegando ao paradox0 de fundar urn Pamdo Comunista em 

1918 - embora sem abrir mSio dos preceitos liberthrios. A evidCncia mhxima dessa repercuss50 

nas hostes anarquistas foi a tentativa insurrecional de novembro de 191 8 no Rio de Janeiro. 0 s  

anarquistas organizam urn plano de tomada do poder, que partiria de- urna greve geral 

revolucioniiria e culminaria corn a tomada do Palacio do Govemo por dissidentes do Exercito. 

0 plano malogroy p i s  o tenente responsive1 pelos aspectos militares era urn espik 

intiltrad~.~~ 

0 fim desse period0 hegembnico do anarco-sindicalismo brasileiro associa-se tanto a 

dura repressKo que se abate sob~e  e\e, quacnto a s e .  p~6pios Iimites d o u ~ ~ o s  - por 

exemplo, o espontaneismo, mas principalmente devido ao 'rolo compressor' que significou o 

bolchevismo como uma alternativa partidha vitoriosa. 0 s  visionhios da revoluqZo agora 

tinham, no alem-mar, um ponto real ilurninando as suas esperangas: o 'farol do socialismo' na 

Russia. 

E nesse context0 que uma dissidencia anarquista vai fazer m a  autocritica e abraqar o 

leninismo como guia para a sua a@o revolucion~a, fundando, em 1922, o Partido Comunista 

Brasileiro. Dos nove delegados fundadores do PCB - representando nucleos de Porto Alegre, 

Recife, Silo Paulo, Cruzeiro, Niteroi e Rio de Janeiro - sete eram operhos e apenas um niio 

fora anarquista. Esse process0 fez com que Quartim de MORAES (1995:72) afinnasse que 

"enquanto corrente politica, o comunismo precedeu o marxismo no Braszr'. 



0 s  comunistas s8o arremessados rapidamente na clandestinidade, e passarn a 

envolver, a duras penas, urn trabalho que cresce muito lentarnente. Procuram impor-se no 

io sindical e conseguem. em 1929, cnar a CGTB - Confederaggo Geral dos Trabalhadores 

Brasil. Essa central, porem, nasce enfraquecida, devido ao combate renhido que comunistas 

narquistas travaram entre si durante toda a decada. Na sua tAtica partidima, os comunistas 

3 participar do process0 eleitoral por intennedio do BOC - Bloco Operiirio e Campones - 

iseguindo eleger dois vereadores para o Rio de Janeiro no pleito de 1928. 

Nesse embriiio do PCB - urn partido revoluciomirio que travari urna luta incessante 

ra a emancipagBo do povo brasileiro -, ja se encontram alguns elementos criticos que ifio 

ar presentes em toda a trajetoria do partido: a concep@o 'dualista' de que o Brasil como um 

is semifeudal precisa passar pela etapa da revo1uc;go industrial; uma politica de h t e  que se 

na cativa ou subserviente a burguesia national; o trabaiho corn o campesinato, como algo 

cundiirio ou ate sem importincia e uma cabega sempre voltada para Moscou. Eis a analise 

s resoluq6es do II Congresso do partido em 1925, feita por Nelson Werneck SOD& 

980: 193): - 

"A revolu$o brasileira comportaria d m  e t a p :  na primeira, encarada como 
'terceiro golpe ', seria retomada a insurrei@o pequeno-burguesa defrnida nus duas 
tentativas tenentistas anteriores, a de 1922 e a de 1924, culminando com a tomada do 
poder pela burguesia, apenas apoiada pelo proletariado, nu segunda, que se sucederia, 
imediatamente, este faria a 'sua revolu~iio' (..) Esta tese trazia, implicit4 a ide'ia de 
fiente, isto k, o proletariado devia participar da primeira etapa (..) Mas aceitma, 
aprioristicamente, posipo s e d r i a ,  colocando-se a reboque da burguesia A tese 
repousava, evidentemente, em mecdnica adaptaqo do que ocorrera na Rtirrsia, em 
191 7 - com uma revolu@o gerando-se no ventre da outra ': 

0 PCB passa a narnorar, entilo, os lideres tenentistas, especialmente Luis Carlos 

tstes, que, entre 1925 e 1927, empreendeu a famosa marcha pelo interior do Pais - a Coluna 

.estes. Prestes so se ligara ao partido em 1934. Teve de esperar as altera~bes das teses &tadas 

:la Intemacional Comunista, que, num primeiro momento, imp& uma linha obreirista e 

ctha ao partido, impedrndo aliangas e expulsando alguns intelectuais das suas fileiras." 

- ~ ~ ----- - ~ -  -- -~ - 

'sobre esse episbdio, ver MARAM, S. L. op. cit., p. 94-95.; DULLES, J .  W. F., op. dt. pp. 66 a 70. 
'Ainda em 1929, Astrojildo Pereira vai a Moscou a fim de colaborar na rehrmulaqi30 da wncepqlio sobre o 'cardter da 

VO/U@O Brasileira' e volta, no inicio de 1930, corn os documentos sobre a nova Wtica. Observe-se que, nesse mornento, o 
B ih absorver e, incorporar de forma mais clara e def in~va,  as teses do VI Congresso da Internacional Cornunista, bem 
lo se /,gar e se subordinar de forma mais estreita ao Komintem, ao contr6n'o do que vinha ocorrendo ate ai, quando ainda 
iervava uma certa autonomia nacronal". (SEGGATT0.1981:34 - 38). 0 jornalita Astrogildo Pweira, que foi tundador e urn 
maiores expoentes do partido nessa gsnese, acabara sendo afastado - principalmente por n lo  ser operario. 



Nesse nascedouro, a esquerda urbana brasileira faz a passagem de Bakunin e Koprotkin 

para Lenin e Trotsky - o trotsklsmo ja surgmdo como dissidencia do PCB a partir de 1928.~' 

Quando termina a primeira Republica com mais uma 'manobra pelo ulto ' - na feliz express80 

de Carlos Nelson COUTTNHO (1990) - a esquerda chega fraturada: pela repressgo violenta do 

Estado e por suas divisdes internas. 

Do ponto de vista da classe operaria, esta sofre as consequencias da crise econhmica do 

cafe, owrrida em 29, e da crise mundal de 30. Essas debilidades, adicionadas ao atrelamento 

do Sindicato ao Estado, na era Vargas, vgo inaugurar a hegemonia do trabalhismo no 

movimento sindlcal brasileiro. Sindcato hico, pelegwsmo, intewengTio estatal, controle da 

classe operhria, politica de colaboragiio de classes, assistencialismo, repressk As liderangas 

combativas e despolitizaqgo passam a ser a t6nica dessa nova fase. Segundo REZENDE 

"...a imigraqZo vai diminuir sensivelmente de 67 mil, em 1930, para 3 I mil, em 1931. 
Era uma medida sobretudo politica, de controle sobre a classe operbria e sobre us 
perigos d m  ideologias externas e subversivas. Seria interessante analisar (..) a Lei de 
SindicalizaqZo do ministro do Trabalho, Lindolfo Collor: Yls sindicatos ou 
associaq6es de classes serZo us pdra-choques dessas tendCncias antag6nicas": 

A organiw50 sindical imposta de cima para baixo marcou o fim do sindlcalismo 

autiinomo e das associag6es criadas espontaneamente. Essa tutela estatal estende-se ate a 

decada de 70, quando desponta o novo sindicalismo. A Oposi@io Sindical Metalkgica de Silo 

Paulo, em 1970, escrevia o seguinte manifesto: 

"Ap6s 1964, historicamente, estd comeqando a 2a. etapa do sindicalismo brasileiro. 
NGo m i s  o sindicalismo dos tempos de Getlilio ou de Jango, baseado nu confianqa e 
expectativa do Govemo. Hoje estci nascendo um sindicalismo novo.. . Sindicalismo 
que v& claro a sua fiente o centro do problem: o problem politico e o problem da 
luta de classes (..) A liq2b mais importante e' u seguinte: 0 sindicalismo novo, 
verdadeiro, tem que nascer de baixo para c i m ;  da fbbrica at& a organizaqo d m  
vcirias fbbricas em organizaqZo de classe: o sindicato (..) 0 sindicato ncio pode mais 
seguir a linha cupulista SGo as massas trabalhadoras que tem de acordar. A tarefa 
da dire qcio e' organizar, centralizar, animar, sugerir, politizar ". .. (apud GIAWOTTI, 
1980:25) ': 

0 s  subscritores do docurnento, desconheciam de certo, que 'essa segunda etapa' era, na 

verdade, 'urna terceira', com proposigdes muito semelhantes a que vivenciou o movimento 

" Sobre a diidencia que resultou no trotskismo, ver, dentre outros, CANDIDO FO, J. op. cit., p.163. 



operirio e sindical nas trts primeiras decadas deste seculo. E nessa etapa inaugural, dadas as 

lirnitagiks econ6micas e ideologicas que estavam colocadas para a classe operitria e a sua 

parcela mais combativa, o seu desempenho foi realmente surpreendente. 

Quero ressaitar, ainda, que essa combatividade produzia urn 'duplo' muito singular. De 

urn lado, esse operariado nascente consegua repercmr no cenhrio politico nacional e se 

anunciar como urn novo sujeito da nossa formaqgo social: Sgo Paulo, e especialmente o Rio de 

Janeiro, eram o centro das decisties e caixa de ressonhcia das transforrnap3es que estavam 

ocorrmdo no Pais. Nessas duas cidades e que se desenvolveu substantivamente o germe da 

nossa esquerda operhria e urbana. 

De outro, esse operariado constituia-se urna verdadeira 'ilha de classe'. Restringia-se a 

poucas bases temtoriais, se comparado a vasta extensgo do Brasil. A sua parcela ativa era 

rnenor ainda do que aquela a que nos refenimos anteriormente, se considerannos que, dos 275 

mil opekios urbanos, em 1920, 40% eram menores e mulheres (pouco presentes nas 

orgamq5es e movimentos) e 35% das ind&as eram oficinas artesanais (a dispe& 

dificultava a agregaqb).32 - 

"Caio Monteiro de Barros, intelectual socialista narcido no Brasil, residente no Rio de 
Janeiro, lamentou em 1913 'a falta quase total' de brasileiros na 'ag i ta~o  socialista, 
nu propaganda da classe operhria e na vida dos sindicatos (..) Encontram-se poucos 
trabalhadores brasileiros nu organizap70 sindicalista ': ( M A W ,  1979: 19). 

Na greve de 1920, no Rio de Janeiro - urn centro multirracial como vimos - dos quase 

2.000 grevistas presos, a maioria esmagadora era de estrangeiros. (MARAM, 1979). Nurna foto 

do m Congress0 do PCB, em 1929, dos 31 parkipantes em nivel nacional identificam-se 

apenas 4 negros. (OLIVA, 1987). Estamos diante de urna apartago politico-cultural: bols6es 

alienigenas da luta fabril dentro de urn pais agrhrio e miscigenado; na mesma linha de 

Piccarolo, temos 'Ithlias, Espanhas e Portugais de alem-mar' construindo urn movimento 

operhrio em solo brasileiro. 

Isso nos leva a considerar que, ria sua genese, a nossa esquerda clhsica, alem de ter os 

:us referenciais 'fora', comp6s-se basicamente de estrangeiros que nem tinham o Brasil como 

itria. Estavarn aqui, num entreposto de ascensiio financeira, para retomar a terra-miie 

Cf. KOVAL, B. I. op. cit.,p.126. Coma ilustra@o do fator dispedo da dasse, ver citago de AntCmio Franciscb Bandeira in 
MAO, Sindicato e Estado: suas relages na formaflo do proletariado de SZio Paulo. SZio Paulo: Dominus, p21: 'E incalculdvel o 
mero de tendas de sapatanas, marcenanas, ffibricas de massas, graras, 6leos, de tintas de esaever, fundi@es, tinturarias, 



posteriormente. Entre 1900 e 1907. retomaram 89,796 de imigrantes a seus paises de origem. 

(MARTINS, 198 1 :259). As lutas tinham, assirn, um d t e r  marcadamente econ6mico. 

":14uito,c' operarios e camponeses se considerum nesta terra como pussuros tle pussa,qem 
c - ohcecado.s pela bnsia de voltar a patria - pensam e vivem, individualmenre, pemando 
que este seja o melhor meio de fazer a Ame'rica ". (REZENDE, 1986:IO) . 

A esquerda clksica emergente repetia o mesmo fenameno da importa@o de modelos 

que Antho Chdldo apontou como constante no pensamento brasileiro: 

"Imitar, para ncis, foi integrar, foi nos incorporamos h cultura ocidental, da qua1 a 
nossa era de'bil ramo em crescimento. Foi igualmente man@estar a tendzncia constante 
de nossa cultura, que sempre tomou os valores europeus como meta e modelo". (apud 
COUTINHO, 1990:38). 

0 s  anarquistas tiveram urna grande influCncia nesse periodo inicial, tanto pela maior 

tradiqiio do anarquismo entre os irnigrantes pobres que aqui chegararn (a Ithlia foi onde o 

bakunismo teve maior penetra@o), quanto pela pregagiio de urn internacionalismo igualitiuio. 

A utopia de um mundo sem patria e sem injustips era percebida como urna reduq5o da 

dishcia que os separava de suas raizes. Em quase toda a produgk da imprensa anarquista, a 

abundincia de artigos do anarquismo europeu substitui a ausCncia de andises da situa~50 

national. As denhcias de explorq5o dos trabalhadores desembocam, na rnaioria das vezes, na 

proposta da extinggo do Estado. So com o PCB comegamos a ter estrategas particulares para a 

revolu@o brasileira. 

Urn outro aspect0 que converge para o fortalecirnento do anarquismo, nesse primeiro 

momento, e o seu forte desprezo pela aq5o par t ima que muito se adequava a indlferenqa da 

populq5o perante o process0 politico. A politica republicana do 'cafe com leite7, em todo o 

seu periodo, nunca passou de uma farsa em que as umas revelavarn sempre um jogo de cartas 

marcadas. Alem de restng6es da legslag50 a arnpla partxipag50 da populaqiio nos processos 

eleitorais, o coronelismo, que se fortaleceu com a Republics, apresentava apenas disputas 

fisiologicas, despolitizadas, imperando 'o voto de cabresto' e a violCncia, com os resultados 

previarnente garantidos pelo controle das mesas de votag8o e por uma sene de outras 

fa~catruas.~~ 

Ibncas de calpdos, manufaturas. de mupa e cha@us, que funaonam em estalagens, em fundas de amaz&ns, em resumo: em 
lu ares que o Nblico n& v69 ' SODRE (I 980) infoma que em 1930. a eleipo presidendal em que conmrreu Gehllio Vargas ni3o conseguiu mobikzar 
nem 6% do eleitorado. Outra inforrnaq80 importante B dada por DULLES (1972:106). Segundo este autor. Maurlcio de 
Lacerda, algumas vezes eleito parlamentar pelo Rio de Janeiro. e urna dessas raras exceqdes de um representante da 



Alguns autores afirmarn que, entre as razaes para o period0 grevista de 19 17 a 1920 ter 

sido extremamente aguerrido, esti o fato de os imigrantes haverem perdido a esperanga no 

eterno retorno e passarem, entilo. a se considerar -brasileiros'. Talvez sesa oportuno repetir as 

afirmagdes de Foot HARDMAN (1 984:68): 

"No Brasil, verlficamos o nascimento de uma classe c~perbria sem vinculos diretos corn 
u r n  cultura 'national ', mas pelo contrcirio, sendo urna combinaqGo internacional de 
tradi~6es culturais europkias diversus, trazidas com o rnigrante corn u e.~periCncia 
ahinda do traballzo campon&, do passado escravista e do pequeno setor artesanal das 
cidcrdes ". 

Essa desconexiio cultural entre o operariado fabril de caracteristicas estritarnente 

europkias e as massas populares mais sincreticas e apegadas a tradigBo rural vai influir 

sobejarnente na construg20 da nossa esquerda clbsica. Esta, gestada nas vanguardas desse 

movimento migratorio, vai estabelecer urna certa dualidade entre o modemo e o arcaico. E a 

arqueologa desse duelo que veremos no proximo capitulo. 

pequena burguesia que teve a sua atuaflo vottada para as causas dernocrhticas e populares, embora corn urna postura cheia 
de ambigijidades. 



Uma manifesta~so de protest0 no segundo ano de aniversario da 
morte do anarquista espanhol Francisco Ferrer ocorre no Largo 
SSo Francisco em S2o Paulo e e assim descrita na imprensa 
anarco-sindical: 

"Subindo as grades da estatua de Jose Bonifacio, falou em 
primeiro lugar, dando inicio ao comicio, o operario serralheiro Maffei 
que, em feliz improviso (...) As ultimas palavras do companheiro Maffei 
foram cobertas por uma salva de palmas. (...) Um outro companheiro 
dispunha-se a falar, quando todas as aten~bes foram atraidas para o 
Largo do Ouvidor, de onde vinha a 

COLUNA DO BRAZ 

que, precedida por uma banda de musica e de muitos cartazes entrou 
no Largo S. Fco., por entre os aplausos calorosos e vivas entusiasticos 
da massa de povo que ali estava. Sobe a grade Le50 Aymore (...) 
xminou convidando o povo a percorrer em coluna o centro da cidade, 
o que foi logo atendido (...) E ai  terminou o comicio por entre vivas a 
berdade e a emancipa~%o humana, formando-se em coluna, os 
ompanheiros do Braz que, incorporados e com a sua musica a frente 

a zgressaram ao bairro, onde se dissolveram". 

jornal anarquista A Lanterna, S2o Paulo 21.10.191 I 



C'apituio Tercciro 

OS MODOS DE FESTAR DO ANARQUISMO 

BRASILEIRO 

Neste capitulo, pretend0 retratar as priiticas festiias dos 

anarquistas brasileiros durante as primeiras decadas deste seculo. 

Aqui n%o me atenho apenas as festas e festividades promovidas por - 
eles. Conforrne aludi na introduc$o, a dimensiio festiva, no meu 

entendimento, passa pela utilizaqSo de uma linguagem metiforica e 

figurada. Dito de outra forrna, essa a ~ S o  politica se faz pelo niio 

convencional do discurso doutrinario: at6 com ele, mas para alem 

dele. Sendo assim, a arte, o Iudico, os rituais ... - tambem presentes 

na festa - passam a ser esferas privilegiadas desse fazer politico. 

Para efeito didatico, divido a exposiqiio em imprensa, teatro, 

literatura, poesia, rnusica, escola e festividades mesmo ciente de 

que na pr5tica anarquista tais aspectos estavam muito interligados. 

A irnprensa anarquista, o teatro social e a festa libert5ria foram, de 

forrna inconteste, as grandes marcas culturais dentre esses pontos 

analisados. 



Sobre a forrna suave e festiva 

"Periodicamente, os moradores das imediaqo'es eram surpreendidos pelo anunciur de 
fistividades teatrais tws olarias dos unarquistas. Pequs de teatro unticlericuis ou 
revolucionurias eram levadas ir cena e seus espetaculos encenados pelos cinticos e 
poesias anarquistas recitadas por jovens amadores. Dessa forma, suave e ,festiva, 
utacavam os velhos padr6es convencionais de vida, com novas luzes, exaltando u 
Liherdade e a Frutemidade libertarias". (RODRIGUES, 1984: I?). 

Essa narrativa de Edgar Rodngues, a respeito dos imigrantes italianos de S5o Paulo, 

nio deixa de estimular fantasias e gerar uma ideia nosthlgica a respeito das aqdes anarquistas. 

Vem-me a lembranqa Walter BENJAMtM (1985:223): "0 passado traz consigo um indice 

misterioso, que o impele ir redenqZo. Pois nZo somos tocados por um sopro do ar que foi 

respirado antes"? 

Rornantismos a parte, essa 'forma suave e festiva7 vai ser uma marca da postura - 
politics dos anarquistas na genese do operariado fabril. Talvez ate hoje nenhuma outra corrente 

politica no Brasil, da esquerda a direita, teve tanto investirnento na incorporaq3o da arte, do 

lidico e da festa no seu fazer politico. Esse destaque hlstorico liga-se a intensa e sistematica 

ago artisticocultural que os anarquistas desenvolveram naquele curto period0 de sua 

floresccncia, a despeito da forma ambigua com que isso ira ocorrer. 

E nurnericamente impressionante a quantidade de grupos culturais e eventos que 

proliferararn do Sul ao Norte do Pais. Essa 'suavidade' no 'ataque aos velhos padrijes', era 

conseguida por meio das encenaq6es teatrais, declarnaqdes, c ~ t i c o s ,  bailes, jogos e passeios 

que, em inheras  combinaqdes, compunham o programa das antologcas festas liberttkias. 

Pelos relatos, as festas eram vibrantes encontros em que os anarquistas fortaleciam seus laqos 

de solidariedade e viviam a prefiguraqgo da Anarquia. 1 

"0 Festival d 'A Plebe 
Correu cheio de unimaqiio o festival que em heneflcio d '  A Plebe se realizou no dia I2 
do corrente. 0 salZo Celso Garcia enclzeu-se inteiramente com a concorrZncia da 
familia proletbria, que passou uma bela noitada de alegria e de propaganda (..) A 

'As festas eram abertas ao publico, possibilindo a participapSio de n8o anarquistas. Como vimos, os anarquistas procuravam 
envolver a cornunidade de irnigrantes e. de urna forma rnais geral. toda a classe. Esse process0 passard por urna fase rnais 
rnassiva, mas hd de se supor que, como toda seita, os que tinharn a p r o f i d o  de fk no anarquismo 6 que 'lotavam a igreja'. 
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yuermesse e o ledlo de prendus trveram bom ixrto. 0 harle correu unrmah ~116 pelu 
tnadru~udu ". 6-1 Plebe - SI', 26. 8. 22, upud RODIUG(JES, 1992: I#&)!). 

Festas como prhticm de resistgncia 

"Grande Festival Artktico e Literbrio 
Sullio Celso Garcia, em I I de setembro 

- 

- Grupo llramiitico '0s  Modestos ' 
- Reneficibria: a revistu 'A Ohru ' 
I .  A bertura pela orquestra 
2. 'LVovo Altar' - episddio poe'tico em I ato, de Bento Mrintua 
3. Diversos ntimeros de crinticos e recitativos 
4. 'Amanhil ' - drama social em I uto, de Manuel Laranjeiras 
j. Variedades (A Plebe - SP, 7 .  8. 1920 apud RODRIGULS, 1992: 1 74) 

"Grade Festa Operaria 
- SalGo Celso Garcia - Rua do Carmo, 39 - dia 23, iis 20 horar 
- Promopio do Sindicato de Oficios Vdrios 

Gmpo Dramcitico Libertdrio Mhrio Rapizardi - 
- 
I .  'Primo Maggio ' - em italiano, peqa em I ato, de Pietro Gori 
2. 'La Morte di Francisco Fever' - p e p  em I ato, de G. Francesco 
3. Confergncia em portugugs sobre o tema Sindicalismo Revolucionbrio 
4. Poesias, mondlogo e canto, pelo sr. Silvio Bertuzzi 
5. '0 Pecado de Simonia ' - comkdia em I ato, de Neno Vasco 
6. Quermesse e haile familiar (A Lanterna - SP, 10. 5. 1913 apud RODRIGUES, 
1992: 161). 

Adiante, veremos vhrios senks sobre o mod0 de festar anarquista. N5o importa agora. 

0 que me parece fundamental marcar, nesse inicio, e que os anarquistas festavam! A trama do 

vinculo social anarquista tecia-se especialmente nas festas libertiuias. Eles exercitararn a 

linguagem festiva nos discursos inflamados de sew lideres e medante o uso e abuso da 

linguagem artistica.' 

Imagnem os encontros partidiirios e sindicais de hoje sendo temperados com jovens e 

velhos militantes encenando urn esquete teatral; as exposig6es teoricas entremeadas de 

deciamaq6es de crianqas operiirias e, ao termino, todo mundo se 'acabar' nurn baile tienetico, 

ao som de uma banda socialista. 

-- - 

2 ~ ,  posteriorrnente, da organizaqlo de atividades llidicas e desportivas. 
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Sirn, v5o dlzer que n5o e tilo assim, que a esquerda hoje faz suas festas, que sempre 

termina em baile, que ha  alguma preocupaqiio corn a quest50 cultural. que isso e que aquilo. 0 

que eu quero afirmar, estabelecendo um paralelo, e que, naquele tempo, o conjunto musical 

niio fazia parte da indhtna cultural, que o teatro e a poesia emergam cia classe, que os eventos 

nrio eram estntamente politicos e que a cultura njio era apenas urn penduricalho.3 

0 s  anarquistas desse apogeu pregavam e exercitavam a autonomia. A construq8o de sua 

identidade social fazia-se estimulando as expressties autogenes da comunidade anarquista. pela 

veia poetica, teatral, literka e musical. Isso resultava num certo etnocentrismo, numa pouca 

abertura para o grande patrim6nio cultural.' 0 antropblogo CANCLINI (1980) afirmou que "cr 

cultura popular para se afirmar precisa de estabelecer mecanismos de auroproteqclo ". 

A Antropologia ensina que todo sistema cultural comporta incoerhcias. Muito antes 

de submeter a arte anarquista a um crivo estetico e politico, e precis0 vaiorizar o 'fazer 

coletivo' que ela propiciou. Na criaqiio, na produqiio e na transmissiio dos bens simbolicos, essa 

arte prolethria significou autoafmaqiio e resistencia. Se aceitarrnos a formula@o mmista de 

que a ideologia dorninante na sociedade e a ideologia da classe dominante - "a classe que 

domina no plano material (econ8mic0, social e politico) tamhkm domina no plano espiritual 

(das idiias)" (CHAG, 1982:93) - temos aqui a elaboraq50 sistematica de uma contra- 

ideologia. 

As festas libertirias transforrnavam-se em verdadeiras trincheiras de fortalecimento da 

consci2ncia de classe e do idehio acrata, principalmente mehante mecanismos afetivos e 

simbolicos. A arte contribuia para fojar a identidade social do anarquismo, delimitando os 

contornos corn os outros grupos sociais divergentes. Aproveitemos as palavras de Ant6nio A. 

ARANTES ( 1978~78): 

"..,fcer teatro, mzisica, poesia ou qualquer outra modalidade de arte k construir, com 
cacos e fragmentos, um espelho onde transparece, com as suas roupagens 
identrficadoras particulares, e concretas, o que k mais ahstrato e geral num grupo 
humano, ou seja, a sua organiraqiio, que e' condip20 e rnodo de szra participaqao na 
produqclo da sociedade ': 

%lo dizer que hoje os tempos s2o outrosl 
4 ~ u  a abertura para apenas uma vertente desse pabimbnio: a produ~ao intemacional anarquista. 
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Festas corm ilhas de liberdade 

Durkheim (1989) afima que mesmo as festas ngo religiosas t6m urna dimensgo 

celebrativa: ou revivendo urn passado benfazejo - 'a Idade de Ouro' - ou prosetando no p o ~ r  

uma vida de plenitudes. 0 convivio dos anarquistas nessas festas era algo intenso e urn 

acontecimento esperado. Como alimentavam uma profuncia critica a sociedade em geral - sua 

estrutura produtiva e suas instituig6es sociais e politicas - eles se sentiam extremamente 

sufocados por esse 'mundo imperfeito' e iarn encontrar oxig2nio nos 'espaqos sagrados' que 

iam construindo: sindicatos de resistsncia, escolas, centros de cultura, grupos de teatro, festas 

anarquistas, j omais.. 

Esses tempos-espagos transforrnavam-se na antevisiio do que seria o socialismo 

anitrquico. As reuni6es sindicais aam assembleias operhias com toda espontaneidade e 

, independtncia da classe; nas escolas modemas, os conteudos e as prhticas eram totalrnente 
I 

llvres da ingerhcia do ensino religiose ou estatal; as pepas teatrais criavarn urn efeito cathtico 

na plateia, ao prefigurar a Anarquia - 

Segundo Regina Horta DUARTE (199 1 :82), o escritor anarquista Leon Tolstoi defha 

a arte "como um meio de fraemidade entre os homenr, unindo-os num mesmo sentimento". 

1 Ao que parece, as atraqks artisticas das festas liberthrias tinharn essa capacidade de emocionar 

1 e colocar os trabalhadores ern comunhZio, 

"E quando conquistares nessa luta 
0 pcTo dos nossos filhos inocentes, 
Avanca do bordel a prostituta, 
E leva e emancpa os inconscientes. 
E terbs, contemplando a liberdade, 
Dos gozo.~ o maior que o peito encerra 
Serb tua familia a Humunidade 
E a patria de n6s todos sera a Terra". 
('A crian~a' - poem do operario carioca Ricardo Pinheiro apud RODRIGUES, 
1992:286). 

"Jlilio - Mas que jk eu? 0 meu constante sonho, como sabes, tem sido melhorar u 
sorte dos relegados sociuis ... 
Laura - Posso me sacrlficar, galgar sem protesto, para bem de outrem, o meu calvdrio, 
mas repugna a minha dignidade de libertariu, mentzr, ser hipdcrita, tecer esta tramu de 
emhustes em yue se embalam os ricos, enganana'o-se ... 
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.JGlro .- a norte que desaparecc, L; opas,~ado que se umedronta: de~xb-iov. ,iru irnhulu 
do orrente surge a uurora de um novo dra e os prrmerros homens 11vres podem resprrar 
tiesufOgados sobre u terra 11vre - (1 miie ('omurn". 
('0 Semeudor - p e p  rearral do anarqulsta rnznerro Avelzno Foscolo upud 
RODRIGUES, 1992: 11 9). 

" Vem ri Maio, satidam-te os povo.~, 
Em ti colhem viril conjian~a. 
Vem trater-nos cerulea bonan~u, 
Vem, d Maio, trazer-nos dias novos"! 
('Hino I "  de Maio' - composi@o do anarquista italiano Pietro Gori u p d  
RODRIG UES. 1992:2 73). 

As festas anarquistas curnpriam, entib, essa fun@io de criar urn tempo onirico em que, 

conforme analise durkheimniana da festa religiosa, as 'energas vitais intenores' tornavarn-se 

superexcitadas. Estimulavam-se sonhos, rebeldias, solidanedade. Recuperando Durkheirn, ao 

termino da festa liberttiria, o anarquista e 'urn homem que pode mais'. Ele nil0 e mais urn 

trabalhador superexplorado igual aos outros, temos diante de nos um revolucioniirio! 

Assim HARDMAN (1984:42) se pronunciava, ao interpretar o noti~iiirio de uma festa 

libertiria em 19 19, divulgada no jornal 'A Plebe': 

"Esta ordem especial, instaurada por um discurso de classe, apressa-se nu prbpria 
multiplica~o quase mrigica de espacos, tornados fi.utos pennitidos do trabalho 
espontcineo. Qua1 a ponte entre esse espaqo constmido e o resto da cidade? 
Naturalmente o serviqo de bodes, que foi pe'ssimo, como tudo que e' Light: a gancincia 
se alia 6 prepotZncia. ' Este i o elo que reinstaura o conflito de classes. '6 verdadeira 
sabotagem que a odiosa empresa pretendeu fazer ci festa. .. '. Segundo o jornal, a 
presenqa maciqa do ptjblico, apropriando-se daquele espaqo e do evento, foi a maior 
prova da derrota do 'mundo exterior ', cias classes dominantes. Finalmente (..) 'a 
alegria estuante ' " ... 

'estas e solidariedade 

"A Nossa Festa - Prci/Fundaqiio del Centro Libertario (La Bataglia - SP - 30. 4. 1905 
apud RODRIG I JES, 1992: 143). 

"Grupo Dramatico 'Teatro Social' - Espetdculo em beneficios dos jornais Terra 
Livre, desta capital, e Tierra y Libertad, de Madrid, no dia 14 de julho " (A Terra Livre 
- RJ - 26. 6. 1907 id ibidem:l46). 
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"Espetaculo prri-Segundo Congresso Operario Rrasileiro, em 2 de ugosto i s  20 horus " 
(%u Hurrrcata - SP - 20. 7. IYI3 id ibidem:lfill. 

"0 Grande Fe.stival de Hoje - Teutro Lirico - Rio, dia 12 de outuhro, us 20/130min - 
Prd-C7ornit2 de Socorro aos Flagelados Russos ' "(Solidariedade - IW - 12. I ,  I92 1 
id ibidem: 183). 

"Festivuf em fmor do opercirio-cocheiro Jose' Paulo Ferreira que ficou cego " (A Plebe 
- SP - 18. 3. I922 id ibidem: I85). 

As festas liberthas tlnham essa b q g o  de arrecadar b d o s  para as causas anarquistas. 

As arrecadaqaes serviam para custear as despesas de produqgo dos grupos de teatro, do aluguel 

dos salbes e do pagarnento dos mkicos, quando se fazia necesshrio. 0 trabalho dos atores era 

voluntirio. Descontadas, entilo, as despesas operacionais, o saldo reverha para os 

'beneficiirios', que geralmente encabeqavam os programas das festas. 0 s  recursos 

endereqavarn-se principalmente aos jomais acratas, que sobreviviam a duras penas. Dai 

conclui-se a importiincia que era dada a imprensa como veiculo principal de Educa@o e - 
agitaqgo anarquista. 

Vista desse ingulo a festa era urn instrumento monetiuio de viabilizaq.50 de urn projeto 

11: a educaqgo literaria. 0 teatro, a poesia e a musica continham tarnbem essa b q g o  

doutriniria, mas fica evidente no anarquismo a forte influCncia positivist% que acreditava na 

supremacia do saber letrado e cientifico para a superaqgo da ignorhcia dos trabalhadores. 

Edgard RODRIGUES (1988: 171) assim ex* urn dos objetivos do teatro e da festa anarquista: 

"Usar os e.spetciculos como fonte geradora de recursos para custear publicaq6es de 

periddicos, revistas operdrias, anarquistas e sustentar escolas livres para os trabullzadores e 

seus fillzos". A hlstoria das Escolas Modernas estiio associadas a realizaqilo de festas para 

manter a sua sobrevivencia. Vemos como o espirito de solidanedade e o cultivo do 

internacionalismo proletiuio eram pontos altos da doutrina anarquista. Alem de colaborar com 

algumas farnilias em necessidade, houve ajudas humanitiuias para familias de presos politicos 

e para vitimas de convuls6es sociais em outros paises: 

"Sempre prontos a prestar solidariedade, os anarquistas acreditando nu e~~istPncia de 
'20 milh6e.v de flagelados da seca nu Russia' formaram o Comiti? de Socorro uos 
Flagelados Russos, no Rio de .Janeiro. (..) Do progruma constava ( in Solidariedade - 
RJ - 12. 10. 1921): distribuir listas de subscriqlies voluntarias; organizar urn grande 
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piquenique operurio; publicar um numero zinico de jornal tie propugundu da ohm de 
.socorro e prornover um, jestlvul operario, elaborado pelos teatrcilogos do ( 'omit; u ser 
tlivulgado pelosjornais ". fRODRIC;IiES, 1992: 120). 

Era preocupagilo dos promotores desses eventos dar publicidade aos balancetes 

financeiros. Na imprensa anarquista, encontram-se varias dessas prestagdes de contas. A 

transparencia fazia parte da etica anarquista. 

A festa de propaganda 

Festa Libertbria - A nossa Festa - La Nostra Festa - Festa Operaria - Grande 
Festa Libertaria - Festival Operbrio - Festa Anticlerical - Festa Socialists - Festa 
Sociul - Festa da UniGo dos Einpregados em Cues  - Festival Literario e Dan~ante 
- Grande Festa Familiar - Grandiose Festival - Grande fTestivul Teutral - 0 
Festival dos Sapateiros - Festa Prd Escola Modernu - Grande Festival de 
Propaganda Social 

Essas chamadas, e as suas reiteradas repeties,  e s W o  presentes na imprensa 

anarquista ate recentemente na dkada de 60, conforme levantamento realizado pel0 

histonador Edgard ~ o d n ~ u e s . '  Entretanto, omiti urna chamada que aparece com maior 

constincia que as demais ate a decada de 20: a 'Festa de Propaganda '. A meu ver, esta e a 

chave que melhor caracteriza o espirito e os prop6sitos das festas anarquistas. Ou seja, as festas 

eram promovidas com o objetivo precipuo de fazer a propaganda do ideario anarquista. Se, 

para Dawignaud, a festa (popular, autsntica, desvencilhada) tern finalidade zero, para os 

anarquistas as festas liberthrias erarn precisos rneios de propaganda d~utriniuia.~ Nas 

resolug6es do primeiro Congresso Operirio - que, como vimos, foi dominado pelas posiq6es 

anarquistas - lemos o segunte trecho (que se repetira no segundo Congresso): 

"Tema 3 - k conveniente que os sindicatos operbrios realizern no Hrusil urna utiva 
propaganda do sindicalisrno, isto 12, dos fins e mktodos de luta das sociedade de 
resist8nciu? No caso afirmativo, como organizb-la? 
(..) o Conpesso entende que essu propaganda deve ser feita individuulmente e pelo 
sindicato, mas que, para mellzores e mais seguros resultudo.~, devem as,federuqdes e u 
Conjederaqiio encarregar-se de organizh-la e metodizb-la, indicando, pois, o . ~  
.seguintes meios de propaganda: jornal, folheto, carta,; manfesto, carimho. 

.Cf. RODRIGUES, E. 0 anarquismo na escola, no teatro, na poesia. Rio de Janeiro: Achiarn6, 1992, pp. 140 a 222. 

.Devemos lernbrar que os anarquistas usavarn tarnbem, corno recurso potente, a "propaganda pela a@o", que consistia em ir 
:riando as condi~des revolucionBrias por meio das a@es de sabotagern, quebra-quebra, greves, etc. Essa pratica da a@o 
lireta pretendia criar urn clima de rebeldia entre os trabalhadores e ensinar a se lutar lutando. 
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conferi?ncias, e.~cur.s6es de propaganda, representaq6e.v teatrais e criaqiio de 
hihliotecas ". (Congres.so de 1906 apud PINHEIRO, 1979:52). 

Aqui, os anarqustas sugeriam meios para otimizar a a@o sindical, mas parece que 

reservavam para si uma proposta que lhes parecia mais preciosa. As "confer2ncias, excurs6es 

de propaganda, representa~6es teatrais" - de itens de urna listagem - vgo integrar-se 

magcamente nas suas festas liberthias. 

Festa e doutn'nach 

"Grande Festa de Propaganda - 
Organzzada pelo Grupo Anarquista Guerra Social em 1 de novemhro 
- Salclo Celso Garcia - Rua do Carmo. 39 
- Grupo Dramatic0 Idkia Moderna 
I .  Hino dos Trabalhadores, pela Orquestra 
2. Conferzncia de propaganda 
3. 'La Canaglia ' - empolgante drama social em 1 ato 
4. 'Criminal ' - monblogo social recitado pelo camarada Josk Sanchez 
5. 'Primeiro de Maio ' - hino de Pietro Gori, cantado por urn grupo de carnaradas 
6. '0 Pecado de Simonia ' - comkdia social em 1 ato, de Neno Vasco 
7. Kermesse e baile familiar': (A Guerra Social - RJ - 12. 9. 19 12. apud RODRIGUES, 
1992:13 I). 

Por onde passava a propaganda anarquista? Em toda festa anarquista, com raras 

ausgncias, oconia uma conferencia proferida por algum lider proeminente. 0 s  temas eram 

variados: 'A miseria', 'Escola Dogmatica e Escola Moderna', ' E m a n c i ~ ~  Social do 

Proletariado', 'A quest50 social', 'A guerra social e a imprensa operha', '0s  valores das 

doutrinas de Cristo, Comte, Marx, Lenine e Koprotkin', 'A organkq2o de Classe e o 

Momento Atual', etc. 0 s  sal6es traziam, em suas paredes, posters de anarquistas historicos 

como Bakumn, Reclk, Koprotkin, Malatesta, Emma Goldman, Proudhon, entre outros. 

Dispostos em cadeiras, as familias anarquistas assistiam atentamente os conferencistas, que 

normalmente criavam efeito c d t i c o  pela sua eloquencia. 

"Maria Lacerda de Moura, professora, escritora, veio muitas vezes ao Rio para fazer 
conjergncias nu nossa sede ou na abertura dos espetdculos. Fazia propaganda 
pacfista, ~ i e  ncib ci viol2ncia e era sempre muito aplaudida pelos anarquistas". 
(Depoimento do anarquista Amilcar dos Santos apud RODRIGUES, 1992: 133). 

"A Nossa Festa: 
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Ape.sar dos pesures. (..) a verdade k que o espetbculo realizou-se com grande e 
tlumerosa as.~ist2ncia, vendo-.ye em todos os semblantes o sinal evidente do entusiasmo, 
tla sutisfh~iio por ju o nosso Hodolfb se achar em liherdade, lh presente, como tamhcm 
pela presenqu do ilustre e abnegado camarada .Jose Oiticica, que jez uso da palavra e 
u toda~ entusiasmou com a sua JFcrnca sinceridade e pela sua jluente e simples 
e.rposiqc?o doutrinaria, iuTo I~avendo ningue'm que o deixe de compreender, rc?o 
acessivel e llzano ele se torna quando fala aos trabalhadores': (A Plebe - SP, 25. 3. 
1933 apud RODRIGUES, 1992: 133). 

A conferCncia significava o momento formal do process0 educativo e politico.Embora, 

exceto as atraq6es ludicas, praticamente todas as inserq6es artisticas tambem apresentavam 

uma mensagem doutrinaria. Teatro, mhica, poesia, tudo converga para a prospecqgo liberthia 

e as denhcias cia ordem capitalists. 

"Naquela Noite e' tambkm uma obra de propaganda revolucionuria. em que a revolta 
dos espiritos comeqa a se manrfestar nos arraiais inimigos, onde resolutamente a 
anarquia vai fazendo fundos sulcos (..) Santos Barboza revelou pulso de dramaturgo, 
conhecedor dos segredos do teatro e de suas dficuldades tkcnicas". (RODRIGWS, 
1992: 124). - 
Essa vasta produqilo, criadora de urna arte social, como os anarquistas gostavam de 

talhar, acabava muitas vezes resultando em quadros panfletiuios e enfadonhos, em que a 

obsessio doutrinkia acabava desqualificando a obra como arte. Veja urn raro registro de urna 

critica extremamente aguda sobre essa dramaturgia liberthia: 

"0 teatro, como toda e qualquer obra de arte, deve impressionar pela verdade, 
condimentada de um pouco de fic~c?o. (..) 0 cinemathgrafo serve mellzor ic 
propaganda, pela apresenta@o crua e real a h  condiq'es de miserabilidade de uns e 
indevida abastanqa de outros; a desigualdade social entra pelos olhos, sem 
necessidade de comentdrios. A peca teatral deve ir nesse caminho, apresentar o fato 
chocante, tirar dele concluso'es pelo entrecho, pela intrigu bem urdida, pelos didlogos 
fdceis e naturais, deixando que a doutrinaqo se dedtcza dos acontecimentos, que 0.7 

abalos emotivos faqam converso'es. (...) Pecam uinda pela artrficiosidade as peps do 
featro de propaganda libertaria e pel0 e.rcessu de dou~rinapio enfdtfco, ;n@li-mente, 
cis vezes, sem oportunidade, nos longos discursos ou,fala.~". (um Critico andnimo apud 
RODRIG E S ,  1992: 123). 

Nesses eventos. vendia-se tarnbem urna literatura relacionada a doutrina libedria. 
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.4 divers& tolerada 

Ja vimos no primeiro capitulo como o puritanismo, contrachtoriamente, fez parte da 

matriz do anarquismo intemacional. 0 s  lideres anarquistas brasileiros pnmavam por cultivar 

uma conduta ascetics, sobria e extremarnente moralista. Boris Fausto ( 1976) se perguntava atk 

que ponto essa rigidez moral era praticada pelos seguidores e simpatizantes. Parece que essa 

materia foi uma quest50 eternamente mal resolvida, pois muitos posicionamentos cia diregiio 

nio conseguiarn ser implementados na pratica. Vejamos, na integra, as contradlq6es vividas 

pelas liderangas no Segundo Congresso Operario de SZo Paulo de 1908, num registro 

extremamente elucidative: 

"9.0 tema - Trariio a i m  resultado as diver.ro'es de propaganda no seio das 
associaco'es de classe P 
Paulino A Liga de Campinas apresentou a discu,rsiio do Congre.~so este tema, 
porque a pratica destes tiIrimos meses veio patentear ali a necessidade de cogitar urn 
meio qualquerpara conseguir urna maiorJi.eqiiincia de s6cios 2 sede social. 
La Scala Embora o terna niio tenha, eu creio, muita importcincia, nclb acho 
desnecessaria a dismsc?~. Duma unica rnaneira pode-se dar soluq6o a esta questiio, e 
t! que as diversties que se admitem no seio dos sindicatos tenham tambe'm o $to da 
propaganda. 
Ambrogi Creio que o tinico g6nero de diverso'es tolercivel no meio dos sindicatos 
operdrios siio us centros dradticos e instrutivos, que podem organizar recita~ties de 
peps sociais, poesias, etc. e as palestras amigheis entre companheiros sobre assuntos 
sociais ou literbrios. Muitos congressistas siio de parecer que se deve aproveitar esta 
ocasicib para convencer us sindicatos operdrios a excluir dm sum festm o baile. 
A seguinte moqb e' aprovada por unanimidade. 'Considerando que as diverso'es, 
quando feitas no sentido de divulgar a propaganda, podem trazer alguma utilidade ao 
nosso movimento, o Segundo Congresso Opercirio Estadual aconselha aos Sindicatos a 
fundaqiio de centros dramatico-sociais e de sesso'es onde se entretenham us s6cios em 
palestras amigheis. Acon~elha tambe'm a exclmiio do baile e de qualquer espe'cie de 
jogos ' ': PINHEIRO, /979:92). 

0 s  congressistas percebem a importiincia das dvers6es como atrativos dos 

balhadores, mas niio se curvam ante a ortodoxia moral e doutrinaria, chegando a uma 

formula que tolera o entretenimento, desde que cumpra com urna fung8o explicitamente 

instrutiva. Se conferirmos os programas das festas libertiirias, notarnos que o baile continuou 

fmalizando esses eventos, mas eram 'Bailes Familiares' - urna garantia de que seriarn bailes 

ordeiros e respeitosos. 
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"Festa Operuria 
I'ara .fe.rtejar u reuniL?o de diversos sinu'icatos em uma linica sede e paru cohrir as 
despesas da montagem do palco, realiza-se no dia 2 I do corrente, its 20 11, no salk)  do.^ 
.sindicatos, u rua do Hospicio, 156, uma festa operaria que constara do sepinte: 
1.aparte - Representaqiio de 2 peps  dramaticas de propaganda social 
2.a parte - Vcirios camaradas recitarzo interessantes poesias 
3.a purte - Realizar-se-ci uma Kermesse para a qua1 i pedido a todos os camarudus o 
seu valioso concurso 
4.u parte - Serdo executadas por um camarada hhbil desenhista vurias caricaturas que 
far50 a parte hilariante da festa 
Finalizara com znn haile familiar. 
Preqo do ingresso, 1$000 rkis ". (A Terra Livre - RJ, IS .  9. 1907. upud RODRIGUES, 
1992:147). 

Diga-se, de passagem, que a noc;3o de 'familia' e algo Eo forte na cultura dos 

imigrantes, que dela os anarquistas n3o se conseguem desvencilhar. A concepq3o de classe e 

idealizada, enti50, como a de uma "grande familia no sentido de estarem indissoluvelmente 

lrgados e se responsabilizarem uns pela conduta e pelos direitos dos outros". (PRADO, 

1986:196). 0 discurso anarquista e dlrigido para a 'Familia Operiuia' e nib, ao que parece, 

eles acabam gerando uma grande miscelhea ao pregar o amor livre ou ao imputar a Igreja e a 

moral burguesa a depravaq50 dos bons costumes. 

E nessas posturas controversas, como salienta PRADO(1986: 196), 

"...os elogios pziblicos a companheiros em nada se destacam dos panegiricos 
burgueses: louvam o pai de familia exemplar e insinuam como virtude extra a 
fidelidade irrestrita tr companheira Prevalece, portanto, o respeito & familia 
monogrimica, corn o devido equilibria dasfiguras materna e patema': 

A teimosia do baile lascivo 

"Quando comeqa o baile assiste-se 1.3 cena mais repupanate deste mundo, capaz de 
nausear as prdprias meretrizes. A orquestra entoa as primeiras notas para saltar, e 
todos aqueles espasmados mancebos correm como loucos em bu~ca da mais hem feita, 
para satisfazerem a cinsia de a apertar nos braqos, de lhe revelar todo o seu desejo de 
posse, pois daquele amplexo, daquele enlace libidinoso, daquele recbroco rocamento, 
daquelas c6cega,s, nrlb pode resultar sen& a e,rcita~& u'os sentidos de ambos. Entiio 
ali esta o homem, o macho, d o  para conhecer e conquistar uma alma, uma 
companheira, mas para gozar a fimea, corrompz-la e abandond-la 2 prost ituzqiio ". (A 
Terra Livre, 5. 2. I907 apud FA USTO, 1976:88). 
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Baile familiar: a garantia de urna festa moralmente sadla. Pais e mfies vigiando as suas 

tilhas. A ausZncia de bebidas alcoolicas assegura a ordem e a polidez da festa. Entretanto, para 

a vanguards anarquista, era irurnagnavel admitir urna atividade que se limitava a um puro 

divemmento. 0 baile era uma concessiio 'inevithvel', adrnitida a contragosto. 

"a) .k instrutivo? Cremos que ndo. Primeiro porque ndo i ginristico, segundo porque sci 
serve para manter os sentidos edxcitudos. 
b) E Izigi6nico? Optamos pela negativa, por motivos cihvios. 
C) 6 moral? Temos a esse respeito exempIo.~ de hailes ptiblicos, na.s,freqiiente,v questdes 
que .ye da"a nas b a r k  dos c/ube.s recreaf~vos. As moqas convihdas pelos 'cava/heiros ', 
vZo beber (uma noite inteira sem isso nao se passaj ... 
E isto basta para provar, cremos, que o baile facilita a degeneraqo e a imoralidade e 
que ndo e' nem instrutivo nem moral' '... (A Terra Livre, 3. 2. I907 apud PRADO, 
1986: 198). 

0s  bailes populares infestavam as cidades emergentes no fim do seculo XIX. 

Edvarnos em pleno vigor de m a  efervescsncia de sons e ritmos que ja caracterizava a danqa 

e a mkica popular brasileira. Como escapar dessa influencia con-ante? - 
Desde 1700, um sincretismo unindo a tradiqgo dos batuques afncanos, dos fados 

portugueses, de danps espanholas e instrumentos de sopro indigenas, foi gerando 

regionalizadamente ggneros musicais como a mhsica caipira, a modinha, o chorinho, o samba e 

danqas como o maxixe, o miudinho, o forrC, e os lundus. As farras aconteciarn nos cafes- 

cantantes, nas casas de chope, nos sal6es de danga e mesmo nas festas religiosas. Na Festa de 

Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro, "o povo se divertia corn jogos de azar e 

hebidas ".' 
A Igreja Catolica, com mais argkia, percebera a arnbigiiidade das aspiraqGes, dos 

valores e do modo de ser popular. Pregava urn rigorism0 moral no pidpito, mas fazia vista 

gossa As libertinagens que ocorriam no adro da igreja. Essa musicalidade brasileira e a paixgo 

xla danqa contarninava os imigrantes recem-chegados que 'forqavam' urna revislo de seus 

iirigentes comunithrios e politicos. A proibiqzo do baile nos eventos anarquistas n5o passou de 

letra morta. Vitoria de Eros! 

"Pela primeira vez quisemos realizar urna festa de propaganda sem o eterno baile, 
para conhecer hem o ambiente em que nos achamos aqui em Sdo Paulo. Tinhamos 
calculado que, em vista da bela iniciativa, cujo escopo era auxiliar a nascente Escola 

iTRATO DO BRASIL. v.2. 1984, p. 336. 
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Moderna, u nossa jesta, mesmo .sem hurle, haverla de dar magn!'fico resultado 
pecunrurro, muss a genre chamada lrvre (..) prefinu poupar 0.v IS000 re'rs por cuhe~a sci 
porque ihes era vedado saltrtarem a /ulna de . f i r  ntoches ... "(A Terra Lzvre. I 7 2. I9 10 
upwi PRALIO, 1986:200). 

0 anarqukm no pais do futebol 

Esse codigo moral fechado dos anarquistas batia de cam com as varias evas6es que as 

populaqks subalternas urbanas iam inventando no seu cotidmno. Especialmente no Rio e 'no 

Brasil de cima' - etnicamente forjados na matriz predominantemente afio-indigena - a 

concep@io de mundo era outra: mais gozo do que trabalho, mais o relacional do que o 

contratual, mais o passado do que o futuro. Um inconformismo subterrheo em frente a 

modernidade que se impunha. As interaq6es populares entrangavam urn saudoso tempo 

cosmico das sociedades agrhrias, com o indmodo tempo linear da industrializa@o. 0 

anarquismo europeizado n5o consegua fazer essa acultura@o. Muitas vezes ate, apesar de sua 

perspectiva revolucio&ria, reforgando os preconceitos raciais que as comunidades de - 
imigrantes tinham para com os 'natives' . 

Ja vimos, em topico anterior, algurnas raziies desse emparedamento, que trazia, ainda, 

viirios niveis de segregacionismo interno, acentuados pelas diferenqas de lingua, de costumes e 

da concorrencia no mercado de trabalho. MARTINS (1981:225), estudando detidarnente esse 

fendmeno para a cidade de ,350 Paulo, afirma: 

"As relaq6es entre opercirios italianos e espanhdis nGo eram boas; eram 
particularmente drficeis entre italianos e portugueses. 0 s  preconceitos eram fortes 
contra os brasileiros pobres, sobretudo em rela~iio ao negro, rece'm-saido da 
escravidiib ". 

Varias cidades brasileiras tem bairros inteiros que se formaram com imigrantes de 

determinadas nacionalidades e ate de determinadas reg6es de seus paises de origem. "0s  

cafabreses concentraram-se no bairro do Bexiga; os vZnetos no Hom Retiro; os bareses no 

Brbs". (MARTINS, 1981:254). Um sentido natural de autoprotegiio. E claro que esses 

processes de encastelamento combinavam-se com d i ~ m i c a s  de socializagiio que a vida urbana 

e, especialmente, a luta de classes estabeleciam. E mais razoavel a hpbtese de que os dois 

movimentos - refiigio e interagzo - aconteciam concomitantes. Boris FAUSTO (1976:37) 

relativiza essas divis6es no seio dos setores politizados: 
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"Ao ludo do.\ exemplos de d~vergencrus, uo nzenos no nivel dos setores or,gunrzudos, 
clhundam us c~presso'es de mu~uu ~olrdarredade, partrcularmente em Silo Puulo, onde 
por murtos unos u Comuna de Pans, o I .  o de maro sr70 cornernorados por orudores y zte 
.ye expressam em portu<p2sP rtulrano, espanhol, e, por vezes, em alemco e?ancZs". 

Para a nossa vanguarda anarquista, essa solidanedade, que provocava urna aproximaqiio 

motivada pelo ideologico, esgnrnia com urna moral puritana que censurava o mero gozo dos 

sentidos e a dimensgo ludica e "mtuita da vida. Nesse inicio de seculo, ja temos a gestaqBo de 

urn divertimento de massa, ainda n2o como urn tipico lazer da indhtria cultural, mas, sim, 

como engendrarnentos da aspiraqilo popular. As praias ja passam a ser atraq6es ludicas, os 

circos ja perambuiam abundantes desde as ultimas decadas do seculo XIX, sendo paixk 

popular principalmente como circo teatro. 0 fhebol ja galvaniza grandes setores urbanos. E a 

conduta sacerdotal dos anarquistas, que viarn no esporte e demais dversbes uma subtraMo do 

trabalhador is grandes causas, ve-se refletida na imprensa da epoca: 

"Um jogo de futebol realizado por iniciativa de opertirios da Votorantim, em uma festa 
da empresa, e' objeto de criticas n60 apenas porque redunda em colabora~ilo de 
classes: 'vamos ter tarnbkm o elegante jog0 do flioot-ball ', depois do qua1 os jogadores 
fatigados, aborrecidos, vao brigar com a familia; 12 urn jog0 bom para os parasitas e os 
ociosos que precisam de exercitar os mzisculos em urn trabalho inzitil, desprezando ao 
mesmo tempo o trabalho ziti1 e os que o fazern Quanto a nds, temos exercicio de sobra. 
Exercicio atk rebentar "'. (A Terra Livre, 9. 12. 1907 apud FA USTO, I976:87). 

Quem viveu a Copa do Mundo de 1970 nos circulos da esquerda deve-se lembrar como 

se torcia para que o Brasil perdesse a Copa: o futebol era visto (era?) como urn instrumento de 

aliena60 e controle da popula@o pelo Governo. Esthvamos em plena ditadura rnilitar, debaixo 

de u 

nara 

ma violenta repress20 do general Garrastazu Medici, que de fato investiu todo o seu cacife 

yuc : 

situa 

ssociar 'o milagre (econhmico) brasileiro' com a conquista do tricarnpeonato mundial de 

11. Era a epoca do 'Brasil, ame-o ou deixe-o!'. A reflex80 sobre esse tema nFio e simples: o 

sc destaca silo as analogas de concepgiio entre duas esquerdas afastadas de meio seculo em 

~$50 de semelhante ra&calizaqiio. 

"Lastimamos profundamente o estado em que se encontra a juvenrde contempordnea, 
em relacclb ao seu valorfisico, moral e intelectual. Ajguram-se-nos oportunas algumas 
considera~6es a respeito. Presentemente, a juventude estci corrompida pelos 
divertimentos mais prejudiciais ao organism0 e I3 educaqo. Uma infinidade de rapuzes 
utira-se inconscientemente I3 danqa e ao Jfoot-ball ', duas calamidades modemas que 
dizimam milhures de seres humanos. A dan~a, hoje em Jiu, hate o 'record' du 
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imoralidade, atinge o upogeu da loucwa e do crime. As ,sociedades clanqantes e os 
'clubs' de yhot-ball' pululum nos bairros suburhano.~, o d e  e' grande u populaqo 
pro/etiiriu l..) 0 'foot-hall' atrai ~gualmente milhares de rupazes que se exercitam no 
fimesto jogo com urn selvagismo atroz (..) 0 Toot-ball' e' uma divers60 violenta, ulkm 
de prodzczir o malfisico, produz tambe'm o mal moral (.,) Mais uteis h lzumanidude e a 
si prciprios seriam esses rapazes se, em lugar de se ocuparem com semelhantes 
passatempos, ingre.~~ra.ssem untes nos Sindicatos e nus Ligas Operarias a Jim de 
poderem enfi-entar o vilissimo patronato ". (A Plebe, 30. 10. 1917 apud PKAL)O, 
1986:20!). 

Como veremos mais adiante, os anarquistas ser5o demovidos pela forqa da realidade e, 

partir de 19 17, os jogos passarn a ser incorporados nas programaqdes de suas festas. 

~bre malandros e cantavais 

0 metaliugico e ex-padeiro Jogo Lopes e um negro carioca que fez a sua trajetoria 

ilitante passando do anarquismo ao comunismo, exatamente na decada de vinte, quando o 

2B foi fundado. Ele dava o seguinte depoimento em 1983: - 

"Eu morava na Sazide (..) Tocava nu praqa Onze, tocava corn Pixinguinha, era urna 
farra danada (..) Depois abandonei aquele pessoal e formei cri mesmo na Sazide um 
bloco carnavalesco, chamado Bloco do Casquinha (..) 0 bloco era grande, tinha mais 
de 40 aderentes: jornalista, estudante, gente do comkrcio, opercirio, tudo isso. E todo 
mundo se dedicava, porque camaval naquela kpoca era um m&s antes e um rn&s depois. 
Urn m&s antes, todo dia era batalha de confete. Urn m2s depois tinha a 'mi-cargme ' ". 
(GOMES, I988a:87). 

Dois meses de farm inintermpta. Algumas cidades medievais cia Europa dedicavam aos 

stejos de estilo carnavalesco "cerca de trgs meses ao ano ". (MERQUIOR, 1972:186). 

~mia-se e bebia-se its tampas, o povo danqava e cantava nas ruas, usavam m k a r a s  grotescas 

I fantasias de critica social, praticavarn exageradamente sex0 e violsncia. Peter BURKE 

989:210) afinnou que nessa festa bitquica "o rnundo Jicava de cabeqa para baixo". Essa 

tdiqZo carnavalesca vem para o Brasil com os portugueses e encontra aqui urn solo cultural 

tremamente fertil. 

Ate meados do seculo passado, era o entrudo, uma batalha de rua de laranjas 

rfimadas, que colocava todo mundo na rua, da nobreza a rale, provocando excitaqdes e ate 

ortes. No Rio de Janeiro, a sua proibiqho pel0 Governo Federal transforma essa 'descarga 
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psiquica' num ordeiro desfile de escolas de samba. A inquietude popular recria os blocos 

camavalescos, livres e soltos que vinharn atrk do cortejo oficialr como o Blow do Casq~lmha. 

0 puritanism0 anarquista que desembarcara dos navios assistia estupefato a essa insolente 

inexistencia de pecados ao sul do Quador: 

"0 que mais nos desagrada e indigna e' que srlb sohretudo os operbrios yue laam os 

jlfhos e as mulheres ao apalpamento e heliscGo no meio da turba e'bria e inconsciente e 

que depois t8m escnjpulo - os patrfes - de lhes darem a ler algum opusculo ou de as 

levarem a a l p  conjert?ncia de propaganda pela emancipaqc70, pela redenqb deles 

prdprios, deste corrupto meio de rufi6es, padres e policiais". (A Terra Livre, 17. 2. 

I910 apud FAUSTO, 1976:91). 

Jog0 Lopes e exemplo de urn tipico brasileiro de origens escravistas que depara corn a 

modemidade industrial republicans. Corn urn senso de revolta muito agudo, instintivamente 

lidera urn movimento grevista entre padeiros na cidade de Campos, em 1916.' Abordado por 

urn anarquista espanhol, adere ao sindicalismo revolucioniirio. Comeqa sua rmlithcia politics, 

mas sem nunca abandonar o jeito malandro de viver a vida: tocar clarinete e enroscar-se em 

complicadissimos casos de amor: 
" Seus companheiros anarquistas aprovavam que o senhor tocasse na banda, fosse 
abai~es? 
- Nclo, criticavam, achavam que eu perdia muito tempo com as meninus. Tambe'm 
nclo gostavam muito que eu jogasse futebol. Mas eles mi0 mandavam em mzm. Eu era 
urn sujeito aut6nomo nesse negbcio. NZo respeitava ningue'm, fazia o que eu queria, 
nmngut!m podia me manobrar. Uns cinco eu carreguei para o meu grtcpo de mhica". 
(GOMS, 1988a:83). 

Na raiz dessa moral anarquista estava toda urna etica do trabalho que em nada diferia 

.ega@o burguesa. Melhor dlzendo, ambas hnham o trabalho como central, mas corn 

@ncias de principios: aquela como saneamento moral, esta como ascensiio 

....,- la de Castro Gomes observa que, ja no limiar da Republics, as elites dirigentes tentam 

desenvolver 'o culto ao trabalho' como diretiva para combater o k i o  e a desordem que 

' ~ f .  GOMES. A. C. (coord). Velhos rnilitantes: depoirnentos. Rio de Janeiro: Zahar, 1988, p. 80. 
4/er a esse respeito: GOMES, A. C. A invenp3o do trabalhrsmo. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1988. 



110 

imperava nas classes populares."' Entretanto, apesar desses esforqos, salienta GOMES 

1 1988:25) que: "...desenvolvia-se tambim, em especial na cidade do Rio de .Juneiro, uma 

proposta de produ~iio de uma itzca do niio-traballzo (Ja malandragem), yue comwla e 

di.~putavu espaqos com a primeira ". 

Mais do que uma etica do n2o-trabalho, era uma etica anti-capitalists, que negava o 

sacrificio arquitetando levar urna vida com uma boa dose de malicia. 0 convivio inc6modo 

corn esse rigorism0 anarquista fez com que JoGo Lopes aderisse ao PCB. 

"Logo compreendi que com esse meio que 0.7 anarquistm queriam (nlio partrcipaqiio 
nu politica), niio poderiamos ir em fiente. Dando uma miio aqui, parlamentando com um, com 
outro, a gente vai chegando ". (apud GOMES, 1988a:92). 

Jog0 Lopes era urn militante ambivalente que desempenhava as tarefas que a direqzo 

Ihe propunha como organizador sindicd, mas trazia em si a expresao da base: uma cultura 

popular que hii seculos se fo java E que carregava vez ou outra 'uns cinco' ... 

- 
Alpurnas festas desordeiras 

Pela literatura consultada, nos relatos das festas anarquistas, transparece um clima 
efusivo mas sempre ordeiro. Curioso e que fiu encontrar exceq6es somente no ja referido 
'Relatorio policial italiano sobre os anarquistas no Brasil - 1909'. Consta deste relatorio: 

"0s gmpos anarquistas existem no Brasil mais de nome que de fato (...) Mencionarei 
os de SZo Paulo como us mais notheis e dos quais algum, como direi, kfoco daninho - 
se G o  perigoso - de propaganda: 
1.Gmpo Aurora, dirigido pelos anarquistas Pietro Frigeri e Vella Onofii, com um 
quarenta aderentes e contribuintes voluntcirios. Rezine-se aqui e ali, sem sede prhpria, 
nos bairros baiios da cidade (Lmapks, Brh,  Cambuci) apelidando-se tambkm Gmpo 
do Cambuci, distribui opzisculos de propaganda, organiza farras e bailes, nos quais, 
com fieqii$ncia, ocorrem r~ras sangrentas; deles fmem parte diversos ladrces e 
desajustados. (. . .) 
4.Gmpo 'Pemiero ed Azione ', tambim chamado p p o  do Bom Retiro. Dele fmem 
purte uma centena de opertirios, quase todos pedreiros, carpinteiros e empregados das 
vizinhas oficinas ferrovicirias; rezinem-se para confergncias, festas e beberetes quase 
todos os domingos ". (apud PINHEIRO, 1979: 1 1 1hl 12). 

Esse relatorio revela duas informaq6es surpreendentes. A primeira: o consumo de 

bebidas alc&licas que o anarquismo combatia veementemente. A cruzada anti-alcoolismo se 

l o  Idem, p. 25. 
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processava nas conferencias. nas resoluqdes dos congressos operirios, na aq8o sindical. No 

minimo, esses grupos anarquistas estavam cometendo uma gande heresia. A segunda: um 

tnvolvimento mais proximo com os setores n8o operirios. Como temos mostrado 

~nsistentemente, o anarquismo teve express50 no operariado fabril e em alguns setores medios 

urbanos, portanto, circunscreveu-se mais aos circulos de imigrantes. 0 referido Grupo Aurora 

pode representar um raro grupo anarquista que parece ter levado o bakumsmo a serio, ao 

envolver a populaqa: 'diversos ladr6es e desajustados': 

"0 banditismo e' um dos modos de existBncia rnais honrosos do povo, na Rti~sia ... (1 
bandido na Rzissia e' o verdadeiro e o linico revolucionbrio ... A revolta poplar nasce 
da fusiio da revolta do bandido com a do camponBs ... ". (BAKUNIN, apud JOLL, 
1978:198). 

N b  nos podemos esquecer de que o anarquismo no Brasil se expressou por meio de 

viuias correntes, embora a linha dorninante parece ter ficado com o 'anarquismo humanithio' 

de KoprotIun. Esses dois casos revelam, mais uma vez, que na historia hurnana niio ha - 
linearidade: sempre devemos ver a dmhica  social e os processos culturais com suas 

contradiqks internas, convivendo com feniimenos sincriinicos e anacriinicos. 0 s  'beberetes' 

sb sinais de que 'o sagrado da Anarquia' dobrava-se aos profanos apelos culturais da 

sociedade brasileira. 

A flaibilizach da festa 

"Prd Fundaciio de Escolas 
0 IWONENTE FESTIVAL DE ONTEM DA CONSTRUCA"~ CIVIL Cerca de I0 mil 
pessoas afluem ao Jardim ZoolLyico - 0 aspecto neral. A animacCo entusiastica dos 
festeios - As divers8es - 0 discurso do carnarada Mdncio - A orquestra estate na 
ponta. 11 0 aspecto geral do Jardim Zooldgico era encantador. Desde o meio dia 
comeqaram a afluir, ao logradouro, centenas de operhrios acompanhados de suas 
respeitdveis famil ius. Num palanque logo & entrada, desdobrava-se a bandeira 
vermelha da ConstruqCo Civil. As alamedas apinhavam-se de operdrios em e;rcursCo e 
passeio. A orquestra da Construqb Civil, aJinada, chamava a atenqc70 dos que Id se 
achavam, executando escolhidos e harmoniosos trechos do seu repertdrio (..) Na 
grande arquibancada, d s  duas horas, jb era grande a aJIuBncia: lb iam ser disputadas 
us provas desportivas as quais transcomeram animadissimas e brilhantes. Home 

"VOZ DO POVO 13.9.1920. apud HARDMAN, F. Nern pBtna nern paMo. SBo Paulo: Brasiliense, 1984, p.176 
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corrida de hicicletas, luta romarza, 'match ' de jutebol entre os times de Vila Isuhel e de 
iMangueiru. jogo de pau, corridas de ohstaculos etc (...) Avisadu de yue o cumaruda 
2Minc~o ia ,falur du arquibancada, ~odu  a grande multidclb, upds cc Icrminaqa'o do 
'match' invadiu o campo, concentrando-se em fienre h arquibancada. 0 camarada 
Mincio (...) declarou-se sensibilizado com aquela festa hrilhantissimu que era a provu 
da consci2ncia e da solidariedade dos trahalhadores (..) Refere-se ligeiramente u 
desigualdade econiimica do regime hurgu2s e declara que apesar de todas us 
ignominius, de today as opress6es, o proletariado continuad ria sua luta tern- e 
vigorosa 2 conquista de sua emancrpaqo e sua liberdade. Continua lutando em 
heneficio du ohra perene da justiqa humam, forte e coeso nus trincheiras dos seus 
sindicatos, at8 que um dia as suas bandeiras vermelhas de reheliiio rremulem nas 
oficinas e nas fdbricas, da mesma forma que flutuarn neste momenro nos 
estabelecimentos industriais tornados ao patronato pelos companheiros italianos (...) 
Cerca de quatro horas foi cantah a 'International: por uma grande massa de 
operdrios entre declamaq6es e vivas ii solidariedade e emanclpaqiio dos trabalhadores 
(..) Esteve animadi~~sima tarnbkm u parte teatral. Subiu ii cena a engraqadissima 
cornkdia em trzs atos 'Hotel dos Sarilhos' e urn bem organizado ato de cabark com o 
acompanharnento da orquestra da Construqiio Civil". (Voz do Povo, 13. 9. 1920, apud 
FA USTO: 182). 

0 relato dessa festa anarquista, a despeito do sensacionalismo, revcla alguns aspectos 

inovadores: a realizaqiio de uma festa liberthria em espaqo aberto, o carater massivo do evento, 

introduqiio de competiq6es esportivas e urna maior licensiosidade com relaqiio aos atrativos. 

Isso denota que a vanguarda anarco-sindicalista foi flexibilizando a sua conduta puritans, 

incorporando praticas antes tidas como 'deplohveis', como o htebol e a encenaqiio 'profana7 

do ato de cabare. Essa maior aproximaqiio com a cultura popular parece ter advindo de 

urn processo daletico em que 'as bases' reagiam ao moralismo extremado da &reg50 e, esta foi 

percebendo os limites dessa conduta constrangedora de um trabalho de massa. Note-se, porem, 

que a festa nil0 abandona o seu carziter de propaganda doutrinaria, ao dispor estrategicamente o 

estandarte vermelho da corporaqilo; ao colocar o camarada 'MAncio' no epicentro da festa, 

corn o seu discurso ideologxo; ao manter a charna revolucionkria nas declamaq6es e no hino 

internacionalista. Sera, enao, que essa caracteristica menos ortodoxa da festa anarquista era 

porque esthvamos no Distrito Federal, corn aquela conformaqiio cultural peculiar do carioca? 
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outrimcc?~ subliminar 

Vejarnos um exemplo de S5o Paulo. cidade que, a partir de 1910, passa a liderar o 

cesso de industrializa~iio do Pais. 0 programa de urn -Grande Femval' anarquista no Jardim 

Aclimq5o foi publicado no jornal dirigdo por Edgard Leurouth: 

".WT(~H L)E I;OOT-BLL - seru disputada u taqa 'Escola Moderna' em um 
emocionante match de foot-hall, entre os valorosos quadros de S. A. Repzjblica e 
Sa tmo  F. B. C. CORRlDAS - ser5o disputadas corridas de bicicleta, a pk, em sacos 
de hatatas, no lago, etc., pelos melhores '.~portsmam ' da capital e do Rio de Juneiro. 
Aos vencedores sertio conferidas medalhas de ouro aos l . O s ,  de prata aos 2.?s e de 
bronze aos 3.9~. 
EXERC~CIOS DE G I N ~ T I C A  - exercicios suecos, pulos de altura, saltos no cavalo de 
pau, e tc. 
M I L E  - pande baile no salr70 do jardim, com excelente orquestra e dan~as regionais 
com banda de mtisica. 
REPRESENTAC~ES TEATRAIS - Comkdia - verdadeira fdbrica de gargalhadas, por 
urn grupo de distintos amadores: canqies e dan~as t$icas por urn rancho de tricanas 
portupesas; hinos e recitativos por urn grupo de crianqas. 
EXPOSIC~O ZOOLOGICA - serd fianqueada ao pziblico a interessante colecb de - 
animais existentes nus jaulas do jardim. 
TOMBOLA - sorteio de valiosos przmios e leiliio de prendas importantes. 
REGATAS E NATACA"O - realizar-se-do diversas corridrls de botes e nataqiio, 
confer indo-se medalhas aos trzs primeiros vencedores. 
CINEMA TOGRWHO - serdo exibidos belissimosfilmes ao ar livre. Bonds em grande 
quantidade. Entrada I3000 / 0 s  menores de I4 anos niio pagar50 entrada. " 
(A Plebe, 17. 9. I9 apud H A R D W ,  1984:40). 

Como vemos, estamos diante de urna linha geral que os anarquistas passarn a p6r em 

lrzitica. Urn abrasileiramento do anarquismo? N ~ o ,  essa tiitica foi identicamente empregada na 

iossa vizinha ~r~entina.,'' confirmando o forte internacionalismo prolethrio entre eles. Uma 

'bserva@io rnais atenta da programagiio revela que, no caso paulista, ha uma preocupaggo 

centuada no espirito recreative da festa " o d e  o aspecto ltidico de entretenimento coletivo k o 

rincipal". (HARDMAN, 1984:39). A programaggo do festival n8o contem, como era de 

raxe, a 'confersncia' que era o selo da propaganda doutrinaria. Entretanto, na cobertura 

~malistica do evento, 'A Plebe' divulgava posteriormente que "nmca se realizou em ,750 

'ado festival que maior entusiasmo despertasse entre a m s a  popular" e tmzia como 

~btitulo da materia "A alegria est uante aliou-se tr utilidade da propaganda fecunda ". (apud 

Cf. HARDMAN. F. Nem patria nem patrso. Sao Paulo: Brasiliense, 1984, p. 35 a 40. 



programados' de proselitismo acrata durante o transcurso do festival. Em outras palavras, 

mesmo popularizando as suas festas, os anarquistas continuavam obsessivos em politizar todo e 

qualquer momento vivido. 0 'grande dia7 estava proximo e n5o se podia perder tempo. 

0 fesfiesfival: a fme de massa 

Foot Hardman (1984) caracteriza esse period0 como uma segunda fase das festas 

libertiirias. As 'festas de sal5o' marcar50 o primeiro momento, sendo identificadas na imprensa 

anarquista especialmente entre 1902 a 1916. SBo as festas da conferzncia, do recitative, do 

teatro doutrinhio, do baile familiar. A partir de 1917, comqam a despontar os primeiros 

anhcios de festivais, piqueniques e excursks. Como os processos culturais n2o esGo 

dissociados da luta de classes, 1150 por menos, essa fase popular e massiva por que pass& a 

festa liberthna coincide corn o ascenso do movimento de rnassas do operariado urbano, que, 

como vimos, terh o seu apice entre os anos 17 e 20. A proliferaggo de ligas de bairros, de 

sindicatos operhrios e de movirnentos grevistas teve um correspondente aumento das Escolas 

Modernas, dos grupos de teatro e mhica, das festividades operhrias. Pelo menos para os 

anarquistas, a afirmqBo politica da classe pressupunha uma afirmaqBo cultural. Urn e outro 

convergiam para a construg50 de urna coisa que sempre foi muito cara a doutrina anarquista: a 

autonomia dos trabalhadores. 

Diante dessa eferveschcia conjuntural, aos drigentes estava proposto o desafio de 

catalisar as insatisfag6es e os desejos de participag20 de muitos, que timidarnente despertavarn 

para a luta social. A proposigh de festivais recreativos era eficiente charnariz e tarnbkm 

fimcionava para melhorar a imagem que se fazia dos anarquistas - nern sempre bem vista - 

devido ao anticlericalismo e a postura beligerante. 0 s  anarquistas, como vimos, foram 

obrigados a revisar conceitos e a adrnitir, inclusive, a pratica de jogos competitivos. 0 futebol 

no Brasil teve uma dsserninagilo filminante. Trazido da Inglaterra em fins do skulo passado, 

de urn esporte de elite jogado em clubes fechados, em duas decadas, o 'foot-ball' ja se tinha 

transformado em 'esporte das multidaes'. NBo so os anarquistas passam a conviver com esse 

fato consurnado, como, em alguns raros casos, passarn a estimular a criaqgo de clubes 

operirios. 0 Intemacional F.C. de Porto Alegre, com a sua aguerrida cor vermelha, e um 
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emblematico exemplo de urn clube profissional na ativa que se orignou de anarquistas no 

inicio do seculo. 

0 jogo 1 algo muito forte na conformagilo cultural do brasileiro. 0 jogo do bicho ja era 

urna pritica costumeira no Distrito Federal durante o seculo XIX. 0 s  italianos que aqui 

chegaram tamkm trouxerarn sua cultura rica em festas, religiosidades e prriticas desportivas, 

como a bocha e a tbmbola. Portanto, ao incorporar, em sua progamaq50, atividades como 

futebol, regatas, corridas atleticas, lutas e mesmo jogos de azar, os anarquistas passarn a 

caminhar na diregk da alma do povo brasileiro (e dos imigrantes); passarn a construir uma 

ligaqilo ideologica pelo afetivo e pel0 Iudico; ao aglutinar uma grande massa de trabalhadores, 

sinalizam para uma demonstrag% de forqa que e urn &go que passa a valer nas sociedades 

industriais. E essa autoconfianga crescente os levark, inclusive, a ousada tentativa insurrecional 

de 19 1 8, no Rio de Janeiro. 

Darci RIBEIRO (1995: 12) afirma que, na conformqiio do povo brasileiro, ninguem 

conseguu rnanter a sua identidade. 0s  imigrantes anarquistas tambkm acabaram sendo 

"radicalmente transfigurados". Esse aprendizado que as lideranqas anarquistas foram tendo os 

levou a elaborar urna sintese mais engenhosa entre a cultura e a politica. 

"Com efeito, a ffesta de propaganda' era circunscrita aos sal6e.y da associaqclo de 
clmse e muito mais carregada no aspect0 doutriruirio, 'educador ' e ideolbgico. Sem 
pretender esquematizar em excesso, pemo que a primeira forma (propaganda) estaria 
mais ligada a uma determinaqio dos nzicleos diretivos, e a sepnda forma (espetkulo). 
rnais prbxima de m a  determina~lio de classe. 0 espetaculo de variedades. multiplo e 
colorido, apresentado pelo festjval proletario, rwela mais a espontaneidade e 
d~vexridode do pro)r~bprese.r~ do classe A skrie de conferBm~~s c/arpnrc/arme~dm por 
urn teatro militante esta rnais conforme com a concepqzo da lideranqa anarquista, em 
que u cultura era pensada fdamentalmente como 'meio' de emancipacrio". 
(HARDMAN, 1984:42). 

Essa nova cornpreendo, que vai vigorar no anarquismo, n b  representarh urn abandon0 

das tradicionais festas de salgo, que se mantefio fieis ao estilo orignho. Teremos, assim, uma 

combinaq50 de esparsos festivais de massa pontilhados das tradicionais festas de propaganda 

que Uinhiun desde o skcdo passado, como esta abaixo ~eferida:. 

"1897 - Rio Grande do Sul 
UniEo Oheraria do Kio Grande do Sul 
- Gmpo de Teatro Social 



1. Prlrnelro de Mulo - druma de Pietro Gori 
2. (.'onjeri?ncru " (apud RODRIGUES, 1992: 140). 

TEA TRO SOCIAL 

Teatro anarquista: ... e o vento levou! 

"Scihado, dia 17 do corrente, realizava-se no Cussino Penteado (SP) um espetaculo 
em favor da propaganda pelo opusculo em portugu6.s. Ouviu-se utentumentc e 
pacficumente o 'Primo Maggio' de Gori, quando os mantenedores da ordem 
burguesa vieram perturbar o sossego. Disserarn-lhes que o espetaculo eru 
particular. 0 s  homenzinhos teimaram em entrar e, como houvesse protestos, 
irromperam furiosamente, charnaram tropas - atk cavalaria! -, assustando mulheres 
e crian~as, revistaram os espectadores, declararam suspenso o espethculo, 
prenderam trks carnaradas: Torti, Marconi e Cerchiai. Urn dos enjirrecidos 
mantenedores da desordem pmou urn facaihiio, como se aigukm o atacasse, e no 
posto mostrou-se pesaroso por nEo ter feito das suas. Poverino. Niio estava 
satisfeito por nao ter exercido corn a desejada per$ei~Eo o acabamento do seu 
desonroso ofcio de desordeiro. Registremos (..) e passemos adia3te". (0 Amigo do 
Povo, 21. 6. 1902, apud L l M  et al., 1986: 163). 

0 teatro anarquista incomodou as elites republicanas reiteradamente durante os 

trinta primeiros anos deste seculo. Como os demais ativistas operarios, os artistas amadores 

foram cagados pela policia, encarcerados, palcos e centros cdturais invadidos, textos 

dramaticos incinerados, grupos teatrais extintos ~iolentamente.'~ Todo um patrimanio 

humano e cultural perdeu-se por entre as paginas dolorosas da repressiio. 0 teatro operhrio 

esteve presente no cora@o da luta de classes e serviu aos anarquistas como a m a  de 

enfientamento ideologico. 

Alem de uma presenqa vigorosa em Siio Paulo e no Rio de Janeiro, ha registros de 
14 ,,+os no Parana, Rio Grande do Sul, Manaus, Minas Gerais, Para ... Uma livraria de Sio 

Pau'lo pub'ilcou mais de 156 titulos de pegas de Teatro Popular, sem contar com as 

impressdes feitas nas graficas sindicais, na imprensa anarquista, alem de textos manuscritos 

-- ~- 

'%er a esse respeito, principalmente RODRIGUES, E. 0 s  Libsrtarios: ideias e experi8ncias anarquicas. Petrbpolis: Vozes. 
1988, p. 171 ; RODRIGUES, E. 0 anaqujsmo na escola, no teatro, na poesia. Rio de Janeiro, Achiame, 1992, p. 139. 
141n RODRIGUES. 1992:118. 
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que foram ao palco." 0 historiador anarquista Edgard Rodrigues fez um levantamento 

precirio na imprensa operiria. compilando 63 p p o s  teatrais16 e mais de 500 

apresentaq~es. I' Como informa RODRIGUES (19921, com o getulismo, esse teatro 

militante vai regressivamente perdendo forqa, mas ha uma coletinea de panfletos de festas 

libertarias em cujos progamas constavam espetitculos teatrais ate 1960." A historiografia 

ate recentemente, no seu papel de fazer calar a voz dos dominados, ocultou essa cultura 

operaria extremamente vigorosa.I9 0 especialista teatral Sabato Magaldi, num estudo 

denominado ' Panorama do Teatro ~ r a s i l e i r o ' , ~ ~  n8o cita uma linha sequer a respeito dessa 

express20 artistica e popular: o teatro social anarquista inexistiu, pura ficqiio! 

A arma de fazer rebeldes 

"A estktica anarquista se esforqa, a princ+io, em unir a arte e a revoluqio, 
defendendo que a arte tem necessidade da revolupio para desprender uma 
criatividade sem fionteiras nem diques. enquanto que a revoluqGo conta com a arte 
para despertar e rnanrer em cada urn de nds o fogo devoradbr da li6erdade': 
(ARVON, 1979,154). 

Devido a sobreposiqijes de esssncia, o anarquismo sempre exerceu urn certo 

fascinio entre os artistas. Ao mesmo tempo, Godwin, Proudhon, Bakunin, Tolstoi e 

Koprotkin, nas suas concepq8es liberthrias, atribuiram a arte urn papel de destaque e 

conseguiram estabelecer vinculos com artistas de seu tempo. Proudhon chegou a escrever 

sobre ' u  arte social' e a defender a necessidade de urna 'arte em situaqio '.21 N o  berqo do 

anarco-sindicalismo, Fernand Pelloutier e Jean Grave, em 1986, editavam a revista 'A Arte 

Social' onde pregavam a produqiio de urna arte revolucionhria para fazer fiente a arte 
, 

burguesa. -' 

l 5  Aqui e oportuna a ressalva de que nem todos os textos da coletanea 'Biblioteca Dramdtica Popular' ediido pela L iar ia  
Teixeira eram pegas de propaganda IibertAria. Cf. RODRIGUES, E. 1988, p. 173. 
' k f .  RODRIGUES, 1992: 232. 
"idem 231. 
"ibidem pg 140 a 227. 
"HARDMAN (1984) cita , inclusive, urn estudo de Miroel Sihreira sobre a contribui~50 itatiana ao teak0 no Bra+\, em q* 
consta apenas urna referencia $a atriz ltalia Fausta, que, vinda do teatro IibertBrio ascende $a condigo de estrela no circuit0 
rofissional. 5 AGALDI, Sdbato. Panorama do teatro brasi./eiro. mimeo. 1971. 
Cf. HARDMAN. F. Nem pBtna nem patdo. Slo  Paulo, Brasiliense. 1984: 88. 

'kf. ARVON, H. Op. cit., p. 138. 
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"... em Palavras de um Hehelde 11885), kbprotkin pede aos artistus yue 'nos conte, 
em seu estilo ardente ou em suas pinturas efervescentes, os combates titiinicos das 
massus contru seus opressores, inflamando o.s,jovens coru~des corn o helo sopro du 
revoluq60' e uo mesmo tempo 'mostre uo povo u indignidade du vida 
contemporcinea ' e 'its infiimias da presente ordem social ' ". (ARVOrZ! 1979: 138). 

0 musico Richard Wagner, que nutriu grande amizade com Bakunin, afirmava em 

seu escrito teorico 'Arte e RevolugBo' (1849), que o teatro e a instituiggo artistica mais 

completa e eficaz." Toda essa tradiflo do anarquismo intemacional foi vorazmente 

assimilada pelo movimento anarquista brasileiro. 

"k nesse mundo prdprio, ligado ir vida dos bairros pro1etario.s e animado pela 
imprensa lihertaria, que o teatro social poderia realizar a catarse totalizadora de 
uma nova ordem fundada nu solidariedade e emancipaqfio humanas. Nesse sentido, 
o teatro k meio, i uma 'arma ' destinada a 'fazer rebelde~',~" sendo grande somente 
na medida em que subordina, eficazmente, a forma ir Idkia (libertbria). " 
(HARDMAN, 1984:89). 

0 sindicalismo revolucionario transformou assim o 'teatro social' num de seus 

veiculos de propaganda mais poderosos. Ele passa a ser o carro-chefe das festas libertitrias: 

e praticamente impensavel uma dessas festividades sem ele. 

"Mais uma bela noite de propaganda: a do scibado pussado, 18. Foi a primeira 
representaqfio do drama em um prdlogo e dois atos do camarada G. Sorelli - 
'Giustiziere!' (..) 0 nosso caro SoreIli nfio e' um escritor, nfio e' um dramaturgo, 
mas e' um operurio, e u vida que ele nos p6e em cena, conhece-a, vive-a. Por isso 
foi bem sucedido, e o seu drama, sobretudo no prdlogo, agradou e agradou muito, 
como lho mostraram os quentes aplausos que recebeu. Ai estd urn bocado de teatro 
que nos vai dar pretext0 para muita propaganda. f...) Quanto mais festas destas. 
melhor. " (0 Amigo do Povo, 25. 10. 1902, apud PINHEIRO, 1979:32). 

Teatro libertcinb: fugindo da traicio 

"Quando o teatro comete uma grande traiqfio, e' quando se chama teatro popular e 
aparece como divers60 para as camadas menos cultas. (.,) E para sewir ii cultura 
dos trahalhadores, cumprindo sua miss20 educativa, o teatro tem obrigaqo'es que 
nfio pode falsear. Quando falta a essas obrigaqo'es, o teatro i um agente de traiqdo 
social. " (Aq fio Dire fa, n. 14, apud Cadernos A EL, 1992: 120). 
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.la vimos anteriormente como as festas libertirias, para as vanguardas anarquistas, 

tinham urn sentido sobejamente doutnnario. 0 teatro de militiincia ocupava enti30 um papel 

central nessa estrategia de enfeixar festa e politica. Nesse ato de variedades em que se 

compunha a festa anarquista, havia algumas atividades - como o baile - que cumpriarn a 

tarefa 'ingloria' de puro divertimento. Ao teatro, porem, ngo era dado esse direito: quando 

muito podia conjugar entretenimento e instruqiio, mas a sua funqgo soberana era 

"0 teatro e' um dos mriltiplos recursos que os anarquistas estudam para aperfeiqoar 
os instrumentos de ensino. A arte e o aprendizado formam urn zinico bloco de 
conhecimento ". (LlM, ef al., 1986:22 7). 

"... os frabalhadores precisam de fazer por si mesmos o outro teatro, o que a 
cultura exige e pode rasgar horizontes de luz na inteligzncia das muitid6es". (A@o 
Direta, n.0-14, apud FACCIO cad AEL, 1992:121/. 

Na realidade, a despeito dessa forte influgncia iluminista, uma gama de objetivos se - 
aplica ao desenvolvimento de uma arte engajada. 0 anarquista Leon TOLSTOI, em seu 

livro '0  que e a arte?' destilava o seu espirito cristso: "em nosso tempo a missdo da arte e' 

clara e definida: a realizaqc?~ da unido ffaterna entre os homens". (apud DUARTE, 
I 

1991:83). Esse humanism0 desembocava naturalmente numa critica a concepqi50 erudita e 

hermetica da arte. 

" 0 s  ccinones impostos por uma elite nao podiam defnir o campo da arte. Tolstoi 
insiste que, pelo contrcirio, a arte mais pura era aquela dissolvida na prdpria 
existgncia comum, como as canq6es cantadas para ninar as crianqas ou aquelas 
improvisadas em festas popuiares. ( ..) Outra concep~iio expressa por Tolstoi (. . .) 
era a defesa da necessidade do artista de expressar-se de modo a ser facilmente 
cornpreendido. " (DUARTE, 1991:82). 

0 t e a m  livreZ5 anarquista se propunha, portanto, consolidar padrBes de 

comportamento de classe e a infundir valores como a solidariedade humana. Haveria urna 

valorizaqiio da arte popular conjugada com a necessidade de popularizaqiio da obra de arte. 

Mas a tanka, para as minorias militantes, ficaria corn a concepqgo instrumental e 

utilitarista do teatro: 

2'~xpresao utilizada em 'La estbtica anarquista' de Andrt! Resder. Cf. HARDMAN, F. (1984:104). 
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"Nclo resta a menor dzivida de que o teatro e' um meio e$cienti.ssimo para educar as 
massas. A hi.stdria da arte dramatics nos ensina que, em todos os tempos, em todos 
os povos, pessoas cum real capacidade sewiram-se do palco para infundir no povo 
sentimentos de amor ao bem, u liberdade. ao sacrrficio, ao altruismo. Ora, niio nos 
udmiremos com os que procuram dfundir novos princl'pios de uma moral 
verdadeiramente socialists e libertkria usando as recita~des, as dramatizaqiies, 
obtendo prosklitos para idkias que custam tanto a vingar, impedidas pelos que 
viem na sua implantaqco o ocaso da exploraqiio desumana. 
A nossa$nalidude, sem reticincias e sem jesuiticas restriqo'es, 6 utilizar o 'Teatro 
Popular' para demonstrar quanto slio incivis e desumanas as bases da sociedade 
atual; quanto i nefasto ao destino da espkcie humana o sistema atual da.familia, 
vinculado 6 religiiio e a lei; quanto sangue custa a ide'ia selvagem do patriotismo; 
quanto sco tirrinicas (upesar das aparincias) as formas politicas que nos 
encantam': (Luigi Molinari em apresentaqlio de uma coletdnea de textos, 1905, 
apud LIMA et al., 1986:167). 

0 duplo iogo de cena: cntica ao vigente, aaltacio do porvir 

0 teatro operario, na sua fungiio didhtica e doutrinaria, tinha, ent20, pela fiente a 

miss50 de desmascarar o sistema de exploragk que vitimava a classe Zperhia e apontar 

para as miragens da sociedade aniuquica. 

"Desenvolver uma alta e serena filosofia social de justi~a, de liberdade, de 
igualdade e, paralelamente, fazer uma acerba critica do mundo atual, eis o que hd 
a esperar do teatro do povo ". move Rumo, 19. 9. 1906, apud LIMA et al.. 1986: 
188). 

A drarnaturgia liberthria, cativa que era da sua funqiio ideologica, por vezes 

dispensava ate as qualidades artisticas para se transfonnar numa tribuna de denhcias do 

status quo. Nesses extremos configura-se um caso flagrante de estelionato: a apropriagiio 

indebita da arte pela esfera do politico. 

"Conspiradores nr?o e' certamente um trabalho litercirio, mas contkm uma critica 
dilacerante e verdadeira contra as auforidades policiais e governamentais pelo 
mod0 infame e criminal de que se servem no preparo de falsos 'complots ', 
disseminando nus massas o cidio contra inocentes trabalhadores braqais e 
intelectuais, justrficando diante da ignordncia popular suas infames repress6es, 
deportaq6e.s e martirios ... ". (La Battaglia, 30. 9. 1905, apud L I M  ct al.. 
1986: 180). 

'~ssa express20 consta em HARDMAN, F. Nem pBtria nem patdo, p. 88. 
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Esse exercicio de critica demolidora as vezes chegava ao requinte de conter, 

condensadas nurna mesma trama drarnatica, todas as mazelas da ordem capitalists, um 

tempo de caos que precisaria ser destruido e refundado. 

"Todas as teses do problema social estiro contidas nesta peqa de reatro. Tudo 
passa, de repente, numa pincelada forte, simples, enkrgica, inginua como a vida 
dos pcirias idealistas, desta civiliza~c?~ de parasitas que governam e mandam e 
acumulam. E escravos que trabalham espionam os outros escravos e tim fume e sir0 
lamhPm desgraqados. Bandeira Proletciria, em sintese, P o problema do amor, da 
maternidade livre e consciente, P a liberdade feminina; P o problema do troglodita 
feroz que 'mata (..) por amor '; e' o problema angustioso do caflismo, exercido 
tambe'm pela mulher do povo, acionada pelo instinto de Pmea e pela perversidade 
da ignordncia cultivada, pelos se'culos dos se'culos atravks do catolicismo romano e 
das superstiq6es e prejuizos milenares da voracidade de cupidos; P o problema da 
prostituiq60, e' o dinheiro misercivel que compra e vende tudo - inclusive o amor, o 
pensamento e a consciincia; e' o alcoolismo, e' o jogo; e' a perseguipio sistemcitica e 
intermincivel, dig0 internacional, aos militantes da revolu~iio social; e', finalmente, 
a bandeira vermelha ensangiientada no martirol6gio dantesco dos pcirias: e' o 
direito de greve, e' a luta sem tre'guas pelo piro de cada dia e pelo advento da 
revoluqclb social". (Prefcicio de Maria L. Moura, apud LIMA et aL, 1986:248). 

Por seu lado, a imprensa anarquista cumpria ate com maior propriedade o encargo 

de denunciar as condi@es inurnanas em que se vinha dando o desenvolvimento industrial. 

As narrativas erarn ilustradas com fatos e informaq8es referendadas na vivgncia cotidiana e 

fabril dos operhios leitores. A alusiio a utopia liberaria encontrava, porem, nas paginas 

jomalisticas urn terreno mais acidentado e ingreme para se mover. 0 teatro, inversarnente, 

conseguia espelhar, de modo ardiloso e emotivo, o mundo imaginario a construir. E digna 

de nota a afmaq80 do critic0 anarquista Herbert READ (Anarquia e Ordem, apud LIMA et 

a]., 1986: 166): 

"A concretizaqb e a vitaliza@o dos ideais humanos k urna das tarefas mais 
importantes da atividade este'tica.(..) Um ideal tem que ser realizado nu forma 
poe'tica ou artistica antes de tornar-se suficientemente apto para discussiro e 
aplicaqiio prcitica ". 

Conforme afirmam LIMA et al. (1986:167) " ... a arte e' o veiculo certo para 
7rojetar a imagem de uma 'sociedade ideal' ". 0 s  textos procuravani criar urn efeito 
:athrtico na plateia mediante uma descriqiio extremamente lirica do comunismo aniuquico 
lue se avizinhava: 
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"Trabalhei em lo. de Maio, Je Pietro Gori, um uutor italiano. f...) Era m a  peqa 
szmhrilica. Vinha um utor u cena e recitava o prdlogo para explicar o conteudo. 
I,hu ver se me lemhro, nclo garanto: 
'Simboliza este quadroj, 0 esboqo do momenro. 
U r n  grande transf~rmaqa'o..~'A jovem e intrkpida camponesu, 
Que despreza a rotina fatal:' E que, com sua alma ardente, 
Pura e magnanima,,, Pensa em um mundo melhor, 
E acompanha o misterioso estrangeiro 1 Em busca de um amor 
Mais belo e mais sublime, . ' l? a /d&a L utadora 
Que vem libertar os oprimidos. 0 estrangeiro representa o Fado 
Que nos leva para um mundo mais feliz. 
O jovem enfermo e' o poeta gentil i Que, cheio de amor e de sonhos, 
Procura concorrer para o bem. ,( Um grande coraqco 
Que prendeu-se ao maternal carinho i E que, jci nio tendo forqas 
Para lutar com o passado, ,! Deixa-se por isso morrer acorrentado. 
Chama-se a velha dama o Privilkgio, / Que nunca trabalhou. 
Que acha que a sociedade k justa, ,/ Que uns devem viver na abastanqa 
E outros nu mise'ria. / 0 velho e alquebrado camponts 
E u personrficaqio completa da Zgnordncia, 
E vive etemamente amarrado 
AS infamkrrimas cadeias que o oprimem '. 

- 

Nesse ponto, entlio, ouvia-se ao longe um coro cantando o 'Hino do 14 de Maio '. 
Quando terminava o hino , o ator dizia: 
'Ouvis, ouvis o melodioso canto do hino? 
Parte o homem, em pro1 de sua descendZncia, 
Para o lugar onde desponta o Sol da Liberdade. ' 
Era muito bonito': (Elvira Boni, atriz anarquista em entrevista de 1983, apud 
GOMS,  1988~: 44). 

Is razes  que a ratio desconhece 

b leano mihtante, no akir has direq6es anarquistas, curvava-se a tarefa central de 

promoggo da propaganda doutrinaria. Exponho, adiante, urna cornpilag80 de sentidos 

tambem presentes nesse mod0 festivo de se fazer politics. Isso demonstra que a express50 

teatral como pratica humana coletiva se desdobra em inumeras finalidades derivadas, 

;omplementares e nem sempre intuidas. 

"0s  objetivos do teatro social eram varios: trazer gente nova aos meios 
anarquistas, promover ou propagar as ide'ias libertarias, formar capacidades 
artisticas, desenvolver e dfundri a arte do didogo, angariar f d o s  e levar um 
pouco de alegria e distraqclo ds familias opercirias ". (Das memdrias manuscritas de 
Manuel Marques Bastos, apud RODRIG UES, 1992: 1 13). 
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"0 teatro torna-se tamhkm, ale'm de meramente dzdhtrco, umu.forma de,fac~lrtar o 
ugrupamento. Lngloba u uprendzzagem, o le-er e u asp~ra~rlo artistrca dos 
operurros ". (LIMA et al.. 1986: 17@. 

''A arre dramutica de jiuzdo revolucioncirio com fins emancrpadores foi urn grande 
veiculo de propaganda e recreaqrlo nos meios operarios. Iniciada pelos 
anarquistas, lornou-se compreendida por crianqas, jovens e velhos, defendida e 
combatida. (. . .) Foi igualmente escola de aprendizado artistico, de educa~cio social 
e serviu aos operdrios como apefei~oador do seu linguajar durante os ensaios, 
enquanto o calor das ide'ias dos personagens que interpretavam atuava corno motor 
ideoldgico, imprimindo convicqc70, dinarnismo, velocidade revolucionhria e de 
emanclpaqdo cultural e humana ': (RODRIG UES, 1992: 140). 

"Sendo escritor e jornalista. (o anarquista mineiro Avelino Foscolo) insistia na 
necessidade de alfabetizaqo. Vivendo num meio onde a instruqGo era privilkgio de 
pouco.~, recorre ao teatro como meio de atingir o pziblico rletrado. Em suas peqas. 
buscava criar urn sentimento de intimidade no espectador, apresentando 
personagens que trabalhavam e viviam em condiq6es familiares, que cantavam 
can~6es conhecidas e que sofiiam corn os mesmos problemas". PUARTE. 
1991:82). - 
"A arte e o povo. Liberdade!, Rio de Janeiro, agosto de 1909. Artigo assinado por 
Manuel Ugarte, transcrito de 'Cr6nicas del Bulevar ', de 1903, comentando a 
necessidade de o povo ter acesso 2s manfestaq6es artisticas, entre elas o teatro. 
Palcos, telas e arenas. A Plebe, SZo Paulo, 10. 9. 1919. 
Coluna fixa sobre a programaqZo teatral, cinematogrcjfica e circense da cidade. 
Neste prirneiro artigo, o colunista reclama dos altos preqos dos bons espethculos, o 
que os torna proibitivos para o povo. Desde as torrinhas. Prome feu. Siio Paulo, 
junho de 1923. Critica do teatro traditional, contra o que se prop6em encenaq6es 
mais 'realistas "'. (CADERNOS AEL, n. o 1, 1992:94). 

0 teatro operario corn esse cunho didatico e proselitista firma-se historicamente 

consentineo ao ascenso do movimento anarquista. 0 teatro social foi precedido por duas 

fases anteriores: a repentista e a folhetinesca. Aqui, mais urna vez, ha que se entender essa 

periodizaqiio n8o de uma forma linear, mas como urn process0 dinhico onde ocorrem 

interpenetraq6es e mesmo contradiqijes internas de concepq6es e estilos. Niio 1 demais 

relembrar que o movimento anarquista comportava quatro correntes corn filosofias 

distintas; havia anarquistas que atuavarn em esferas especificas como sindicato, imprensa, 

ligas de bairro ou centros de cultura; e isso se traduzia em multiplos olhares e na 
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explicitagiio de divergencias esteticas. E ainda: nesse context0 em estudo, nem todo teatro 

opedrio foi anarquista2" - apesar de ele haver sido hegemhico. 

Antes do surgmento da imprensa operaria, que se desenvolve a partir do inicio 

deste seculo, ja existia uma pratica teatral que vinculava socialmente os imigrantes 

europeus. Especialmente no caso de Sgo Paulo, os italianos que aqui chegavam traziam 

essa forte tradiqiio teatral. 

"0 teatro 6 aqui o seguimento de urna experigncia anterior, em solo italiano, 
largamente desenvolvida durante as lutas sociais do periodo de un!ficuqa'o". (LIMA 
et a(., (986: I66). 

Temos entilo uma superposiqiio de aspectos: o teatro tem urna filiaqiio etnica; ele se 

presta a revivificar os laqos da comunidade imigrante e vai desempenhar uma funqiio 

politica definida pelas diretrizes do anarquismo international. Nessa fase germinal, em que 

se criam associaqbes de ajuda mutua para dar assistsncia aos recem-chegados, (em termos 

materiais e culturais), o teatro passa a ser utilizado com fungks pedagwcas. Essa pritica 

surge ja no hlfimo quartel do skcdo passado e apoia-se na tecnica do sociodrama. urn 

teatro interativo, no qual, pel0 recurso a improvisagiio, os assuntos siio problematizados por 

todos os presentes. 

"Segundo um depoimento de Radha Abramo, os primeiros espetdculos teatrais scio 
simultcineos ci chegada dos primeiros contingentes de imigraqa'o (1876). Ainda no 
periodo imperial, esses estrangeiros criam rapidamente esquemas de autoprote~cio, 
destinados a compensar as condi~6es insatisfatbrias de trabalho do pais. (..) 
'Era uma espe'cie de teatro repentista ', conta Radha Abramo. 'Uma dramatizaqcio 
de um acontecimento que era importante na ocasicio. Sua finalidade era fazer com 
que os operdrios compreendessem urna situaqo e fossem obrigados, diante dela, a 
tomar uma atitude. (,'ma improvisaqa'o dessas na'o levava mais de trgs minutos '. 
Radha nos transmitiu o que omiu de um dos mais antigos participantes dessas 
dramatizaqo'es. 'Segundo o sr. Romero, reuniam-se alguns operarios em 
associaq6es ou residgncias e durante a reunicio o terna era dado. Uma das cenas, 
por exemplo: patra'o e esposa (ambos caracterizados pelo uso do chape'ui estcio 
numa feira. Comeqam a comprar de tudo. Uma familia operdria observa-0s. O 
menino, vendo aquele esbanjamento, encaminha-se em direqdo aos ricos e tenta 
tirar deles alguma coisa. 0 patriio se irrita: a esposa, depois de um momento de 
hesita~co, agride o menino. 0 operdrio intewe'm, travando-se imediatamente uma 
luta. Segundo o sr. Romero, quando as cenas eram por demais reconhecidas, havia 

;B~dgard RODRIGUES (1 992:111) cita gwpos que nasceram e morreram representando pecas anarquistas sem pertencerem 
ao movimento. 
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multo choro e att? mesrno fconforme o casoj multa pancadar~a. 0 s  assuntos desses 
Improvzsos eram geralmente: greve, delaqiio, condena~iio de urn estado de 
upatla'". (LIMA et al., 1986:163). 

w n d a  fm o teatro folhetinaco 

Na ultima decada do seculo passado, ja aparecem regstros escritos de 

resentaqdes de 'espetaculos teatrais'. Isso significa que o teatro operario ganha 

nsist2ncia e definiqgo: formalizam-se grupos de teatro com atores e diretor, a encenaqso 

oia-se em textos drarnatiugicos, ha utilizaqiio de palco e adereqos, ensaios reguiares, 

mlgaqiio impressa, venda de ingresses, reapresentag6es. "As primeiras encenaq6es sr70 

ras conhecidas de autores itaiianos e JFanceses representadas sempre em lingua 

rliana". (LIMA et ai., 1986: 168). 

"Esteve magn~jico o festival teatral de siibado, 13, em beneficio das vitimas de 
Canudos. Quer no Concerto quer nu parte dramatica, tudo agradou, especialmente 
a Comhdia ' 0 s  Apwos de um Noivo ', representada pelos inteligentes Jlhinhos do 
nosso amigo e colega Rodolfo Gomes, a quem felicitamos. A s m  peGa 'Canudos' 
agradou muito, e pena foi que a mzisica nZo perrnitisse continuaqco do segundo 
ato, como desejhamos ". Echo Operdrio, RS, 2 1. 1 I .  1897, apud RODRIGUES, 
I992:Z 10). 

0 s  textos que passam a ser traduzidos ou editados em lingua original tem raizes na 

idiq50 folhetinesca produzida na Europa. 0 s  autores siio portugueses, fianceses e 

lianos. Geralmente sgo dramalhks romiinticos ou c o m e d i a ~ . ~ ~  Essa fase folhetinesca e 

iociada aos Grupos Filodrambticos, que sergo substituidos posteriormente pelos Grupos 

5ertbrios de teatro social. As festas de propaganda que comegam a ser promovidas pelos 

-culos anarquistas padecem inicialmente de grupos de teatro com vinculaqiio doutrinaria. 

tio, como chamariz, sgo aproveitados grupos que tinham, no seu repertono, pegas das 

leq6es da Livraria Econgmica de Lisboa, da Biblioteca Dramatica Popular ou do Teatro 

~olhido - 'Prdprio para a r n ~ d o r e s ' . ~ ~  E a fase dos melodramas, que inclui "dramas, 

nidias, mondlogos, operetas, canqonetas, poesias dramiiticas, cenas chmicas e poesias 

nicas ". (CHALMERS, 1992: 106). Nesses casos, as vanguardas anarquistas obrigavam-se 

izer concessdes a paixgo popular pelo teatro. 

r a esse respeito, principalmente LIMA, M. A. et al. 0 teatro opedrio em Sao Paulo. In PRADO, A. A. (org). Libertarios no 
:;I- rnern6rias, lutas, cultura. SFio Paub: Brasiliense, 1986:171. 
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0 carater de propaganda da festa era dado pelas palestras doutrinarias e urn ou outro 

enxerto artistic0 mais direcionado. Um outro expediente era estimular a escolha de 

'[fblhetms leatrais com alguma reivindicacGo interessante do ponto de vista lihertario ". 

(LIMA, et a]., 1986:170). Urn exemplo notrivel foi a peqa Gaspar, o .~erralheiir, do 

portuguss Baptista Machado: urn dos textos mais apresentados no Brasil. Pelo menos em 

Sio Paulo, ate 1904, e constante a presenga, nas festas anarquistas, dos grupos 

filodramaticos desvinculados dos libertarios, cujo interesse era manter viva a cultura 

jtaliana no a~ern-rnar.~~ Era uma troca de genti1eas.s. os pxomotoxes da festa uisauam 

garantir a unidade da classe, os grupos filodramaticos, a unidade etnica. A cronologia dessa 

fase folhetinesca e imprecisa, pois, no Rio Grande do Sul, ja havia registro de 

apresentaqdes de teatro social em 1897, com a encenaqiio da peqa de cornbate lo. de 

Fase dominante: o teatro social - 
"Como anunciamos, realizou-se, nu noite de 2 do corrente urna festa organizada 

pela Uni6o dos Trabalhadores Grtificos, festa cuja programaq60 constava dum 
drama, urna pequena comkdia. uma confer2ncia. corn trechos de mtksica e a 
inevitdrvel baile. Se quis4ssemas, coma qualquer rep6rt er de jornaE bur guh, fazer a 
cr6nica da festa avaliando-a pela execuqo do programa e pela concorrGncia, com 
um 'bravo!' e um parabbns aos organizadores teriamos dito tudo. 
Mas isso importa-nos poquhsimo. Tratana'o-se de uma sociedade operciria de 
resistZncia, apraz-nos examinar se os seus atos correspondem ao fim para que foi 
criada, e contribuir com o nosso gr6o de areia para que a energia dos opertirios 
conscientes ndo se desperdice em trabalhos e iniciativas que estdo longe de 
favorecer o desenvolvimento da consciincia proletbria (..) 0 drama 'Amor e 
Desventura' (que titulo!), arcaico dramalhiio de capa e espada, com duelos e 
grandes frases grotescamente herdicas, borracheira idiota, capaz de fazer evacuar 
urna sala cheia de gente de bom gost0 mais depressa do que urna carga de 
cavalaria com o 'salve-se quem puder ' dos momentos de pcinico, pode servir para 
muita coisa, inclusive para comover as pedras, mas para educar os assistentes, nem 
por somhras! L..) As sociedades de 'resistgncia ' corresponderGo uos seus fins 
quando destes forem conscientes os associados e o mostrarem nos seus atos: 
conferCncias, escolas, festas, lutas. E nio e' imitando pessimamente os hurgueses 
nas exterioridades que se ganha ajbrqa que lhes dti o dinheiro e que os operbrios 
obtim com a consciZncia que fortljca uni6es. 

" ~ f .  CHALMERS, in Cademos AEL, 1992:106. 
%f. LIMA, M. A. Op. cit., p. 206. 
31) In RODRIGUES, E. 0 anaquismo na escola, no teatro, na poesia. Ria de Janeiro, Achiamk, 1992:109. 
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Nclo nos levem a ma1 os sdcios da Uniiio estas observaqo'es e nrlo desistam de 
uumentar sua jorqa enveredando pelo caminho seguido pelo proletariado. 0 mesmo 
dizemos ao grupo Jilodramutico Errnette ~Vovelli, se, como rnostrou, prelende 
cokuborar no esjbrqo do proletariado, escoiha obras modernas, emancipadoras. 
corn cujas responsabilidades amadores inteligentes e de boa vontade possam 
honestamente arcar. E niio nos ponha o cabelo em pk corn a fereza das suas 
estocadas e a f ~ r i a  descabelada dos seus brados ... ". ('Cr6nica Paulista ', 0 Amigo 
do Povo, 9. 7. 1904, apud LIMA el al., 1986:207). 

Com o crescimento do operariado e o respectivo amadurecimento do anarco- 

~dicalismo, o teatro popular de carater mais culturalista vai-se vendo forqado a colaborar 

tarefa emancipadora da classe. Parcelas dos grupos filodramaticos procuram adequar-se 

novas exigencias, mas o fator determinante sex-& a proliferaqiio de grupos teatrais de 

~paganda revolucionaria. Comega a vir do Exterior uma vasta dramaturgia liberthia, 

m de iniciar-se urna autoria nacional. E o momento do teatro militante, que colabora 

a o florescimento de uma arte anarco-sindical e que sera o t h u s  de afirmaqiio da cultura 
- 

:riria emergente. 

Essa 'arte social' distanciava-se dos requintes da arte burguesa tanto por 

agonismos esteticos quanto por dlficuldades materiais. Ngo havia camarins, coxias, 

urinos suntuosos, cenkos fantasmagoricos, iluminaqiio e sonoplastia especializadas. 

6es para confer2ncias, festas e assembleias operkas eram adaptados para as 

:ena@es: eram AuQtorios e niio Teatros. Alguns tel8es para o c e f i o  e urn figwino 

'ico eram quase sempre reutilizados em m6ltiplas peCas.31 Uma arte em situapio, como 

alizou Proudhon: niio havia recursos, tempo disponivel, muito menos tempo a perder. 

Sera urn teatro simples, direto e enfatico se comparado com os melifluos 

imalh6es de capa e espada' da fase anterior. Entretanto, a despeito da centralidade na 

aagem ideologica - (mais politica do que teatro?!) - parece niio haver descumprido a 

;go artistica de encantar, envolver e imprimir fortes marcas no subconsciente da plateia. 

"A confirmaqiio de que o objetivo desse teatro k atingido vem atravks dus 
declaraq6es dadas por espectadores da kpoca a Maria T. Vargas. Corn distdncia de 
40 anos, eles tgm registrado nu memdria todo o process0 de elaboraqiio do 
espetacuio, assim como da mensagem veiculada pelos textos, mas nenhuma 
lembranqa dos cenarios ou caracterizaqiio das personagens. A permangncia desses 

3res delalhes a esse respeito, ver LIMA, M.  A. et al., op. cit., pp. 171 - 173. 
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contezidos na memdria por tantos anos vem como .put0 da ,forte emoqclo vivida 
naquele momento, resultado da profinda e verdadeira troca de experiincia que 
essa prat icu possib ilitava ". (FA CCIO. 1992: 123). 

0 que permaneceu na memoria n8o foi o espetacular da arte, mas a convivCncia 

humana, um teatro vivo, quase indisfarqavel da realidade, que transpunha para o palco o 

absurd0 da vida, e que se irmanava a rebeIda da plateia e a esperanqosa e emocionada 

vontade de mudanqa. 

Palavra e ratio versus imagem e acrio 

0 teatro social n8o teve urna concepq50 univoca. A altissima produq8o 

dramatixgica induz a essa consideraqgo: foram centenas e centenas de titulos e montagens 

envolvendo autores e atores de Estados, paises e culturas diferentes. Podemos considerar, 

para efeito de andise, entretanto, que tinham em comum a obsess20 de conscientizar o 

auditbrio. - 
A forma de perseguiqiio desse paradigma politico-pedagogic0 provocava alguns 

equivocos. Urn deles estava associado a negaqgo dos melodramas 'agua-corn-aqucar' : ao 

negar a despolitizaqgo do texto, negava-se urn genero popular e de agrado certo. Outro 

aspect0 referia-se ao reducionismo racionalista, no qua1 o convencimento se dh mediante a 

boa argurnentaqgo: despreza-se aqui a propria arte como fonte e transmiss50 de 

conhecimento. 0 conluio desses fatores comprometia a estratdgia de aproximaqgo com o 

public0 que se pretendia atingir e agradar. 

"Ao levantar o pano, o padre arranja a porta da igreja, a mesa e a cadeira, e 
senta-se. Na salva que p6e sobre a mesa deita um punhado de moedas. Bruno 
(entrando e vendo a igreja aberta): 
- esta noite a festa do natal! Hci vinte anos eu me sentia feliz neste dia. A boa 
miie nos preparava agradriveis surpresas (...I Hoje, diante desta porta sinistramente 
aberta, eu sinto o fogo da revolta, porque a ciincia me emanclpou da mentira 
religiosa. Revolto-me porque os templos do embrutecimento estiio sempre abertos e 
neles o povo e' torpemente explorado pelos mentirosos tonsurados, que go-  am nu 
terra e aconselham aos homens resignaqclo nesta vida para gozarem as venturas do 
alem t h u l o !  (..) Trajjcantes perversos sabem tiio bem como eu que Deus sd existe 
nu imaginaqclo dos homens ignorantes das eras passadas que o criaram h sua 
imagem e semelhanqa, mas continuam a falar neste mito porque tiram proveito do 
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embrutecimento dus mussas". (Natal, peqa teatral op. cit. RODRIGUES, 
I992:I 14). 

De acordo com as pesquisadoras Marihgela A. LIMA e Maria T. Vargas 

( 1986: 173) "e' sobre a palavra que se apola o espetaculo, ignorando o poder de seduqzo da 

imagem ". 0 privilegiamento da argurnentaqgo frente a qualidade c2nica resultara numa 

certa arhficialidade da obra, em que a a950 servira de mero ap2ndice. 0 'drama social' em 

urn ato do gaucho Marcelo Gama, Avatar, publicado em 1905, se, por um lado, trazia a 

inovaqgo da defesa do amor livre, em determinada parte da peqa, um dos personagens 

falava urn texto de quase tres laudas. (LIMA et al., 1986:232). Como os atores desses 

wpos eram amadores, pode-se inferir que esta verborragia devesse produzir momentos 

enfadonhos. Um artigo, possivelmente oriundo da imprensa burguesa, assim se pronunciava 

com relaggo ao Grupo Teatral Social: 

"(..) Pecam ainda, pela artrficiosidade as peqas do teatro de propaganda libertciria 
e pelo excess0 de doutrinaqiio enfbtico, infelizmente, irs vezes, sem oportunidade, - 
nos longos discursos ou falas ". (apud RODRIG LES, 1992:123). 

Um outro exemplo vem do seio do proprio anarquismo, quando um dirigente critica 

a pega Teseu, do paulista G. Soler: 

"A trama e' bem urdida e o ideal que a anima e' humano e libertbrio. (..) 0 amigo 
Soler tem talento, sabe pensar e fazer pensar os outros. (..) Teseu e' urn drama 
excelente, mas muito melhor ficarb, a nosso ver, se Soler lhe aparar algumas 
arestas, e o expurgar dos diblogos muito longos, mesmo sacrrficando um pouco da 
boa doutrina que debatem; assim como aliviar, se nGo puder suprimir, os 
mondlogos pesados, que concorrem para cansar os artistas e tornam um tanto 
mondtono o trabalho ". (A Plebe, 18. 8. 34, apud RODRIGUES, 1992:136). 

Peroraoio, raciocinador e maniqueismo 

A reiterada racionalidade e didatismo que se entranha nesse teatro politico aparece, 

ainda, em alguns outros aspectos. A propria peqa estava imersa numa aura ideologizada. 

Antes da encenaqgo, um dirigente lembrava aos presentes que o espetAculo se referia a uma 

causa maior. Vinhetas doutrinitrias, peroraqaes ou exposig6es eloqiientes poderiarn ainda 

emoidurar a apresentaqgo. 
" Na ocasiiio em que havia representaq6es teatrais, aproveitava-se tambe'm para 

fazer discursos doutrinarios? 



130 

Geralmente faria-se, nos intervaios entre os atos ou entre as peps.  Porque. 
quando us peqas cram curtas, ievhamos mais de uma. Havia sempre um 
conferencista que fuhva sohre o movimento. sobre o mundo, sohre us roisus que 
csravum acontecendo". (Depoimento de Elvira Boni, 1983, apud (IOMES. 
1988a:J 7). 

Urn outro elemento que se utilizava em alguns textos era a figura de urn 

raciocinador  intern^."^ Esse personagem (ou urna abstraqbo figurada) atuava num segundo 

)lano, hcionando como elemento critico, evocando os ideais que animavam a trama e os 

Jersonagens, argumentando e provocando a resolu~iio dos conflitos. Pode-se estabelecer 

1proximag6es desse recurso corn o papel do coro no teatro grego e romano com a tecnica 

lo distanciamenro que Brecht desenvolvera quase contemporaneamente em seu teatro 

liditico. 

Outro traqo presente e uma exposiq80 binhria da sociedade. A drnhica  social 

eduz-se, no pdco, ao conflito entre o bem e o ma]: o operhrio e o patrilo conduzem duas 

orgas sociais antagdnicas. Nessa construqfo maniqueista, o velho m&do aparece nas 

iguras decrepitas do clero, da burguesia industrial, do Estado, do senhor da terra e mesmo 

lo velho campones. As personagens que representam a ideia liberthia, como o opedrio, o 

aarinheiro, o jovem campones ou o estrangeiro - que passa a ideia do internacionalismo 

~rolethrio - siio figuradas com beleza e forqa magnetics. Muitos autores, influenciados pelo 

ensamento positivista e negando radicalmente a totalidade do sistema, acabavam 

roduindo uma visiio simplificadora do real. Na verdade, os textos refletiam as condutas 

;partanas e as vivencias parcializadas que a milithcia revolucionaria possibilitava. 

"No teatro popular amador a tcitica da rnilitdncia contagia a tdcnica teatral; por 
este motivo, o problema da forma do teatro apresenta-se, para os grupos 
organisados, como uma questao prtitica. No entanto, o teatro libertario nao possui 
a agilidade nem a venalidade do melodrama e do folhetim. 0 congelamento de 
certos procedirnentos objetiva a fixaqb de princl'pios doutrincirios; deste modo, o 
pensamento cria o estilo como resultado de uma prcitica de vida, isto 6, du 
rnilitdncia liberrciria, corn seu repertdrio de chav6es e palavras-de-ordens. Na cena 
libertaria, o trabalho e a familia operciria sofiem a interfergncia da atua~do 
militante no momento da crise, isto k, nu greve, na a@o direta, etc. 0 s  temas 
aruirquicos deslocam o interesse do drama para outros fins, que preenchem de 

figwa do 'raisonnevr' libertario eskl desenvohrida tanto em LIMA, M. A. et al., pp. 227 a 228 e em CHALMERS. V. M. Op. 
pp. 107 e 108.. 
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modo eddicante o lazer dos subados em .familla. O carater nGo convenczonal niio 
desquulrfica o leutro umador. pols a propaganda escrrta para o paico emerge do 
rnovrmento ,rocrul". (CHALrUERS, 1992: 109). 

I gangorra corn o popular 

No combate aos emborrachados de capa e espada, o teatro social se ve mergulhado 

obremaneira no mesmo maniqueismo romiintico do vil5o e da mocinha. A construg50 

licot6mica da trama e a estereotipia dos personagens produzira, assim, afastamentos e 

Iproximaq6es corn o melodrama tradicional. 

"Forrnou-se, no Rio, urn grupo de amadores dramciticos, corn o duplo fim de 
emancipar recreando e de auxiliar a propaganda pecuniariamente. 0 grupo pds-se 
a ensaiar uma coisa ... de arrepiar us cabelos da alma e do corpo, e que tern 
percorrido todos os teatros de amadores - o 'Gaspar, o serralheiro ' (..) - e o Mota 
'teve talvez a imprud6ncia1 (6 ele que o conta) de desaconselhar aquilo: 

- Vocb nc?o sabem sair desse carrancismo (..) Vocgs estzo ainda dominados pela 
velha concepqo cgnica de Dew e do Diabo, e nclo compreendem nada fora desses 
dois tipos opostos. Mas os rapazes ripostaram pronta e sagazmente. (..) 
- Ora! vocb  sd sabem reprovar, mas nEo fazem coisa que su%stitua o que estd 
feito. Touchk! 0 Mota prometeu, no rnesmo lugar, arranjar uma peqazita num 
acto. Tinha uma ide'ia. Eu conheqo o facto real que lh 'a sugeriu; toda a peqa estb 
cheia de realidades. Atriis do primeiro acto, veio outro, e depois outros; e o drama 
for entregue aos amadores que o ... representaram. la  a dizer: que o degolaram (...) 
0 autor, entretanto, na"o estb completamente satisfeito corn o seu drama (..) A mim, 
pore'm, a peqa agrada-me. Tem defeitos? NEo quero fazer-lhe a critica (...) E como 
o amigo Mota se queixa dos amadores, de todo o coragio desejo que este drama 
cheio de vida (..) encontre inte'rpretes ... que d2em ao pziblico a compreensEo 
nitida dos intuitos profundos e honestos do autor: fazer pensar, apontar chagas 
com um reme'dio ao lado, e nunca fazer passar o tempo & custa das miskrias que 
afeiam e ensangiientam o nosso tempo". meno Vasco, 13. 2. 1907, apud 
HARDMAN, 1984:93). 

"0s  grupos de Teatro Amador de cunho libertario t8m de rrvalizar corn a dfusclo 
do melodrama, ao mesmo tempo em que incorporam os procedimentos do teatro 
popular, para atrair e seduzir o pziblico e aderir aos temas da dramaturgia 
anarquistu ". (CHALMERS, 1992:115). 

A fertilidade da dramaturgia libertaria vai produzir posiq6es diferenciadas no debate 

e se trava na imprensa anarco-sindical. A que expomos a seguir revela urn conceit0 mais 

inado de estrategia de propaganda politica e se da no period0 em que as festas libertarias 

flexibilizam, devido a maior popularizaggo do movimento anarquista. 
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"Ideal Fecundo estu dentro dos limites apotedticos, ressumbrando fe' contagiosa 
yue se revela no rupido proselitismo (..j E pouco verossimil, mas impressiona 
como propaganda l..) A parteJinal do episcidio em ato comove e arranca lugrimas; 
preenche portanto seu desideratum de aliciar ctdeptos pelo coraqlio. Essa 
propaganda, feita com vistas cS sentimentalidade, e' muito mais e$caz, porque e' 
mais duradoura do que a que se dirige exciusivamente ci intelig6ncia. " (15. 8. 2 I ,  
upud RODRIGUES, 1992:124). 

Se a cartilha do anarquismo para o teatro era impor urna racionalidade no texto e 

gar o teatro-folhetim, esse intento ou se frustou ou niio conseguiu o sucesso 

 dido. De acordo corn CHALMERS (1992) e LIMA et al. (1986),)~ o teatro social 

a muita coisa em comum com o melodrama: os estilos seriio os mais variados, os 

; tradicionais atualizados, os artificios c2nicos imitados. 

"Todos os velhos golpes do teatro romcintico e do folhetim entram em cena 
despudoradamente. Cartas reveladoras, conversaq6es ouvidas casualmente, 
conspiraq6es de personagens corn dupla identidade moral". ( Z I M  et al., 
1986:22 1). - 

Mesmo o expediente do raciocinador resulta nurn recurso encantatorio: 

"A drarnaturgia liberturiu tem em comum com o melodrama o apelo irs emo~6es 
fortes, despertadas pelos ternas consagrados pelo 'Bulevar do Crime ', alcoolismo, 
sexo, crime, etc (...) 0 raciocinador e' menos um argumentador maqante do que um 
arrebatado polemists que injlama o pziblico pela eloqiiZncia (..) 0 raciocinador 
niio extingue o prazer do dramalhlio ... ". (CHALMERS, 1992: 10 7). 

r teatro... did& a classe 

Imaginem, nos dias de hoje, a seguinte cena acontecendo no saliio do Sindicato dos 

lirg~cos do ABC em Silo Paulo: 

"Num subado u noite, antes de um estrepitoso baile opercirio, uma plate'ia exultante 
assiste V~centinho, presidente nacional da CUT, no papel de representante da 
AUTOLA TYNA falando meio alemmado para Jair Meneguelli, que h6 pouco tirou 
o paletd de deputudo federal do PT e, de rnacaclio de zuarte, encena um operario 
grevista. 0 texto que etes dramatizam e' do jurista Jose' Bisol, do PSB, yue 
extremamente excitado, encontra-se numa platibanda ao fundo do auditbrio ao 
lado de Lula, cundidato dafiente de esquerda ir PresidZncia da Repziblica, ambos 
responshveis pela ilumina~iio e sonoplastia': 

IERS, Cademos AEL. 1992, pp. 1 0 6  a 108 e LIMA, M. A., in PRADO, op. d.. p.221 



Se estivessemos em plena virada da decada de 20, este episodio seria perfeitamente 

passive1 de estar acontecendo. As liderangas mais combativas do movimento operario, 

democratico e popular - que se confundiam com o anarquismo - de urna maneira geral 

tinham a convicggo do poder do teatro como instrumento privilegado de educaggo, 

propaganda e aggo politics. Liderar significava urn compromisso com a emancipaggo 

cultural da classe operaria e o tempo da militiincia teria que contemplar um espago para 

cria@o, produggo ou difusgo da express50 aartistica voltada para a causa revolucionaria. A 

vanguards popular competia a geraggo de uma contra-ideologia para fazer frente a ordem 

burguesa e, para isso, o teatro representava uma arma libertaria por excelsncia. 

Inconthveis textos estrangeiros aqui encenados eram de expressivos dirigentes do 

movimento intemacional: Pietro Gori, Malatesta, Francisco Ferrer, Jean Grave . . . 34  0 s  

~ ~ ~ & ~ ~ ~ - c r e ~ * ~ ~ ~ ~ ~ < ~ ~ ~ ~ ~ m  

Luz, Jose Oiticica, Santos Barbosa, Zenon de Almeida, Avelino-Foscolo, Afl'onso 

S Q ~ ~ ~ S , - Q S , ~ Q ~  P \ s s~~?a .  ,~a3ce\u Gama,Ma~ Uasco, G . .Y*Q 

o..!' Para dustrar essa ;ncdvel ailanga, mencionemos alguns nomes. Jose Oiticica, 

sor e um dos mais nothveis dirigentes anarquistas do Rio, foi o autor intelectual da 

~da tentativa revolucionhria de assalto ao Palacio do Catete em 1918. Oiticica 

.eu inheras  pegas de teatro, alem de dirigir as montagens. Urn prolifero drarnaturgo 

mrtuguss Neno Vasco, jomalista e bacharel em Direito que atuou em SZo Paulo. De 

) com Boris FAUSTO (1976:93), 

"Foi ele talvez o mais lucido expositor das ide'ias anarquistas do periodo, 
combinando a capacidade de perceber as alternativas centrais da estratkgia 
libertaria corn a analise das condiyo'es da sociedade brasileira, ale'm de ter sido um 
eficiente organizador ". 

Um dos organizadores do Primeiro Congress0 Operirio, o grafico carioca Luiz 

ssi atuava, em 1903, como ator no Grupo Dramatico Teatro Livre, ao lado de outro 

lte sindical, Jose  arme en to.^^ Outro grafico, Ulisses Martins, alem de ter sido 

A in PRADO, 1986:185. 
17 a 247; ver tambbrn RODRIGUES, 1992:112. 
IRIGUES, E. 1992:113. 
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professor da Escola ~ramatica,~'  foi um destacado diretor de teatro social. Ulisses era urn 

dos expoentes da aguerrida Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, alem de ter sido ativo 

militante da FORJ (Federa930 Operdria do RJ)." E assim, sucessivamente, vamos 

encontrar quase sempre uma ligagiio direta ou indireta das liderangas urbanas com o fazer 

teatral: tradutores, escritores, diretores, atores, produtores de espetaculos ou mesmo 

divulgadores dessa arte na imprensa anarquista, como foi o l e n h o  jornalista Edgard 

Leuenroth. 

Urn dos mais destacados ativistas revolucioniirios daquele periodo, o jornalista 

Astrogildo Pereira, fundador e secre~o-gera l  do PCB na decada de vinte, quando ainda 

anarquista era encontrado trabalhando de contra-regra em espethculos l i b e ~ ~ s . ' ~  Talvez 

urn caso espetacular dessa paixao militante fique a cargo do farmaceutico da regiilo de 

Sabara, Avelino Foscolo: urn dos maiores agitadores do anarquismo mineiro. 

"A partir de 1903, as noites de scibado passaram a ter um sabor especial para os 
moradores da regicio de Taboleiro Grande. No palco do teatro, construido por um 
mutircio organizado pelo 'Seu' Avelino, eram representados dr';lmas e come'dias, 
sendo tais eventos aguardados com grande expectativa (..I 0 s  atores, habitantes 
dali mesmo, eram dirigidos por Fdscolo, que geralmente tambkm fazia a l p  
papel. A plate'ia, silenciosa e atenta, assistia a espetciculos como Gaspar, o 
serralheiro, (..) In&s Maquinista e A Grilheta, cujos autores ncio conseguimos 
ident~ficar e, do prdprio Avelino Fdscolo, 0 Diabo Modemo e 0 semeador". 
(DUARTE, 1991:79). 

Na sua pesquisa sobre o teatro operhrio em Siio Paulo, LIMA et al. (1986:186) 

constataram que "quem escreve e discute o teatro feito e' geralmente o militante vinculado 

ir imprensa e ncio ao teatro ". Se isso tiver algurn grau de generalizagZio, talvez entendarnos 

por que a drarnaturgra anarquista tenha caracteristicas discursivas e reflexivas tilo 

acentuadas. 0 teatro era forjado mais na bigorna da literatura dramatics do que nas 

fomalhas das artes chicas: prevalecia a influencia do discurso letrado e engalanado do 

parnasianismo de saliio, perante a linguagem mundana e imagetica das praqas publicas. 

Uesmo havendo autores de extrato mais populares, a maioria dos escritos em nivel 

~ ~ ~ p -  

'~f. GOMES, A. C.,1988a:41. 
'ldem, p. 69. 
'A esse respeito, ver principalmente Cademos AEL. 1992:95. 
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:ernacional eram oriundos de intelectuais pequeno-burgueses convertidos ao anarquismo 

IMA. et al., 1986: 185). 

"0s inrelectuuis que ajudam o movimento revolucionario e que, guiados pelo ideal, 
querem apressar o advent0 de um sistema social menos barbaro, menos selvagem 
do que o presente, aproveitam-se do teatro para destruir no 'Povo ' as seculares 
superstiqdes que impuseram terriveis obstaculos a sua evoluqGo ulterior". 
(Molinari, teatro popolare, Miliio, upud LIUA et al., 1986:) 75). 

Esse apelo deveria ter seduzido as vanguardas anarquistas em solo brasileiro, que 

triam um forte internacionalismo prolethio. 

!atro de opertirios para opertirios 

Se os dramaturgos eram fundarnentalmente revolucionarios pequeno-burgueses de 

$80 pela causa operaria, no mais, tudo tinha o halo prolethrio: o auditorio, os atores, a 

ateia, a mensagem e, inclusive a 'estetica da pobreza'. 

"Acho que me puseram um quilo de talco nu cabe~a, para o cabelo ficar branco. A 
gente niio tinha dinheiro para comprar peruca (..) Tarnbkm kramos principiantes e 
nao tinhamos muito conhecimento. Porque, imagine: erarn ferreiros, marceneiros, 
alfaiates, grcificos, as pessoas que estavarn h testa do assunto". (Elvira Boni, 
enrrevista em 1983, GOMES, I988a:4 I). 

0 s  grupos nucleavam-se em Centros Culturais de bairros ou em deterrninadas 

;sociagBes de ResistCncia. 0 recrutamento era feito em toda a classe, atingndo 

incipalmente as comunidades de imigrantes. A concepqiio horizontal do sindicalismo 

iolucio~rio, procurando abarcar os mais variados oficios, refletia-se na composigiio 

~ltiprofissional do elenco. Entretanto, os nucleos mais perrnanentes baseavam-se em 

lpos familiares, em que pais e filhos dedicavam-se a essa tarefa quase de forrna 

ca~ional .~~ 

"0 Grupo Theatro Social comunica sua recente fundaqiib e enurnera seus 
princ@ios, como o de ntio aceitar remuneraqiio, de representar apenas peqas com 
contezido social, de niio participar de eventos corn baile, etc". (A Plebe, SP, 5. I I. 
I92 I, Cadernos AEL, 1992:94). 

. LIMA in PRADO, 1986:215. 
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Como o teatro social e encarado como uma ferramenta de propaganda, e natural que 

ficasse implicita a ades2o de militantes conscientes, embora, em alguns casos, esse 

passaporte ideologico n2o fosse solicitado. 0 s  grupos de teatro mais abertos entendiam a 

participaq20 de elementos sem engajamento como parte de um trabalho interno de 

formaqiio politics." Entretanto, parece que o rigorismo, a disciplina e uma conduta de 

entrega a causa galvanizavam boa parcela dos grupos. 

"Realizou-se na quarta-feira passada a reunilio dos aderentes do Grupo 
Filodramatico Social. Ficou deliberado aceitar como sdcio aqueles que tenham 
disposipio para este meio de propaganda, basta que sejam sbcios das Ligas de 
Resistincia ou que sejam operbrios de dignidade e consciincia. Deliberou-se que 
para as despesas do grupo: papel, tinta, penas, etc., cada sdcio contribuirci com a 
quantia de 500 re'is mensais. Uma novo reunilio do grupo serci quarta-feira, dia 1 I 
deste mis. Jci aderiram ao grupo dez companheiros". (Luta Proletciria, 22. 2. 1908, 
apud LIMA et al., 1986: 1 76). 

Um aspect0 derivado dessa visiio militante do exercicio teatral e, de acordo corn 

LIMA et al. (1 986:2 1 l), "a compreensiio da atividade artistica como tra6alho ". Se o teatro 

profissional valoriza o ator pel0 talent0 e brilhantismo, no teatro social, o empenho e o 

esforgo humano e que merecem elogios. E claro que deveriam fluir, nas intersubjetividades 

do elenco, prazer de representar, narcisismos, busca de afetividade, namoros, necessidade 

de auto-afirma~iio etc. Apenas a componente ideologica talvez niio explicasse as duras 

privaq6es que essa atividade complementar sigmficava na vida desses trabalhadores. 

"Era um teatro pequeno, teatro de clube. NGo tinha muitos cencirios, nlio. A gente 
arranjava o mobilicirio em qualquer lugar e pegava as roupas na Casa Rollas. Se 
eu tivesse alguma coisa que servisse, usava. Porque o teatro era pobrezinho, 
Jaziamos tudo com sacrrflcio e sem ganhar um tostEo. Passhamos os ingressos 
para o pziblico, nos sindicatos, nas associac;o'es, para poderrnos pagar o aluguel da 
sala, e nds mesmos ncib ganhdvamos nada ". (Elvira Boni, entrevista em 1983, apud 
GOMES, 1988a:d 1). 

"Comeqhamos os ensaios no Centro de Cultura. Depois iamos nos espalhando nos 
bairros. (..) jarnos na Modca, Brooklin Paulrsta, na casa do Gumercindo. E 
faziamos tr&s meses de ensaio. f...) Pois 6. 0 espetciculo servia de propaganda paru 
os nossos ideais. Por isso e' que a gente, 6s vezes sem dinheiro, ficava sem jantar. 
Eu me lembro que eu trabalhava na cidade, o ensaio era no Brcis e eu nlio podia vir 

4'~emos em LIMA. M.  A. Op. cit. idem174: -A0 que parece. a vinculaplo ativa ao teatro 15 tarnb6rn uma forma de atraplo para 
a militancia ideolbgica. Na prAtica do teatro, as I~derangas forrnarn novos adeptos das teorias IibertArias". 
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em cu.su./antur". 1Cecilio Dias, entrevzsta em SP, s d, opud L l ~ t f A  er ul., 1986:214). 

Esse sacrificio pessoal seguramente devia ser recompensado pelos aplausos 

xosos da plateia e pel0 reconhecimento publico. Se o engajamento ao teatro consumia 

poucas horas destinadas ao lazer, ele significava o proprio lazer, mas muito mais que 

1, algo dignificante: a junq8o do prazer com a politics. Essa atitude honrosa fortalecia-se 

is ainda com a concepqgo de urn teatro comunithrio desenvolvido por Proudhon, onde a 

nunidade, em constante espinto de cooperaqgo, enriquecia-se com as contnbuiq6es 

ticulares de seus membros. 

"Haverb sempre individuos que sentiriio a inquietude de jbzer peqas tearrais, 
outros de interpreta-las, e tais individuos se encontrariio e associar~io suas 
aptidlies. 0 que haveria de mal em que aqueles que tEm o gosto pelo espetcjculo 
viessem, cada um segundo a possibilidade de suas aptidlies, trazer o concurso de 
sua ajuda para a decora@o, a montagem de c e m  a confec@o de vestuario ou 
qualquer outra ajuda acess6ria? (..) Se cada urn dos espectadores pudesse tornar- 
se Gtil, a seu modo, para a execuqiio da obra a que assistisse, seu gozo intelectual 
aumentaria com isso". (Proudhon, apud HARDUAN, 1984:89). 

Com a evoluqilo do teatro de militiincia, os grupos amadores vilo ganhando maiores 

malidades e, provavelmente a partir de experiencias de conflitos internos, surgem os 

ylamentos, que aliam processos decisorios democraticos a transferencia de autoridade 

ra a figura do diretor de cena. 

"Realizou-se no dia I6 do corrente, nu sede do Sindicato dos Tipdgrafos, a 
Assemblkia Geral deste grupo, sendo discutidas e aprovadas as suas bases 
fundamentais, que sLio as seguintes: 
1.0 o GDTS sera compost0 de opercirios e operarias que pertenqam us suas 
associa~lies de classe e estejam quires corn as mesmas;(..) 
3.0 - os seus fins szo: promover, logo que se tenha capital bastante, a criaqiio da 
Casa do Povo e propagar por meio de espetaculos as modernas doutrinas 
sociais;( ..) 
5.0 - havera um diretor de cena, que igualmente com o secretario e o tesoureiro 
sera aclamado em assernblt!ia geral e a quem compete a distribuiqclo das partes e 
escolha das obras que deveriio representar-se ". (i2rovo Rumo, 19. 9. 1906, apud 
LlUA et al., 1986:2 10). 

Como ficou patente, escrever peqas de teatro era privilegio de uns poucos virtuosos 

e bem dominavam a tecnica do jornalismo, entretanto a arte de representar se fazia mais 
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:ratica - inclusive quebrando um maxismo enrustido que existia na imprensa operaria. 

isco Correia (apud PRADO, 1986:44), num levantamento realizado em SBo Paulo, 

:ou que "u participaqio cia mulher nu propaganda unarquista - atravks do tearro 

?r - foi imensa. " Urn outro indicativo cia paixiio que o teatro exercia no movimento 

~ista se v6i em alguns registros de cursos e oficinas que eram oferecidos aos 

ssados. Antes de perder pontos para o PCB e de sofrer duros golpes da repressiio, o 

anarquista ja fazia escola. 

e aplausos em familia 

"A Electra de Pkrez Galddsfoi representada em Sc?o Paulo. Na noite de Sbbado de 
Aleluia, em que pela primeira vez subiu o jd ce'lebre drama h cena, o publico que 
enchia o Sant 'Anna, dando provas de seu ddio ao jesuitisrno que se implanta no 
Brasil, corn a proteqiio criminal de urn govern0 republicano, aplaudiu 
entusiasticamente a obra anticlerical e antijesuitica, e sempre que apareciam em 
cena Pantoja e as fieiras, person~ficaqo do jesuitismo, us espectadores irrompiarn 
em assobios, manfestando, assim, o seu terror pela seita mddita, e contra a 
canalha clerical". (A Lanterna, 20. 1. 1901, apud LIUA et al., I986:188). 

A pesquisa na imprensa operaria feita por LIMA et al. (1986:187), verificou que a 

3 do publico durante o espetaculo e de extremo envolvimento, com interferhcias, 

a@es e repulsas. "Nada indica um respeitoso silgncio (...) Pelo conh.cirio, estabelece- 

I dicilogo sonoro com o espetdculo". Ha uma grande identificagzo dos problemas 

)s em cena corn os do cotidiano da plateia. 0 espethculo mexe corn os sentimentos 

stos do publico e torna-se porta-voz de suas convicqdes. Essa arte mostra-se mais 

informal e interativa devido a intimidade que a plateia tem entre si: silo vizinhos, 

IS de trabalho, companheiros de militilncia, parentes e amigos: "Esse barulhento 

.o entre a plate'ia e o palco durante o espetaculo e' sustentado tamhe'rn pela 

~ridade que o publico tern corn os atores ". (LIMA et a/., 1986:190). 

Certamente o namorado da atriz, ou seus parentes, estiio na plateia e isso gera urn 

le empatia domestic0 e comunittirio. A propria programaqiio da festa fica sujeita a 

6es, conforme solicitag30 dos participantes, que podem pedir um ou outro n h e r o  



139 

usical, esta ou aquela poesia. Trata-se, enfim, de um evento politico-cultural 

ttremamente familiar. 

" - Como era a platkia esses atos variados? Havia muitas mulheres, crianqas? 
- Havia. 0 s  companheiros levavam sempre suas companheiras. Naquele tempo, 
niio havia proihiqiio d entrada de crianqas. As miies niio tinham com quem deixar 
os filhos e os levavam junto com elas. As pessoas em geral se conheciam, porque 
freqiientuvam as mesmas reuni6esW. (Elvira Boni, entrevista em 1983, apud 
GOMES, I988a:4 7). 

No anarquismo, a formagiio humana tem urn papel fundamental na emancipagiio 

1s trabalhadores. Por isso a educaggo infantil esta no centro das atengdes. As criangas 

;Go presentes em boa parte das atividades realizadas pelos adultos, para irem se 

~senvolvendo num ambiente critico. A programag30 das festas libertiuias normalmente 

antempla os recitatorios de poemas de combate declamados por criangas. Em 1910, o 

,ma1 paulista 'A Plebe' anuncia urn espethculo representado integralmente por 'criangas 

e doze anos'. (LIMA et al., 1986: 192). Nonnalmente, as festas aconteciam aos sabados, a 

artir das oito da noite, e, at6 o momento do alvoroqado baile, as crianqas eram uma atenta 

traquina presenga. 

I teatro litrirgico 

"Hd muito mais unidade na arte do que nos outros movimentos politicos e cuIturais 
que acontecem no seio da classe. As repercussdes da Revoluqiio Russa introduzem, 
a part ir de 19 1 7, novas posiqGes ideoldgicas e novos problemas de organizaqtio. 
Instaura-se a amarga discussiio entre os libertcirios e o 'maximalismo '. Hci cis6es e 
atualiza~Ges das prdprias posiqdes libertcirias. Enquanto isso, o teatro permanece 
intocado. Ao que parece, os espectadores sZo imunes aos atrativos da 
originalidade. Algumas peqas permanecem no repertdrio dos grupos libertcirios 
dwante quatro de'cadas. Niio siio apenas mero entretenimento ou pregaqiio 
ideoldgica; transformam-se num ato coletivo, de reforqo da unidade da classe. E o 
ritual que remete d funqco inicial de agrupamento desse teatro. ('0 Primeiro de 
Maio era a nossu Paixiio de Cristo', informa-nos o sr. Jayme Cuberos, antigo 
participante do Centro de Cultura) ". (LIMA et al., 1986: 178). 

Essa fascinante experiencia cultural das festas libedrias, que teve no teatro o 

icentro das pulsdes do anarquismo, suscita um grande niunero de enigmas. Por que, 

tnte dessa intensa atividade teatral e de uma vasta produg30 de titulos, as montagens de 
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yado certo ficaram no circulo de um repertbrio mais reduzido? Por que a despeito das 

ipidas transformaq6es por que passava a sociedade brasileira o teatro atravessava tudo 

~colume, quase que como urn ritual sagado? Por que, ainda, essa vitalidade 

:volucionaria niio abandonou os sal6es e transbordou pra rua, a dialogar tete-a-tete com o 

iundo que queria transformar? 

Ha, na filosofia anarquista, como pretendi expor ate entilo, urn combate radical - 

ombinado com uma estrategia de fuga - da realidade que se pretendia superar. Entretanto, 

. imprensa libedria efervesce no rebuliqo da luta de classes e ha "um esfor~o muito maior 

lara ditar e importar romances e trabalhos doutrincirios ". (LIMA et al., 1986:2 17). Entre 

)ailes e conferhcias, e de se supor, entilo, que o teatro cumpriria o papel de momento 

itirgico da festa, em que se vivia a premoniqgo do novo mundo. A catarse dramatics que 

e estabelecia transcende a diversidade do enredo e dos personagens. 0 teatro social 

ransformava-se, assim, num ato coletivo ambiguo e polifdnico: e protest0 politico, e 

ntegrador social, e rito religioso. - 
"F6scolo comparava o espetdculo teatral d Iiturgia da missa, que estimula o 

assistente a participar. Recorrendo a essa imagem para falar de sua concep~ao do 
teatro, F6scolo deixa entrever em seu discurso a forte marca deixada pela 
forma@io crista" que recebera da mae, nos poucos anos que com ela 
convivera "(DUARTE, I991 :80). 

Relembro novamente a peroqilo de abertura, em que o espectador se sente 

:ontribuindo para a grande causa apenas corn o seu comparecimento ao evento artistico. As 

~squisadoras LIMA et. al. (1986) nos lembra que antigos militantes deixam de ser operhrios 

nas continuam freqiientando a f e ~ t a . ~ ~  Fie1 ao credo da anarquiq o imigrante revigorava sua 

nistica interior com a repetida cerim6nia do teatro. Esse ritual cgnico acabou prisioneiro de 

ma armadiiha: o seu sentido preservacionista favorecia a unidade por meio da arte e a 

dentidade cultural das comunidades anarquistas, ao mesmo tempo em que o ngo 

:omprometimento com a conjuntura afastava-o da esfera da politics, que era urna de suas 

inalidades intrinsecas. 

' ~ f .  PRADO. A. A. Op. cit., p.181. 
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A classe operkria fabril, de uma fase 'estrangeira', vai se abrasileirando gradativamente. 

:ram-se as relagdes de trabalho, diversifica-se a produgfio, os mecanismos de subjugagfio 

:idad20 v8o-se aperfeigoando com o desenvolvimento da industria cultural. Aquela nascente 

ura 'pre-proletiria', como definiu ~ r o t s k ~ , ' ~  vai sendo acuada pela sedugiio da sociedade de 

sumo, que vem alterando valores, dilapidando as tradigdes e operando transfonnagdes na 

ma popular. Era imperative que o teatro social anarquista se reciclasse para fazer fiente a 

:s novos ventos modemizantes da cultura de massa. Todavia, ele ficou congelado no tempo: 

nesmo enredo do pat60 vil5o e do operdrio heroi, a mesma linguagem pamasiana, os 

Ja anteriormente, esse teatro era quase impermeiivel aos setores marginalizados e semi- 

letanzados que surgiam em cidades industnais como S5o Paulo e Rio de Janeiro. Durante 

bons tempos, as mas foram apresentadas em italiano ou mesmo em espanhol. As festas 

rquistas nTio erarn muito acessiveis: cobrava-se ingresso, n5o se permitiam bebidas 

~olicas, controlava-se o ambiente para que ele se mantivesse 'familiar'. Os grupos de teatro 

@am atestado ideologico e de sin&calizagTio. Enquanto isso o teatro profissional, alem de 

qos pouco populares, faz-se como 'teatro dos bons costumes', preocupado em trazer 

npahas estrangeiras a desfilar em nossos palcos corn operetas, canc5s e operas-bufas de 

ugncia parisiense. 44 

"Nas ribaltas de toah  as grades metrhpoies, procura-se mistrficar a vida e as swrs 
finaiidades. 0 teatro burguis empenha-se em ocultar aos olhos do povo todo o atraso 
em que vivemos, e apenas traGa em lances arrebatadores a tragkdia intirna dos 
incgndios devastadores da paix6o. "(Confergncia do anarquista .J. C. Bdscolo em SP, A 
Plebe, I .  9. 1934, apud RODRIG UES, 1992: 136). 

A dramaturga nacional e pobre contando, desde o inicio do seculo XIX, com apenas 

uns autores: Gongalves de MagaUGes, Jose de Alencar, Machado de Assis, Artur de 

:vedo ... Silo poucos, como Martins Pena e Franga J h o r ,  que se esforgavam em produzir 

m textos mais c n ' t i ~ o s . ~ ~  Esse vicuo vai-se refletir no movimento modemista, que, 

pondo-se a tarefa de descoloniza@o cultural, n8o consegue produzir praticamente nada no 

lpo da dramaturgia e ate elegendo o palhago Piolin como o seu deus inspirador. E esses dois 

'. HARDMANSF. Op. cit. p. 68. 
mito em MAGALDI. 1971, p. 59. 
as consideraqdes baseiarn-se em MAGALDI, S. 'Panorama do teatro brasileiro', rnirneo..l971. 
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novimentos politico-culturais de expressso, o anarquismo (,corn os seus moralismos e 

.acismos) e o modernismo (desvairadamente paulistano), n8o conseguem atentar para o teatro 

ie revista, que se desenvolveu no k o  de Janeiro a partir de 1859. 

"Zrreverente, vivendo os fatos do quotidiano, trazendo para os palcos emoldurados por 
cunqties de aqudo jucil, muita fantasia e caras e corpos femininos hem escolhidos, o 
ggnero conquistou o ptihlico carioca, u partir de um texto inteligente e hem humorado, 
para o que contou, logo de inicio, e por sorte, corn dois gigantes: Artur Azevedo e seu 
parceiro Moreira Sampaio. "(RUZZ 1984:34). 

Nas prirneiras decadas deste seculo, o teatro de revista passa a incorporar o samba: 

"reflexo da ampliaqo do espaco do negro e de sua cultura no cencirio gerar'. (LUSTOSA, 

1993:62). Cornpositores dos morros e dos subbbios, como Donga, Sinh6, Heitor dos Prazeres, 

Caninha, Ismael Silva, Ari Barroso, aliarn-se aos intelectuais da bosrnia liter5ria carioca, como 

Raul Pedemeiras, Luis Peixoto, Bastos Tigre, Marques Porto, Carlos Bittencourt ... e passarn a 

produzir urna express20 artistica marcada pela vivacidade, pelos textos e musicais espirituosos - 
e ligeiros e ate de contundente critica politica.46 A irreverhcia do teatro de revista carioca 

fazia-o extremamente popular. Para os anarquistas do teatro l i ~ g i c o ,  talvez o teatro de revista 

tenha sido visto 'como urn agente de traig5o': imoral e apenas afeito a divertir. Diante do 

Sagrado, contudo, a Historia optou pel0 Humor! 

3. OUTROS MODOS DE FESTAR: ~ S I C A ,  POESM, LITERATURA, 

IMPRENSA E ESCOLA 

As festas l i b d a s  e, dentro delas, o teatro social representavam a express50 maior do 

festivo na construq50 do imagmario acrata entre os trabalhadores urbanos. Todavia, a 

>reocupa@o dos anarquistas com a formaqilo cultural era tarnanha que eles em tudo 

)rocuravam dar urn toque festivo. Claro, n5o era urna atitude desinteressada, mas o uso de uma 

inguagem artistica, metaforica, 6s vezes irreverente, demonstrava e resultava nurna postura 

nais vivaz e alege perante a vida. 

A express50 musical foi muito utilizada por eles. 0 s  hinos revolucioniirios erarn 

ntoados para fortalecer o espirito de luta e a solidanedade entre os trabalhadores. 

jobre isto, ver RUIZ, R. Op. cit., pp. 37 a 39, e LUSTOSA, I. Op. cit., pp. 60 a 63. 
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Especialmente nas duas primeiras decadas, era dlficil haver remigo, festa libertiria ou ato 

public0 em que n2o se cantasse o 'Hino dos Trabalhadores', o 'Hino do I .o de Maio', 'A 

intemacional', alem de outros cantos de emancipa@o hurnana. 

" A musica era urn momento importante nas rnanfestaq6es, no sentido de fazer com 
que us pessoas se sentissern unidas (. .j 
-- Era muito importante. 0 povo fatia questco de cuntar. NZo lmia  bern urn 
planejamento, porque os operarios nZo tinham in~truqdo para faer melhor ou pior. 
C'ome~avam a cantar, e rnuitas vezes era precis0 mandar calar a boca e recomeqar, 
porque o negbcio ia desafinando. Era m a  coisa espontcinea mesrno". (Entrevista com 
a anarquista Elvira Boni, em 1983. in GOMES, 1988a:62). 

A doutrinaqilo pela mkica, na verdade, dispensava grandes esforqos, porque os 

imigrantes italianos que aqui chegavam ja traziam de berg0 essa pix50 musical. 0 s  anarquistas 

e socialistas simplesmente se aproveitavam de urn substrato cultural muito arraigado e 

dirigiam-no para fins politicos. 

"Matilde - Meupai jh veio professor(:..) de mhica. - 
Enedina - Professor. 
Matilde - Da Itcilia, jh tinha montado banda Ici. 
Enedina - Ele tinha banda de mzirica aqui em Osasco, montou a i  
Matilde - Mas (..) Ih tarnbkm, em Marselha, tambem ele formou a banda. Ele era 
louco pra baile, formou a orquestra tambkm aqui em Osasco' '... (Enirevista com as 
i M s  anarquistas Enedina e Matilde em 1979, in WERNER, 1981 :106). 

" - Seu pai tinha muitos amigos, pessoas que fieqiientavam a cma? 
- Tinhamos muitos amzgos, muitas farnilias. Quando fomos morar em Cordovil, era 
raro o doming0 em que ncio tinhamos visitas. E cantcivamos muito, papai canlava e nos 
ensinava, tudo de ouvido: trechos de dperas, can~6es italianas" ... (Entrevista com a 
anarquista Elvira Boni idem pp. 27). 

As canqdes eram assirn algo presente no cotidiano das familias anarqwstas. Vhrios 

nucleos libertiuios orgarwaram orfees e orquestras: era urna forma de atrair e cultivar, nos 

jovens e crianp, urn el5 revolucionario por intermedio da emo@o melodica. Na decada de 20, 

quando recrudesce 'a caqa As bwas' ao anarquismo, os remanescentes de grupos de teatro, 

poesia e mhica perseguidos passam a se juntar, como o caso do grupo 'Renovaq50 Teatro e 

Musica'. As orquestras operkias apresentavam-se solenemente nas festas liberthias, fazendo 
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parte cia programaq80 artistica com niuneros musicais entremeando as varias atividades. Por 

ilm, animavam o baile de encerramento. 

HARDMAN (in PRADO, 1986) descreve como as bandas e outros conjuntos musicais 

constituiam um aspect0 inerente a constituiqiio da classe trabalhadora brasileira. N5o so nos 

pndes centros industriais, mas em capitais menores e mesmo em pequenas cidades do 

interior, observava-se a existgncia de uma relaqzo mkicdmovimento operkrio. Em verdade, 

esse fen6meno n5o era uma especificidade brasileira, ele acompanhava a constitulq80 das 

cidades modemas, onde a musicalidade reverberava pelas ruas. "Erne as sonoridades que se 

u1;rmam no novo espaqo urbano, a banah ocupa lugar privilegiado."(idem: 1 5 1 ). Vejamos 

como o autor retrata um e p i s d o  ilustrativo da interaq50 da mlisica corn o movimento 

operario, ou seja, da festa com a politica de massa: 

"Estamos em 13 de outubro de 1911: a narrativa do 'meeting' ocorrido no Largo de SLio 
Francisco, mediante relato do jornal 'A Lantern ', represents urn ponto alto nu 
captap50 cinernatogr@ca da cena, em que o movimento introduzido pela mzisica 
desempenhah~Lio prrmordial. 0 recorte k vivo e singular: - 
'Urn outro companheiro dispunha-se a falar, quando todas as atenq'ees foram atraidas 

7ara o Largo do Ouvidor, de onde vinha a 
COL W A  DO BM'Z 

que, precedida por uma banda de mzisica e de muitos cartazes, entrou no Largo de Siib 
Francisco, por entre os aplausos calorosos e vrvas entusidsticos da massa de povo que 
ali estava. ' 
As palavras do articulista encerram a matkria, coincidindo com as notas musicais da 
banda operaria que se inscrevem no deflecho memorhel do evento: 
'E ai terminou o comicio por entre vivas 4 liberdade e ci emancipaqLio hurnana, 

fonnando-se, em coluna, os companheiros do Br& que, incorporados e corn a s3ta 
mhica cifrente, regressarm ao bairro, onde se dissolveram' ". 

E na poesia libertima que fica bem evidenciada o afastamento do anarquismo tanto das 

rakes brasileiras eminentemente rurais quanto dos setores mais despossuidos dos centros 

urbanos. Enquanto na nossa cultura popular que se vinha forjando desde a col8nia, a poesia que 

circulava de forma oral ou escrita era a folhetinesca de origem iberica, na poesia anarquista, 

contraditoriamente, vBse o apego ao estilo rebuscado e entojado do pamasianismo de sal5o. 

0 s  proprios intelectuais modernistas viio abrir uma artilharia pesada contra essa metrica 

Go formal e postiqa quanto as nossas elites republicanas. Edgard LEUENROTH, numa 

publicaqiio sobre a literatura brasileira que reunia urna coletinea de 'poesias sociais', assim 
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Na literatura, o que veremos e urna enorme vanedade de titulos a saciar a sede de 

leitura dos anarquistas. 0 s  centros culturais importarn autores liberthos, em sua maioria - mas 

ha entre a literatura bvulgada quem niio o fosse. 0 cnt&io eram obras de critica a sociedade 

capitalists: livros de propaganda doutrinha, de informqdes cientificas, mas tarnbem 

romances e ficq5o. Alguns intelectuais brasileiros que aderem ao anarquismo passarn, ent50, a 

produzir 'o romance util', ou seja, a obra artistica ernancipadora. Contudo ha urn aspect0 

interessante nesse estimulo a autoria - teatral, Wtica, musical, literaria: democratizar a 

produqiio artistica, dizer que todo ser humano tern urna capacidade criadora. Novamente vemos 

como a filosofia anarquista tem um forte compromisso com a formaqiio cultural: 

"0 anarqursta deve ser urn homern treinado para usujhir e produzir obras que, alem 
de uteis, tenharn um sentido este'tico prdprio. Ale'm de conscientizar, a arte 6 uma 
exper~Gncia que realiza uma potencialidade humana ". (LIMA, 1986:216). 

0 s  autores das crbnicas, novelas e romances sociais, entretanto, ficam circunscritos a 

intelectualidade anarquista. Fabio Luz (medico), Afonso Schmidt Cjomalista), Jose Oiticica 

(professor), Avelino Foscolo (fmacCutico), Martms Fontes (mace), Benjamin Mota 

(advogado), entre algumas dezenas de nomes. 

0 ponto alto da atividade das vanguardas imigrantes esth associado a imprensa 

operiria. A historia da gestaq5o da classe opehia industrial no Brasil esth descrita nas paginas 

desse jornalismo combativo e organizador. Um fenbmeno de b b i t o  intemacional: esse papel 

da imprensa na constrq50 da classe foi destacado por muitos, inclusive Gnin: 

"A miss50 do jornali,~mo nao se limita, entretanto, a d~findir ide'ias, a educar 
politicamente e a atrair aliados politicos. 0 jornal nclo e' somente urn agente coletivo 
de propaganda, mas tambe'm urn organizador social". (apud FERREIRA, 1978:88). 

Urn levantamento feito sobre a imprensa operiria do dtirno quartel do seculo XIX ate 

as duas primeiras decadas deste apontou a existencia de 343 titulos espalhados p r  todo o 

temtorio nacional (FERREIRA, 1978:89), muitos deles editados em italiano, espanhol e 

alerngo. 0 h~storiador anarquista Edgard Rodngues compilou 176 jomais que faziam parte da 

imprensa acrata (apud C ~ I D O  ETLHO, 1982:153). Se imaginarmos as condiqks 

pauphimas do operariado, da ausencia de propaganda nessa imprensa e o duro combate que 

recebiam por parte do Estado republican0 veremos que isso e algo de simplesmente nothvel. 
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Evidenciemos algumas quest&: muitas festas liberthrias tinham como finalidade arrecadar 

hdos  para manter viva essa imprensa opeririti, varios edtores dessa imprensa cram \idem de 

massa; essa vanguarda gifica era a produtora de muito do que surg~u em termos de poesia, 

teatro, romances e hinos revolucioniuios; o opekrio gdifico constituiu-se quase sempre como 

uma categoria avangada no conjunto da classe trabalhadora. 

A politizaq50 da luta e "a instauraqo de uma moral operdria fwtdamentada nu 

solidarledade humana e de classe" (MAGNANI,  1982: 13) passava entilo pelo dominio da 

cultura letrada, que era apropriada quase que so pelas elites. Esse esforgo exceptional de 

'educagiio e instrug50 das classes operhias', confonne descrito no Segundo Congresso 

Operirio de 19 13, revelava a conceflo positivists que estava presente no anarco-sin&calismo: 

"Tema 16 - ConveniBncia da disseminapio da imprensa operdria. 
- Considerando que a imprema e' o meio mais eficaz para orientar as massay 
populares; 
- Considerando que e' pela imprensa que a classe capitalistaf;nna a opiniiio pliblica 
em fmor dos sew interesses (..) 
- Considerando que, em face dessa imprema comercial, deve surgihor toda a parte a 
imprensa operdria e reivindicadora, que venha realizar o saneamento social, 
intelectual e moral do povo, segundo us mais racionais e elevados ideais de 
regeneraqcib, que jbmem nos trabalhudores verdadeira comci$ncia e sblidas 
convicq6es "... (apud PINHEIRO, 1979: 196). 

Essa necessidade de 'civilizar' o mundo acabou gerando urn texto jomalistico muitas 

vezes hermetico, prolixo e mqante, como o reinante na imprensa burguesa A eru&g5o 

parnasiana, como vimos, contaminou o anarquismo em quase tudo o que 'se escreveu', e a 

imprensa MO ficou de fora. Entretanto, e pela via dessa imprensa operiria que vamos ter 

algurnas inovagdes fiente ao discurso dominante. Conforme BOSI (1976:83), o peri&co 

anarquista 'A Lantema' desde 190 1 " ... cum uma linguagem insdlita rompe cum o estilo 

alambicado do jomalismo brasileiro ". A imprensa anarquista farh algumas aproximagdes com 

a satira politica da imprensa hurnoristica e dos pasquins da epoca (HARDMAN, 1984:125), e 

acabara introduzindo o elemento festivo com ajuda das caricaturas, dos artigos irreverentes e, 

de acordo com BOSI (1976:85), dos 'primeiros l e d  sensacionalistas da imprensa paulistana': 

"Padre castrado por fmendeiro por ter desonrado sua filha e manter relaqes corn ela 
na prbpr~a Igreja ". 
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"Tragkdra clerrcal no Rlo - ,Marldo ultrajado e padre degoludo - [Jm lobo de batma, 
uo devorar u presa, G atacado no covrl - De como a rellgrtlo e 0.7 seus sucerdotes 
utentam contra a vrrrude dasjamilrus, a titulo de as proteger ". 

Vejamos como o espirito festivo se apresentava em alguns artigos: 

"QU2.L A DIFEREiVCA ENTRE Uk l  CAPITALJSTA E OWASSALTANTE? (1904) 
Alguns diriio: nenhurna. Ex ao contrdrio, acho que hd tanta dferenqa quanto entre o 
dia e a noite. 0 capitali,vta, como o assaltante, vive da viol$ncia, da rapina e dos 
roubos; (..) 0 assaltante, obrigado desde o primeiro crime a fugir (..) 0 capitalists, 
pelo contrario, nlio corre nenhum risco. Para nos rnatar ou roubar ele ru70 precisa, 
como o assaltante, $car 6 nossa espreita no meio da floresta". .. (apud CARONE, 
1979:3 74). 

0 jornal 'Terra Livre7 em 1906, &a que a dominagso politica no Brasil seria exercida 

"(...) urn imbecil qualquer. 0 imbecil de quem vos falo 6 uma entidade real: existe no 
Amazonas, como no Piaui, como em Goids (..) 
O imbecil de quem vos falo, e' anafabeto por educa@o, por d i @ o ,  por instinto (..) E 
o coronel da briosa Guarda Nacional (..) E o festeiro do ~ s ~ i r G o  Santo (...) onde 
comeqa a ignorcincia, a cupidez destes imbecis, termina a lei, acaba o Estado. Estes 
senhores t2rn o direito de limpar a bunda cum a Constitui@o e cum us mandatos da 
autoridade judicidria! (..) ". (apud UAGNANI, 1982: 169). 

Como me parece ter ficado absolutamente claro ate aqui, no anarquismo, "a educaqo 

ocupa, por efeito, no conjunto da doutrina, uma posigiio centrar' (ARVON, 1979: 157). 0 

ensino pihlico ou clerical e violentamente combatido por todos os ide6logos do anarquismo e, 

em contraparhda, e proposta urna pedagoga anti-autoriha e anti-repressiva. 0 pensamento 

rousseauniano obterh, desta feita, grande influsncia entre os anarquistas: "0 Homem nasceu 

livre e em toda parte vive agrilhoado".(apud JOLL, 1978:33). B h n ,  falando de urna 

educagiio integral, afinna que ela deveria abarcar tr2s niveis: educaggo intelectual, educaga 

fisica e educagiio moral (GALLO, 1995: 174). Aqui no Brasil, essa pedagogia liberkiria 

encontrara enorme repercussiio entre o operariado nascente, como descreve Antdnio 

CANDIDO (apud WERNER, 198 1 :30): 

"Tratava-se de m a  orientaqao pedagdgica que acreditava no papel de instm~fio como 
base prkvia das transformaq6es sociais. Ela preconizava uma educaqfio rigorosamente 
leigu em classes mistas, sem religiiio, corn predominio da ci&ncia, apelando para a 
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lniciutrva do uluno e crrando para ele condrq6es atraentes de aprendizado, corn o Jim 
de,formar c rdadk  rndependentes nclo submetrdos aos preconcertos ". 

A pedagoga liberthria seri desenvolvida teorica e praticamente por tres ativistas: Paul 

Robin, Sebastien Faure e Francisco Ferrer. Este ultimo e quem tera maior influencia no Brasil, 

medlante a implantaqiio de escolas operiuias denominadas de Escolas Modernas ou 

Racionalistas. Edgard RODRIGUES (1992) compila mais de meia centena de escolas 

anarquistas em todo o tenitorio national. 0 entusiasmo de proporcionar aos educandos urn 

metodo de ensino que possibilitasse a espontaneidade criadora e a aprendizagem pela liberdade 

levou a urna experihcia de curta d q i i o ,  que foi a fundaqiio, em 1904, da Universidade 

Popular, ocomda no Rio de Janeiro. Apesar de a pedagogia li-a se pautar: a) de urn lado, 

no 'ensino positivo, cientpco e filosbfico' (GHIRALDELLI, 1987: 121) b) de outro, no 

'trabalho encarado como o fundamentalprinc@io educativo ' (idem, 1 13); ela se empenhad na 

exploragiio da dimemilo festiva na aprendlzagem, abolindo os exames, cultivando vivencias 

ludicas, passeios instrutivos, desenvolvimento de habilidades artisticas - r&itativos, chticos, 

teatro -, e promovendo festas corn a comunidade escolar. 

Alem das Escolas Modernas, os anarquistas preocupam-se em criar Centros de Cultura, 

que alem da vivencia, propiciam a formag20 dos trabalhadores por meio de conferencias, 

cursos, debates, 'bibliotecas sociais' e atividades artisticas. Alguns desses centros promoviarn 

'excurGes de propaganda' em outros bairros e, MO raro, deram origem a jomais e revistas. 

(GHIRALDELLI, 1987; RODRIGUES, 1988). Tanto nas Escolas Modernas como nos Centros 

Sociais, as atividades pedagogicas erarn dirigidas para cultivar a utopia anarquista. 

Na criagiio dessas agencias de organizaqiio da cultura - grupos de teatro, orquestras, 

bandas, orfeks, jomais, conferencias, revistas, escolas, centros culturais, bibliotecas, 

sindicatos, romances, poesias, festas - os anarquistas procuravarn alcangar os mesmos 

propbsitos espelhados no manifesto de criagiio da Universidade Popular: " ... urn cenrro popular 

tendo por Jim o prazer e a instruqcio - e a uniiio moral entre os cooperadores". (apud 

GHIRALDELLI, 1987: 121). 



A Revolta da Vacina, uma explosSo popular ocorrida no Rio de 
Janeiro em novembro de 1904, e assim descrita por Jose Murilo 
de Carvalho: 

"No dia 10, por volta de seis da tarde, urn grupo de rapazes, que ' 0  
Paiz' diz serem 'em sua maioria estudantes', comeGou um arremedo 
de 'meeting' no largo de S3o Francisco, fazendo discursos 
humoristicos e rimados. (...) Houve a seguir, conflito com a policia (...) 
No dia 11, repetirarn-se no largo de Siio Francisco as rnesmas cenas. 
Garotos soltararn bornbas de brinquedo e, a partir dai, tiveram inicio 
correrias e perseguiHo da policia (...) No dia 12, outra vez, um grupo 
de garotos, que o 'Correio da Manh3', julga, pelos trajes, serem da 
classe operaria, comeqou ludicamente as manifesta~bes. Montados 
em peda~os de madeira retirados das obras, passaram a representar 
os acontecimentos da vespera, simulando o espancamento da 
populaG30 pela cavalaria da policia. 0 teatro logo se converteu em 
realidade quando a cavalaria atacou a espadadasn ... 



Capitu/o Quarto 

CALEIDOSCOPIO DO TEMPO: A FESTA DOS 

DIFERENTES 

Corn este capitulo final, pretend0 estabelecer alguns 

contrapontos do mod0 de festar de outros sujeitos coletivos 

corn os anarquistas. A minha preocupaeo foi pinpr, entre 

inumeros, aqueles que tiveram uma postura de indignaeo e 

soberania perante a i6gica dominante. Dai que exponho, lado a 

lado, camponeses rebeldes e comunistas, modernistas e 

socialistas, e at6 mesmo cangaceiros. Por que nlo? Por detras 

dessas comparaq6es, uma busca obsessiva de perscrutar a alma 

do povo brasileiro, a sua cultura popular. 



Desde o inicio da Republics, os socialistas s5o os primeiros a comemorar publicamente 

o Primeiro de Maio no Brasil. Euclides da Cunha, que, junto a outros intelectuais fund% em 

1900, em Silo Jose do Rio Pardo, o circulo socialista Clube International Filhos do Trabalho, 

publicava na imprensa burguesa, desde 1892, arhgos celebrando a data simbolo da 

emancipa@o dos trabalhadores. ' E de sua autoria o manifesto do Clube em 190 1 : 

"0 prrmeiro de Maio 6 u r n  jesta exclusivamente popular, que tem como objetivo a luta 
pelos anseios humunos mais nobres efecundos - u concessfio ao proletariado de direitos 
democrtiticos, distribui~iio justa "... (KO VAL, 1982:95). 

E oportuno salientar que os socialistas foram os que apresentaram a concepg80 de festa 

politica mais proxima da festa popular brasileira, com muita animagiio, danqas e consumo de 

bebidas alhlicas. J a  em 1896, para comemorar o a n i v e f i o  do Centro Socialista de S2o 

Paulo, hii regstro de urna 'festa socialista' (assim divulgada na imprensa operiuia).' A referida 

festa contou com banda de mbica, bandeim, estandartes, discursos e ate mesmo uma 

excursiio de trem. Isso denota que os socialistas muito se preocupavam corn o simbolismo 

desses rituais e ja incorporavam, em suas prograrnagiks, passeios descontraidos. 

As festas dos socialistas, de acordo corn Boris FAUSTO (1976), e r a .  "um misto de 

reforqo da solidariedade e simples divertimento". Um periodico socialista assim relatou o 

Primeiro de Maio de 1907 em Siio Paulo: 

"0 Centro Socialista Intemacional realizou urn pic-nic ' comemorativo no Bosque da 
Sazide, contratando bondes especiais para o tramporte. No primeiro deles, seguia o 
framnte estana'arte do Cent~o e uma pequena banda de mkica que, no trajeto, tocava a 
Zntemacional. Ao meio dia, havia rnais de 1.000 opertirios no Bosque. Correu 
abundantemente a cerveja e o vinho, participando das libapies trabalhadores, rntisicos e 
soldados - estes enviados desnecessariamente ao local - 'em comovente acordo '. Urn 
jovem opercirio discursou, sob rnuitos aplausos, concitando ci solidariedade. A tarde, ao 
som de tr6s bandas, iniciou-se um baile monstro, com mais de 200 pares danpndo ate' o 
cair da noite". (FanJirlIa, 2. 5. 1907, upud FA USTO, 19 76:89). 

' Cf. MORAES Fo, E. 0 problerna do Sindicato fhico no Brasil: seus fundamentos sociol6gicos. S3o Paulo: Atfadmega, 
1978, pp. 29 - 30. 

HARDMAN, F .  Nem pdfria nem parno. SBo Paulo: Brasiliense, 1984:45. 



0 s  primeiros lideres socialistas no Rio de Janeiro, como Franqa Jlinior e o tenente 

Vinhaes, se. por um lado, fizeram todo urn investimento pessoal na conquista de dueitos pelos 

trabalhadores e por seu reconhecimento politico, por outro, posicionararn-se contra a utilizag2o 

da @eve ou qualquer outro recurso mais agressivo. As propostas de cria@io de parbdos 

operirios incluiam os patr6es e n2o escondiam, &ante cia opinitio publica, o seu 'modo pacific0 

e ordeiro' de encarar a luta social.' Esse cariter reformista refletia-se indubitavelmente na 

concep@o de suas festas. 

"Companheiros! 
Logo nus primeiras horas da manha" duvidhvamos do Zxito que teria a nossa festa. .. 
kquela hora. que era marcada para a nossa partida. chegou a ban& de m2isic~ do 30. 
hatalfio de infantaria do corpo de policia, que, recehida entre cnloro.oo.s viva.s e 
c~clamaq5es de alegria, formozl nafiente e em seguida nossos companheiros a quatro de 
fundo. I'iis-se em marcha o grande prkstito. 
Pelas ruas onde passou era grade a ajlugncia de povo parando ci ma Gon~alves Dias, 
em fiente ao 'Jornal do Brasil' onde o nosso estandarte se achava. Em fiente a este 
j o d  era grande a aglomeraqdo do povo. A comissdo recebeu-a entdo das miios do sr. 
Cruz subindo depois ao escrit6rio. o d e  foi muito gentilmente recebida (..) Descendo a 
comi.~siio pcis-se de novo em marcha o nzujestoso prkstito que dsceu a m 7 de 
Setembro, subindo a ma do Ouvidor, sempre debaixo dos estrondosos aplausos, parando 
em rod& czr re+o"es af lm de ctrmprimentar as sew membros e en f i egad  a cada urn 
deles um rico cartiio-cromo. 
Chegando ao largo de S Francisco niio p6de o pre'stifo ser fofografado, conforme o 
nomo dexqo, tal a agIomeragZo de povo, que festqhva a aprimeirafieta de empregados 
de padaria no Brasil. Seguindo para o Cassino Espanhol onde tinha de ser realizada a 
nossa sessiio solene (. . .) 
Finda a sessdo solene dirigimo-nos ci nossa sede social, onde se dissolveu o alegre e 
festivo prkstito, tendo sido antes servida uma bem sortida mesa de doces. 
Urrah! pelos empregados da Padariarr! (0 Panlficador, Hio, l de janeiro de 1900 apud 
CARONE, 1979: 148-9). 

Niio so alguns representantes das classes dominantes eventualmente estavam presentes 

nas festas socialistas, como ocorreu o inverso. Um exernplo e a festa do langamento do 

cruzador 'Almirante Tamandare': 

" ... compareceram 'pexsoas da alta sociedade, ussim como a marinha e o exkrcito, 
representados por todas as patentes e corpora@es, a magistratura, us funcioncirios das 
reparti~6e.s' (..) Na ocasiiio discursa o marechal Deodoro, o ministro da Marinha e, 
dentre outros, o tenente Vinhaes, que k homenageado pelo operariado presente". (0 
Paiz, 2 1. 2. 1890, apud GOMES, 1988b:80). 

Publicado em 0 Paiz, 10. 2. 1890, citado por GOMES, A. C. A invenq5o do trabalhismo. Rio de Janeiro, IUPERJ, 1988b. 



A partir de 1902, cria-se o Centro das Classes Operarias, sob a presidsncia do socialista 

Vicente de Souza, que propunha uma propaganda de carkter 'rudicul e intranrigente '.*sse 

Centro. e urna outra corrente socialista que se aglutinara em torno do jomal 'Brasil Operario', 

irio apoiar, durante alguns anos, os movimentos grevistas e tentar disputar, com os anarquistas, 

a lideran~a do operariado carioca. 

Entretanto, com as devidas ressalvas a momentos historicos pontuais ou a poucos 

ppos de socialistas que apresentaram posturas mais radicais, em termos gerais, as festividades 

socialistas buscavam uma afirmagiio dos trabalhadores por meio de demonstraq6es pomposas e 

sem preocupa~des de marcar conftontos de classe. A social-democracia tarnbem dlsseminou-se 

no Norte e no Nordeste brasileiro, muito estimulada por esses circulos cariocas. 0 Primeiro de 

Maio de 1906, em Teresina, assirn foi descrito pelo jornal socialista '0 Operhio': 

"Teresina, naquele dia, tinha um aspect0 encantador, o ce'u, engalanado de pe'rolas, 
envolvia a terra em seu pdlio de luz. Crma expansfio alegre e fraternal sorria n hlma do 
povo. Quatro carros deslumbrantes conduziam as dewas do Trabalho, das Artes, ab 
Repiblica e da Justica. Vinte e uma mocinhas conduzium bandeirolas representando os 
21 Estados da Republics. Soberbos, jluruavam os ricos estandartes da AIianp 
Federativa dos Obreiros do Piaui, da Liga Protetora Operdria, do Centro Proletdrio e 
da Awciliadora dos Empregados da Fia~60. TrCs bandas de mk~ica acompanhavam o 
pristito: a do Corpo Militar de Policia, a Lira Democrdtica e a Lira Comercial 
Cariense ". (apud HARDUAN et at., I991 :243). 

E importante deixar registrado que o operariado era extremamente diminuto nessas 

regiks do Brasil e, alem disso, quase MO concomam imigrantes estrangeiros para esses 

timidos bolsaes industriais. Oconia, pel0 contxkio, urn movimento rnigratorio intemo Norte- 

Sul, atraido pel0 desenvolvimento do eixo Rio-S3o Paulo. 0 movimento opekio era, entZo, 

ali, naturalrnente mais debil e suas lideranqas ficavam mais expostas, inclusive os socialistas - 

tambkm com atuaq2o p a r t i h a  - sendo aivo de repress6es que desmantelavarn rapidarnente os 

poucos instrumentos de organiza~iio de que dispunha a pulverizada classe operhia. 

"0 Partido Socialists Cearense parece ser uma munrfestapio tardia da social- 
democracia em nosso pais. Em julho de 1919, a comemora~c?~ da Tomada da Bastilha, 
que contou com um desfile de 'centenas de operdrios ', encerra, em seu ritual simbdlico, 
alguns indicadores de uma tendzncia colaboracionista. Entre as bandeiras, a brasileira, 
afiancesa, o estandarte dos alfaiates, o dos carpinteiros e aflcimula rubra do PSC. 
Acompanhudo pela banda de mzisica do Batalhiio Militar, o cortejo chega ao paldcio do 
Governo, sendo os dirigentes reformistas recebidos pelo presidente do Estado, que 'com 

Cf. GOMES, A.C. A invenqdo do trabalhismo Rio de Janeiro, IUPERJ, 1988b:70. 



toda cortesia (..) lhes reiterou o seu apoio ir atividade d ipa  em que se manteve ute' 
entiio o pa~ido  7 a manIfesfa~Go & eelah corn um diswsoJinaI do presidente do Esrado 
yue, 'em fiases pausadas, disse ouvir as pulavras dos dois tliretores (lo partido 
cienf~icudom da orientu~r70 do mesrno, baseada nu ordent, nu jutiqa e no u'ireiro ". 
(HA finMRN et al, 1991 :2-/2). 

Se os socialistas tinharn a sua urdidura simblica e festiva bem proxima do mod0 de 

ser do povo brasileiro, entretanto, o seu aliancismo politico funcionava como elemento 

fwllzador de urna autentica representaggo do operariado - posigiio que os anarquistas, pela 

sua combatividade e independEncia, ocuparam com grande galhardia. Alem desse embate 

ideologico entre ambas as correntes, os socialistas viam-se is voltas com os petardos 

moralistas desferidos pelos anarco-sindicalistas. Num piquenique promovido pelos socialistas 

gauchos para celebrar o lo. de Maio de 1904, em Porto Alegre, a imprensa anarquista lamenta 

o fato "de os socialistas dernocrciricos (;..) terem o seu dia de@sta santlficado por uma enorme 

bebedeira ': (0 Amigo do povo, Maio de 1904, apud HARDU4N et a!., 1991:45). 

2.0 MOD0 COMUMSTA DE FESTAR 

Astrojildo PEREIRA, o dirigente comunista de maior express30 no primeiro PCB, 

afirmava, num artigo de 1923,' que a minoria revolucioniria comma,  "pela propaganda e 

pela aqrlb, despertar a conscigncia d m  massas ". Ate ai, nada que a distinguisse da concep@o 

anarquista, de cujas fileiras Astrojildo era egresso. Entretanto, logo adiante, ele postulava 

"dirigi-las com cinimo firme e reto, segundo urna doutrina justa e homoggnea ". Ainda antes da 

fUnda~5o do parhdo, lembrava: "l? precise centralizaqGo e discplina, porque niio queremos 

disperstSo nern irresp~nsabilidade".~ 'Centralizagilo7, 'disciplina', 'dlreqgo', 'firmeza', 

'doutrir~a~Sio' f&o parte da concepg30 e do vocabu l~o  dos comunistas brasileiros. Esses 

dogmas, em verdade, faziam parte da gramatica mantista, no nivel internacional. 

Vejamos, ainda, o mesmo Astrojildo, escrevendo de Moscoy em 1924, em suas Cartas 

da Russia: 

"A revolu@o m s a  e' uma obra retintamente proletiria, realizada sob a direqiio superior 
do Partido Cornunista, que e' a legiiio de ferro, a guarda avanqada e invencivei do 

-.. PEREIRA, Astrojildo. Construindo o PCB (7922-7924), SBo Paulo, LN. Csncias Humanas.1980:105. 
' Id. ibidem., p.17. 



proleturiado. A burguesia como classe e.rtri defiitivamente Iiquiduda na RLv,sia". 
PER/~/RA, 1980: / 19). 

0 que quero destacar nessa citaqQo G o  e a idealizaqiio embevecida do process0 

sovietico, que me parece ate razoavel ter ocon-ido num momento historic0 em que a Revolugiio 

Russa gerou m a  como@o mundial em todos os revolucionhrios; mas, sirn, essa mistica da 

militincia, de entrega abnegada a causa sociahsta, de 'ferrea &sciplina7, de k imo  'firme e 

reto' que, naturalmente, MO deixava espaqos para a festa entrar. Minto, o festivo aqui se 

expressava de forma solene, idolatra e marcial, claramente descritos por Astrojildo ap6s ter 

assistido a urna assembleia da 'nata do comunismo de Moscou' : 

"Uma charanga do Exe'rcito Vermelho tocava a INTERNACIONAL no Jim de cada 
discurso. Toda a assistgncia oztvia-a de pR 0 s  soldados vermelhos do maior exe'rcito do 
mundo faziam contingncia. Ao encerrar-se a sessiio, cantou-se a Internacional". 
(PEREIRA, 1980: 124). 

Em todas as d~retrks do nascente PCB que instruiam os quadros part~diirios para 

tarefas de recrutarnento e de agitqilo, a festa ngo constava. 0 III Congresso, ocorrido na 

passagem de 1928 a 1929, estabeleceu as seguintes 'diretivas pdticas' no documento '0 que e 

precis0 fazer': 

"lo.) Recrutamento politico (..) metddico e intensive de novos membros, quer nas 
cklulas existentes, quer em novas ckluhs (..) 
20.) Concentrar o esfor~o de recrutarnento na organiza~60 de cklulas de empress (;..) 
30.) Vivlficaqiio politica das ce'lulas, comitgs, nzicleos e comiss6es (..) 
40.) 0 jornal de cklula e' um dos melhores meios de vivzJcaqi?o politica das organiza@es 
de base (..) 
So.) A cria@o de nzicleos comunistas em todm as organiq6es externas (..) 
60.) Precisamos habituar-nos cada vez mais ao trabalho coletivo (..) 
70.) A boa coordena~iio do trabalho exige a aplicaqo pontual e rcipida & resoluq6es 
tomadas (..) Devemos combater energicamente a irnpontualidade, a ronceirice, u 
displicEncia e a rotina. 
80.) O princbio da responsabilidade e do controle deve ser estritamente observado. Em 
todas as reuni6es e assernble'ias de rodas as organizaq6es do Partido, devem ser 
prestadas rigorosas contas das tarefas realizadas ou em vias de realizaca"~. 
90.) Cursos especiais de organiza~b devem ser efetuados para a forma@o de militantes 
responscive is' 1.. (apud V7NHAS, 1982: 14- 15). 

Luiz Werneck VIANNA (1978) situa a hlstoria do PCB, a exceqiio de curto periodo, 

como m a  historia de um 'partido de quadros'. A concewo leninista do 'centralismo 

democratico', a noq5o vanguardista de uma minoria revolucioniuia dirigndo a classe e, 



principalmente, to& uma trajetoria de persepiq50, repress50 e dura clandestinidade (dois 

rneses ap6s a fimdaggo, o PCB foi para a ilegalidade), contnbuirarn sobremaneira para gerar 

uma cultura politica de quadros seletos, heroicos e comportamento espartano. 0 trabalho de 

aliciamento dava-se pelo respeito que os comunistas granjeavam, por uma postura aguemda 

nas lutas sociais; a formagilo dos militantes era fundamentalmente discursiva e l i t eha .  

Obsewemos urn volante divulgando a festa do lo. de maio: 

"-40s trabalhadores do Brasil: 
Aproxima-se o 14 de maio de 1924. E necesshrio que vris, trabalhadores do Brasil, 
comemoreis esse dia, mostrando-vos dignos companheiros de todos os trahalhadores do 
mundo. 
Para isto, 6 preciso: 
I 4  - Reforqardes us vossos sindicatos; entrardes, como uma avalanche, para dentro das 
associa@es, visitando-as diariamente; conquistardes novos e novos sdcios; 
transfonnardes as assemble'ias em verdadeiras manrfestaq5es de forqa; melhorardes as 
bibliotecas. 
24 - Estudardes o comunismo, a doutrina do proletariado, a doutrina que ensina o 
proletariado a vencer. 
3'. - Fortlficardes e defenderdes o Partido Comunista, cdrebro do p~oletariado, contra 
os assaltos da reaqco burguesa-policial. 
4 4 - Defenderdes a Revol upio Rzlrsa(..) 
Que o prdximo lo. de maio seja o dia da reorganizago do proletariado do Brasil. 
Trabalhadores, levantai as vossas associa@es! Aderi ao Partido Comunista! Defendei a 
3.a lnternacional e a Intemacional Sindical Vemelha! Combatei o divisionismo! 
Rio de Janeiro, 14 de abril de 1924. 
A Corniss60 Central Executiva do Partido Comunista do Brasil". 
(0 Pa& Rzo, 1 7. 4. 1924, apud CARONE, 1979:511). 

Urn manifesto dos anarquistas necessariamente teria urna festa programada corn a 

doutrina@o sendo feita tarnkm pela via da linguagem artistica Em 1923, a Cornissilo C e n d  

Executiva do PCB cria a Cornissilo de Educaqgo e Cultura, sob a direqiio de Othvio ~randZlo.~ 

Ao que parece, a comissgo serh muito mais de educaqgo do que de cultura, e os processes 

educativos tergo o enfoque kaustkyano de que o socialism0 tem que ser transfendo de fora para 

dentro da classe o m r i a ,  que, no miximo, alcanp uma consci&ncia sinlcal. 0 estudo do 

manusmo-leninismo vai ser a pedra de toque da formaggo dos quadros comunistas e o trabalho 

de agitaqgo e propaganda entre as massas se s e d  praticamente de recursos letrados. Urn 

' BWNDAO, 0. Combates e batalhas: mern6rias. 10. Vol., SBo Paulo: Alfa-bmega, 1978:230. 



relatorio sobre a propaganda comunista no Brasil, nesse periodo, reflete por onde passava esse 

"Ate' o dia 31 de dezernbro de 1925 o Partido dfimdiu entre os operbrios 254.900 
exemplares de distintas mate'rias politicas para cuja distribuiqco criaram-.ye grupos 
clandestinos especiais c..) Entre os jovens, os marinheiros e os metaltirgicos foram 
realizadas I1 semanas de cursos do Partido; apenas no ano de 1925 os cornunistas 
organizararn 30 semanas congineres, deram 210 conferincias a 1.440 ouvintes. Por 
meio da imprensa, a propaganda do Partido atingiu aproximadamente 48 mil 
opercirios ". (apud KO VAL, 1982: 195). 

N2o so brochuras, volantes e o joml  'A Classe Operiria' ser5o os instrurnentos 

privilegiados de mobilizag50 e elevaggo do grau de consci2ncia das classes populares. Alem 

dos cursos acima referidos, os comunistas realizarBo inheras  reunities e atos comemorativos 

sobre Marx, Enin,  a Comuna de Paris, a Internacional Comunista, entre outros, mas quase 

sempre prisioneiros de uma concep$o diretiva e de urna linguagem racionalista. Vejamos urn 

relato do Primeiro de Maio de 1924, corn a p a r t i c i w  ostensiva dos comunistas: 

"0 'meeting' na praca Mauci - 
A hora detenninada, perante urna numerosa assistgncia, onde se aglomeravam cerca de 
1.500 representantes de sociedades de classe, nurn amhiente de entusiasmo escaldante, o 
operhrio Pedro Serra, secrethio-geral da Federaqilb dos Trabalhadores do Rio de 
Janeiro, declara que v6ofalar os representantes das associa~6es. 
De todos os lados explodem vivas ao prolefariado internacional e ao proletariado do 
Brasil. Serenadas essas expans6es de confi.aternizaqrlo, comeqa a falar Valentirn 
Argollo, presidente do Centro Cosmopolita (..) 
Porfim, assomou 2 tribuna o senhor Paulo de Lacerda, delegado do Partido Comunista 
do Brasil. Correto, eloquente, profundo conhecedor & doutrinas marxistas e da 
questrlo social, com o calor dos jovens que procuram enraizar no espirito as ide'ias que 
selecionam para com elas formar as convic~6es que os devem orientar, historiou 
longamente os efiitos e os feitos da revoluqio russa, propugmndo a ditadwa do 
proletariado. 
Calorosos vivas foram levantados ao proletariado internacional, ao proletariado do 
Brasil e h Rzjssia dos Soviets. 
Estava terminado o 'meeting '. 
Pedro Serra convida os operarios para o desfile. Aos vivas e ao som da 'Internacional : 
encaminha-se a multidiio, jci engrossada, para a rua do Acre, em direqo tla Unirlo dos 
Opercirios em Fcibricas de Tecidos, que saudaram com aclamaq6e.~. 
Dai, pelas ruas Mizrechal FIoriano e Tobias Barreto, forarn ii sede da UnicTo dos 
Empregados em Padarias, onde falaram Waldemar A. Cardoso, e, novamente, Pedro 
Serra, que solicitou o comparecimento, h noite, 2 sessrlo solene da Federa~iio dos 
Trabalhadores do Rio de Janeiro, na sede da UniZo dos Operarios em Fbbricas de 
Tecidos ". (0 Pais, Rio, 2. 5. 1924, apud CARONE, 1979: 139). 



Mesmo com essa prixis que me parece apontar para uma certa desconexi30 com a 

cultura popular brasileira, eivada de rituais e simbolismos, os comunistas foram ocupando urn 

espaCo na classe operiria. Num infonne de 1928 ao Cornite da Intemacional, 1Bse que o PCB 

ja possuia "uproxima~mente 1.200 rnembros, 98% dos quais eram opercirios. 0 s  demais - 

pequeno-hurgueses e intelectuais. Por sua composiqo national: 70% dos membros eram 

brasileiros e 30% imigrantes ". 

Comparados aos anarquistas, vernos, entiio, que os comunistas passam a gestar urn 

enraizamento mais nacional-popular. Sgo mais flexiveis, entram no jogo da politica 

republicana e g e m  'propostas nacionais' para o Pais. Contribui para isso tambern o fato de o 

Govemo, nesse penodo, haver empreendido uma persegurq50 implacavel aos ativistas 

estrangeiros, alem de reduzir a irnigraqiio. A classe operhria comeqa a se 'abrasileirar', 

mediante fluxos migratorios do Nordeste e das zonas cafeeiras. Como ja apontei no capitulo 

anterior, esse fenameno vai contribuir para debilitar o anarco-sindicalismo, que sofierh tambkm 

urn duro combate ideologico por parte dos comunistas, dos catolicos e dos arharelos. 

Se o anarquismo tinha urna preocupaqk de envolvirnento da familia operhia, os 

comunistas vgo-se voltar para a juventude. Por decisiio do II Congresso, realizado em 1925, 

aprovou-se a forrnaqiio da Uniiio da Juventude Comunista, que passou a realizar encontros, 

congresses e a editar urn jornal. Como os comunistas percebem a grande forqa que o ludico e 

os desportos exercem entre a juventude, passam a estimular a criaqiio de clubes de fUtebol 

opehios e, no III Congresso, vai ate aparecer como ponto de pauta o item "sobre a quest& 

esportiva ". 

" '0 Movimento Desportivo ': 
0 desporto proletbrio comeqou a ser organizado em 1927. Iniciou-se corn a organizaqa"~ 
do departamento desportivo da Unitio de Trabalhadores Grujicos, que nessa primeira 
tentativa@acassou, pore'm hoje ressurge com perspectivas muito boas. 
0utro.r clubes tgrn sido organizados ao calor da juventde comunista. Na atualidade, 
fm-se propaganda pelo esporte proletdrio na 'A Classe Operuria' e quase todos os 
sindicatos estzo organ~zando departarnentos desportivos. 
Jd se nota um ambiente animado pel0 esporte proletbrio, e se levarmos em conta que 
esta e' a principal preocupaqb dos jovens, que dtio vida e dinheiro pelas empresas 
burguesas do esporte, teremos uma ide'ia do papel fzmdamental que o desenvolvimento 

Cf. KOVAL. B6ris. Op. cit. p. 223. 
Cf. VINHAS, M. Op. cit.. p.12. 



do esporte opercirio representa ". (Correspondincia Juvenil Latino-Americana, Ruenos 
Aires, juneiro de 1929, u p d  CARONE, 1979:513-6). 

Vemos como a t6nica da constru~Bo do PCB no period0 estudado foi inspuada no 

modelo de revolucionirio profissional que LCnin concebeu para a Rhsia, descrito no seu 'Que 

fazer?'. Diga-se de passagem, quase todas as condutas, inclusive as estrategias da Revolugiio 

brasileira, erarn m a  certa transposiggo mecanicista do que foi a experisncia sovietica, alem da 

ingerencia permanente do 'Comintem' no part~do comunista brasileiro. Enin e, 

posteriormente, Stalin, estarib para 'o Partidh' assim como Bakunin e Koprotkin estiveram 

para os anarquistas. 

A@s 1945, o PCB entra na legalidade e passa por urna fase de enorme crescimento, 

que faz com que a direqiio altere as antigas posig6es. Luis Carlos Prestes chega a afirmar: 

"Precisumos de um Partido bern dferente daquete nosso velho e glorioso Partido, em 
que nds, os militantes mais velhos, nos fizemos como combatentes tanto meihores e mais 
ziteis, quan~o mais tempo conseguiamos resistir d perseguigo policial e viver incdgnitos 
entre as massas. Hoje precisamos de um 'Partido de um novo tipo ', de um grande 
Partido bem Iigado 2s m s m  " ... (apud SEATTO, 1981:53). 

Nessa fase aurea, o PCB elege Prestes Senador, urna bancada de 14 Deputados Federais 

e 46 Deputados em quinze ~stados." 0 PCB chegou a possuir oito jornais dihrios, vhrios 

semamhios, duas editoras e m a  revista. Como mostra SEGATTO (198151-2), o partido 

organiza-se em comitzs por todo o Pais, chegando a ter quase duzentos mil membros. Alem de 

cumprir o papel tradiciond de empreender as lutas sociais e politicas, esses cornitss 

"formavam Ligas Juvenis, times de futebol, organizavam festas populares e piqueniques, e no 

Rio de Janeiro chegaram a promover uma 'Convenqiio Popular' no final de 194 6'... 

Vemos assim, novarnente, a repetigBo do que ocorreu corn o anarquismo quando entrou 

na sua fase massiva ap6s 1917: a a@o do movimento de massas, praticamente 'obriga' os 

drigentes partiditnos a se reciclarem, a introduzirem a d i m e d o  cultural na a@o politica e, 

nessa simbiose, leva a classe a estar mais proxima do parhdo e o partido, conseqiientemente 

mais popular. 

Embora urn raro registro, encontramos na decada de vinte, os comunistas promovendo 

uma festa estruturalmente Go identica As festas libertiuias que se chega a pensar ngo se haver 

' O  Cf. VINHAS. M. Op. cit. cap Ill, pp. 86 e seguintes. 



apagado totalmente ainda aquela velha chama anarquista para aqueles que urn dia doutrinaram 

a classe opex5ria de uma forma mais ludica: 

"Teru Illgar amanhe subado, 4 do corrente, us 20 horas nu sede do (~'entro 
C~osmopolita, u rua do Senado, 215, o imponenre festival em pro1 da 'A Classe 
Operciria : com o seguinte programs: 
la. parte - 'Ouverture ' pela orquestra da C.A.O. em Calpdos - confergncias pelo 
deputado do HIoco Opercirio e Carnpongs Azevedo Lima e Otcivio Brandzo, 
representante da 'A Clmse Operciria : 
2a parte - Aria acornpanhaah por violino - Mkicas regionais ao violino e viol60, pel0.s 
professores Dias de Barros e Francisco Neto - Ato variado por urn excelente p p o  de 
amadores. 
3a. parte - Harmonioso baile familiar ao som de um afnado )ax-band: 
l? de se esperar que todos os operdrios saibam cumprir corn o seu dever, comporecendo 
a este festival, numa dernonstraqa"~ de uncinirne solidariedade, atendendo a que 'A 
CIasse Operciria ' e' zdm jornal exclxvivamente de traball~adores, para trabalhadores". 
(7)ihrio Carioca, Rio, 3. 8. 1928, apud CARONE, 1979:127). 

3 -AS 'V7LAS SANTAS' DO CONTESTADO: A FESTA PERMANEN737 

A primeira Republica representou a transigiio para urn neocolonialismo que trocaria o 

Brasil agrhrio por urn pais na trilha do desenvolvimento urbano-industrial. Trocou-se a 

dependgncia Esse reordenamento econdmico e politico 1-60 se fez sem resistCncias. Tanto na 

cidade como no campo, a implantag30 do nosso capitalismo selvagem n3o se deu de forma 

passiva 0 cangap e o messianismo siio expresdes dessa crise estrutural que afetou o espaGo 

s o c i e ~ o  camponb. Por detrk dessas rebeldias, alem de motivag6es religiosas e culturais, 

vamos encontrar a luta pela terra e o mandonismo coronelista. Canudos, Caldei6.o e 

Contestado siio tres movirnentos messiinicos que ilustram o entendunento catastrofico que a 

cosmovis50 camponesa tinha dessa modemizagiio prepotente. Vejamos o caso do Contestado. 

A guerra camponesa do Contestado deu-se na divisa do Parana com Santa Catanna, 

entre os anos de 1912 e 1916. Essa 'religiiio em armas' conflagrou urna kea de 

aproximadarnente 30.000 quil6metros quadrados, abarcando cerca de 20.000 camponeses. 0 

seu vigor revolucioniirio e a ameaga que significou levara o Govemo Federal a empenhar mais 

da metade do Extrcito brasileiro, resultando na morte de pelo menos 3.000 lavradores." Esse 

11 CF. MARTINS, J.S. Camrnheda no chBo da noite: ernancipaq30 polftica e libertago nos rnovirnentos sociais do campo. 
SBo Paulo, Brasiliense, 1989, pp.120 e 121. 



ostensive aparato das classes dominantes transformou-o, conforme bem observou MARTINS 

(1990:62), num movimento nitidamente politico. 0 que levou Duglas Teixeira MONTERO,'~ 

ao estudar o fendmeno, a afirmar que se vivia nos redutos sublevados, num "estado de .testa 

pennanente '7 

Antes de entrimnos no me&o dessa quest50, nnecessLiro se faz situar as camas 

hdamentais dessa inimagnavel reaggo popular. A regigo de Serra-Acima, no Noroeste 

catarinense, foi, desde o skulo passado, alvo de disgutas de terras,devkd~ kc.ema~~uex& 

de seus ervais nativos. Mesmo antes, a criaggo de gad0 por pequenos e medios fazendeiros e a 

agricultura de subsistCncia dos caboclos ja revelava um certo esgotamento espacial. Some-se a 

isso urn litigio judicial sobre a divisa dos Estados do Parana e de Santa Catarina, que, desde a 

passagem do seculo, era motivo de confrontos armados entre grupos circunvizinhos. 

Todavia, o fator determinante da conflagraqiio vira com a construflo da estrada Brazil 

Railway, a partir de 1908, feita com 10 mil trabalhadore~,'~ a qual visava potencializar as 

interlig-s entre os Estados do Sul do Pais. A modernidade criou os seus simbolos, e o trem - 
de ferro era urn desses Cxtases desenvolvimentistas que nib aceitava questionamentos.14 Esse 

empreendunento foi conferido a urn empreshio americano, Farquhar, que esteve ligado a urn 

complexo de iniciativas extremamente lucrativas e fratricidas, como a Estrada de Ferro 

Madeira-Mamore. 

Medlante aliciamentos espiuios de altos escaliks governamentais, o representante do 

imperialism0 ianque conseguiu a doagilo de 15 quilametros de terra em cada lado da estrada de 

ferro, engendrando um projeto de coloniza@io para imigrantes europeus. Iniciou-se urn 

process0 traumatico de expulsiio dos antigos moradores. 

"Numa carta manchada de sangue encontrada pelo Exkrcito no holso de um 
guerrilheiro lia-se: '%is nGo tern direito de terras tudo e' para as gentes a'' Oropa ' ". 
(RTSUNCAO, ucrpud MONTERO, 1974:16). 

Tomando emprestada a express50 de MARTINS (1989: 106), o desespero e a 

insujiciBncia cultural do campesinato perante a ruptura de seu mundo magico-religiose e a 

ameaga de sobrevivhcia que o vapor do diabo vlnha trazendo foi encontrar a resposta no 

12 MONTEIRO, D.T. 0s enantes do novo s&ulo: urn estudo sobre o surto rnilenarista do Contestado. S%o Paulo. Liv. Duas 
ciy$des, 1974. 

14 
6 mil deles arrebanhados de forma enganosa e rnesrno cornpuk6ria em cidades do Sudeste e do Nordeste. 
Ver, a esse respeito, HARDMAN, F. F. 0 Trern Fantasrna: a modernidade na sehm. S3o Paulo: Cia das Letras, 1988. 



messianismo. Aquele flagelo que se abatia sobre os caboclos so podia ser explicado e 

combatido com ajuda dos codigos do seu proprio universo cultural: a cultura nistica do 

campesinato brasileiro. l 5  0 pacto da Ig-reja Catolica local com as elites dominantes favoreceu 

urn maior aconchego dos fieis com o catolicismo popular. 

0 monge Jose Maria, urn desses messias caboclos que peregnnavarn por aquelas 

bandas, encarnou a figura de dois outros profetas que ja faziarn parte do imaginhrio popular e 

que, para aqueles credulos, era o mesmo santo homem que havia mais de cinqiienta anos 

reaparecia obrando rnilagres, curando doentes, dando bons conselhos e fazendo p r e w e s  

apocalipcas. 0 santo Jose Mana ou Jogo Maria, pouco importava, vinha para cumpnr a 

profecia de uma guerra santa anunciada e cuja finalidade era eliminar os hereges e construir 

uma sociedade fraterna aqui na Terra. Formou-se, entilo, a irmandade de Siio Sebastigo, dentro 

daquele sebastianismo que chegou com os portugueses, l6  e o monge foi procurar, nas terras do 

Irani (PR), construir a Nova Jerusalem. Era o refazer do percurso da marcha libertadora dos 

fieis em busca da C d  - a terra prometida: irnagem milenar do 'fixodo', integrante da grande - 
tradiqgo j udaico-cristil. 

Em 22 de novembro de 1912, o monge Jose Maria foi morto de armas na mgo, 

liderando urn sequito de seguidores. Acusado de querer reimplantar a Monarquia, foi morto por 

forqas policiais paranaenses. Na verdade, para aqueles pobres da terra, 'as gentes da Oropa' 

inauguravarn novas forrnas de violCncia e de desordem, acobertadas pel0 regime republicano, 

que passa a se pautar pel0 poderio politico das oligarquias estaduais. 0 saudosismo imperial, 

por sua parte, simbolizava, para eles, urn tempo de convivio interclasses definido pelas rela@es 

'5 "0 termo njstiw 6 empregado aqui nBo wrno equivalente de rural, ou de rude, tosco, ernbora os englobe. Rural exprirne 
sobretudo, IocaIizaqBo, enquanto ele pretende exprirnir urn tip0 social e cultural, indicando o que 6, no Brasil, o universo das 
cufuras tradicionais do homern do carnpo".   CAN DIDO.^ 982:21). 

l6 Registre-se que o sebastianismo - crenpa na v o b  de Dom SebastiBo, instaurando o parafso terrestre - 6 uma lenda 
portuguesa que, logo a partir do s6culo XU, disseminouae em todos os quadrantes do Pais. 0 sebastianismo porhrgu&s. 
como espera messidnica, originou-se em 1530, corn as trovas de urn sapateiro judeu que descrevia a vinda de um principe - o 
Encoberto; este, restauraria a autonomia e a f o rp  da nag0  portuguesa. Na batalha de Aldcer-Kibir, em 1578, mone o Rei 
Dom SebastiBo, e Portugal passa para o domlnio da Espanha. 0 jovem rei malogrado passa emo,  a ser o Encoberto, e a 
lenda ganha popularidade inaudita. Ver, a esse respeib, principalmente QUEIROZ, M. I. P. de, up. cit pp. 101 - 102. C O ~ O  
para o Brasil vieram os portugueses dos extratos mais bakos, a crenqa alastrou-se jB no sbculo XVI. 'Dom SebastiBo 6 urn 
grande re; que distnbuid entre os seus adeptos irnensas nquezas e cargos honorlfiws, instaurando no mundo o paralso 
tenestre.'(QUEIROZ. 1977a:219); ver tamb6rn. a esse respeito, MORAES Fo., Mello. Festas e tradipdes populares no Brasil, 
Belo Horizonte. Itatiaia, 1979. 



familiares, clientelisticas e de compadno relativamente estaveis,17 que acomodavam as tensdes 

locais e as violCncias tidas como costurneiras, conforme express60 de FRANCO.'" 

0 martirio do monge foi anhcio de fim do mundo e a comoqiio popular so fortaleceu 

os pressupostos do surto messiinico que nem bem se iniciara. Isso ficou demonstrado pela h a  

implacavel que irrompeu urn ano ap6s o 'massacre do ham', configurando a guerra do 

Contestado. A despeito de esse messianismo ser qualificado como urna seita guerreira, em 

oposiqiio a seitas pacificas que, segundo QUEIROZ (1977a: 129), ''nc?o se prop6em a mudar a 

ordem do mundo "; na essencia, a atividade beligerante tinha mais urn carater defensivo e os 

crentes se empenhavam, sim, em constrcur as suas 'vilas santas'. 

Nurn imenso territorio sagrado, as dezenas de redutos da irmandade procuravam 

vivenciar o que Maun'cio Vinhas de QUEIROZ (1981) definiu como urn 'igualitarismo 

comunitdrio '. Aboliu-se a propriedade privada e estabeleceu-se urn nivelarnento econbmico e 

racial. Toda a riqueza era distribuida irmhente entre os moradores: alimentaqiio, vestmino, 

annarnentos, etc. l g  Recusando a ordem vigente, eles buscaram aproximar-se do Lcomunismo' - 
da Igreja Cri* prirnitiva, com a tentativa do gozo de m a  fraternidade absoluta: com isso, eles 

superavam o tempo presente, desenhando, em vida, a utopia sonhada pelos socialistas. Estamos 

diante de urna miragem temporal. Conforme QUEIROZ (1977a:136), esse messianismo e 

falsamente conservador: 
L L  Falsamente conservador, o movimento messicinico e' verdadeiramente revoluciomirio, 
se definirmos revolu@o como o ataque ci ordem social existence com o fito de 
tramformd-la ". ' O  

Nib hh, nessa fanthstica experiiincia, "concepq6es elaboradas, sistemdicas e 

politicamente orgunizadas" (GRAMSCI, 1978:184), condiqiio necessha para as esquerdas 

tipicamente contempoheas elaborar urn guia da revolugiio. Foi precis0 o pincel antropologico 

e sociologico para pintar, em tons difusos e enigmaticos, a ideologia rebelde do Contestado. 

l 7  MONTEIRO (1974) fala em "viol6ncia costumeira" para classificar aquelas ja consagradas nos costumes locais: violt%ncias 
por questBes de honra, disputa de terra e embates politicos. (pp.32 a 42). 

l8  Ver, a esse respeito principalmente, FRANCO, Maria S.de C. Homens livres na ordem escravocrata. Sao Paulo, 
Atica.1976. 

1s 'Nas vilas santas, 'a fortuna (...) pouco importava ...' 'Havia mesmo entre os sertanejos francamente fanatizados a 
convicq80 de que ndo deviam possuir bens nem dinheiro nem terras - estavam irnbuldos de uma fraternidade absoluta, 
idealizada pelo monge e depois reavivada pelos monaquistas das selvas'. 'Do que um comia, tudo tinha que comer; do que 
urn bebia, tudo tinha que beber; todos eram irmaos'. 'Ninguem tinha direito de vender nada para outro. Se eu precisava de 
urn vestido, era dado. Tudo era dado. Se algu6rn vendia, era rnorto'. 'A comida era fornecida espontaneamente pelo 
vizinddrio e os grupos que iam-se anexando sempre jam trazendo tudo o que possuiam, distnbuindo fraternalmente entre 
to $s...". (MONTEIR0,1974:129). 

QUEIROZ (1977a) apega-se B distin~80 entre movimentos sociais reformistas e revolucionBrios dada por alguns autores. 



Urn quadro inacabado mas totalmente escorado na cultura popular brasileira, que se forjara 

secularmente no sincretismo colonial das tres ragas. Em lugar da pintura, melhor a imagem de 

urn mosaico assimetrico meticulosamente cimentado. A cultura popular e "urn aglomerado 

indigesto dejraaqmentos7', dizia-nos GRAMSCI (1 978: 1 84). 

Cria-se uma nova religigo, com crenps e ritos proprios. Gesta-se uma organizagio 

social com relaq6es econ6micas, sociais e politicas diferenciadas. Redefine-se a linguagem e o 

sistema ideologico. Ha urna ruptura com a ordem vigente. Essas inovaq6es alicergarn-se na 

reelaborago dos elementos ambiguos constitutivos do mundo nistico brasileiro a epoca. 

Sem desconsiderar o convivio corn a morte, as privag6es e as doenqas - afinal estarnos 

falando a partir de urn estado de guerra - vamos focalizar o cotidiano dos rebeldes na sua 

aspiraqh autCntica de assim desejar o mundo. 

0 momento religiose que propiciava o maior fervor coletivo acontecia duas vezes ao 

dia, no culto das formas. No centro dos redutos, demarcava-se, com grandes cruzeiros, o 

recinto sagrado, chamado quadro santo: uma prap retangular onde se situava a igreja - 
Convocados geralmente por urna corneta, os fieis ali se distnbuiam conforme critkrios 

hiedrquicos, portando simbolos totemicos e annas. 0s cornandantes e 'enviados de Deus' 

faziarn pregaq6es religiosas, preleg6es sobre condutas morais e distribuig6es de tarefas. 

Ofertavarn-se alirnentos a Sgo Josk Maria e aplicavam-se os castigos publicos. As oraq6es e 

chticos desempenhavam, no cerirnonial, o papel litbrgico. "A minha reza vale tanto quanto 

uma missa7'! - aprenderam dos monges essa mixima, que dispensava assim a necessidade do 

padre e da eucaristia2' Era a proclamaq30 da plena autonomia religiosa. 

Antes da dispersZo, os fieis realizavam m a  procissiio, em que beijavarn os cruzeiros 

do quadro santo. 0 cornandante da forma levantava uma bandeira branca e encerrava a 

cerim6nia. 

Valendo-nos de HUIZINGA (1990: 19), aqui temos urn culto intensarnente vivido como 

"um espetciculo, uma representaqh dramcitica, uma figuraqb imaginciria de m a  realidade 

desejada". Esse fascinio pelo alegorico e pelo irreal e produtor de prazer e reconforto interior. 

"E por isso que a prdpria idkia de cerim6nia religjosa de alguma importdncia desperta 

naturalmenre a ide'ia defesta". (DURKHEIM, 1989:456). 

a Cf. MONTEIRO, D.T. Op. cit. p. 88. 



A cerimdnia dajorma era entiio, o instante em que se reafirmava a identidade grupal. 

Em MONTEIRO ( 1974: 129), lemos que, "rzesses rnomentos, u unidade espiritual du 

irmandude era reforqadu. Ingressando rzma esfera onde u proximidude corn relaqi, ao 

sagrado era mcixima ". 

Aqui vemos a religiiio curnprindo explicitarnente o seu papel instrutivo, de formqZo e 

controle da ideologia rebelde. Utilizando-nos dos conceitos de BORDIEU et al., expostos, 

principalmente em 'A Reproduqiio', a pratica da fonna foi a institucionalizaqiio - nurna 

conjuntura adversa que necessitava a minimizaq20 das incertezas e diverghcias - de uma 

persistente a@o pedagogics visando a urn trabalho de imposi@o e inculcaqiio dos principios 

fundamentais da irmandade estabelecidos pelo monge Jose Maria. 

Apesar da violencia corporal empregada nos atos de purificaqZo, e das pregaqks 

arneagadoras contra os pecadores, a cerimdnia da forma era m a  festa religiosa dominada 

principalmente pela alegria e pelo fervor mistico. 0 s  depoirnentos da fase irurea da guerra Go 

elogiosos a esse respeito e denotam sempre euforia, com vivas aos santos e manifestaqces de - 
jubilo, descarregando-se as armas pam o alto, o que demonstra, entre os irmgos, a existencia de 

respeito pelas autoridades religiosas e militares e de aprowqiio destas, ao inves de ternor." 

A irmandade de Siio Sebastiib e o sistema de crenqas e prhticas constituiarn a base da 

santa religiGo do Contestado. Na verdade, porem, ela possuia m a  amplitude maior, devido a 

interpenetraqiio de duas vertentes do universo secular: a ideia de 'Monarquia' e a lenda de 

'Carlos Magno e os Doze Pares de Franp'. "E precis0 colocar o ideal no passado para 

provur-se que o novo e' possivel, porque jb existiu antes ". ( M O ~ O ,  1974:86). 

0 monge Jose Maria tmha sempre a miio, corno urna biblia, o livreto de Carlos 

~ a ~ n o ? ~  e, desde o inicio do movimento, ele criou urn grupo seleto dos melhores combatentes 

~p - 

22 Vemos, aqui, as lideranpas religiosas oscilando entre a conquista do respeito e o uso extrernado da coerMo; entre a ordern 
autoritaria e a afirmapBo da autoridade, que parece ter sido urn aspect0 dorninante. Ver, a esse respeito, principalrnente 
ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. SBo Paulo: Perspectiva, 1968; sobre a obedincia, ver DURKHEIM. E. Op. cit. p. 
261. 
23 A hist6ria de Carlos Magno e os Doze Pares de Franqa, que Luis da Carnara Cascudo coloca corno urna das rnais 
conhecidas pelo povo do interior do Brasil. A lenda europkia esth ligada a reconquista da Peninsula lbkrica no skculo Vlll corn 
a expulslo dos rnouros apds s6culos de ocupap%o. A gesta & urna exattaplo &pica dos prodlgios de Carlos Magno, rei de 
Franta, nurna batalha oconida em 778 dC. Sobre a gesta, ver MEYER, Martyse. Caminhos do imaginhrio no Brasil. Stio 
Paulo, EDUSP, 1993, pp. 147 a 159 e MONTEIRO, D. T., op. cit, pp, 11 1 a 11 9. A hist6ria dos Pares de Franpa era 
transmitida oralmente ou mediante l i e tos  em prosa ou em verso, corno os cod6is que passaram a correr de m8o em mi30 a 
partir de rneados do skculo passado, especialmente no Nordeste.Ver a respeito, LONDRES, M. J. F. Cordel: do 
encantarnento As h i i r i a s  de luta, 1983, pp. 14 e 15; MEYER, M. Autores de cordel, 1980, pp. 8 e 9. uJos6 Maria, o terceiro 
monge, em tomo de quem os irmaos inicialmente se aglutinaram, efetuava a leitura publica de trechos dessa obra". 

(MONTEIRO, 1974:lll). 6 born salientar que a 'cavalhada' B um folguedo derivado da 'gesta de Carlos Magno' 
rehistoricizando a batalha de rnouros e crist%os. (QUEIROZ. 1981 :184). 



(corn uma dlsciplina mais rigorosa que os demais) e que fonnavam a 'confiaria dos Pares' ou 

'dos Cavaleiros de Sib Sebastiiio'. 

"0s Doze Pares de Franqa formavam um corpo de elmte; eram vmte e quatro cuvuleiros 
rnams hem urmados e montavam cavalos hrancos suntuosamente arreados; levavam 
consrgo, nos cornbates, urn estandarte branco ou de cor, corn urna c m  no centro. 
Destmnava-se 2 luta nobre, que era o entrevero; e, nos utaques, avanqavam em prrmerro 
Iugar' '... (QUEIROZ, 1977a:277). 

A constituigiio dos Pares de Franga, portanto, teve corno modelo o livro de Carlos 

Magno e tambkm a organizaqiio das ~avalhadas.'~ 0 s  Pares faziam parte do conselho 

deliberative, formavam a guarda de honra das ~ i r ~ e n s , ' ~  bcionavam corno canal de 

intermediaq20 entre os irmiios e o comando geral, ajudavam a manter a ordem e eram 

especialdos na luta corpo-acorpo corn as mortiferas espadas de madeira.26 Nas batalhas, 

erarn acompanhados por urn rufo de tambor, marcado pel0 'tamboreiro', e que servia para 

Esse clima medieval de cavaleiros heroicos, estandartes vistosos, d a r  de tambores e - 
gritos de vivas - que os Pares de Franqa propiciavam no territorio sagrado - respondiam ao 

imaginhrio camponCs povoado de reis, castelos, fadas e arcanjos. Urn universo simbblico da 

realeza lendhria: fantasioso, decorativo, nostiilgico, religioso, espetacular, bar roc^.^^ Em todo o 

Brasil rural aconteciam - e ainda se mantsm em boa medida - as tilo populares festas do 

Divino Espirito Santo, corn a figura do 'imperador', festeiro, coroaqiio da 'ramha', e t ~ . ~ '  

A isso vern-se somar um outro elemento fundamental na constituiqh da ideologia 

rebelde: a ideia de Monarquia. "Viva Siio Sebastiiio, viva Siio JoCo Maria, viva Siio Jose' 

Maria, viva a Monarquia "! Esse ideal monhrquico provinha de um passado longinquo corno o 

24 EspetAculo popularissirno em Portugal desde o sbculo XV, a cavalhada b urna luta sirnulada entre crist3os e rnouros que, 
corn rnuitas variapaes regionais, passou a fazer parte da cultura popular brasileira a partir do sbculo XVIII. (MORAES F., 
1979:44). Na drarnaturgia do folguedo, os 'cristaos' intitulavarn-se cavaheiros da Tavola Redonda ou pares de Fran~a. 
(QZEIROZ, 1981 :184). As cavalhadas fazern parte das festas religiosas ou funcionararn corno autos independentes. 

Em cada reduto, havia rnopas que faziarn a rnediaeo corn SBo Jo& Maria, recebendo dele as orientaqdes espirituais e 
rniliiares. Erarn as virgens, que, em alguns cams, forarn substrtuldas por aleijaes ou crianqas. 
2a 0 'cortejo' era urn esporte de esgrirna popular que muitos sertanejos exercitavarn nos rnornentos de folga. 0 jogo utilizava 

facaes de rnadeira, requerendo grande habilidade. Foi apropriado corno recurso bblico. (QUEIROZ, 1981 :185). 
27 

28 
Ver a esse respeito MONTEIRO, D.T. Op. cit. p. 171. 
A festa do Divino Esplrito Santo, ou folia do Divino, b tradiqlo religiosa porluguesa criada no &culo Xlll e rnuito popular no 

Brasil. A festividade cornpBe-se de novenas, dos foliaes fazendo o giro do Divino, arrecadando fundos para urn encerrarnento 
corn coroaplo do Irnperador, rezas, danqas, IeilBes e eventualrnente folguedos corno as cavalhadas. A bandeira do Divino 
apresentavase corn urn poder rnagico de protege e sorte ao simples toque nas pexloas e objetos. Ver a esse respeito 
QUEIROZ, op. cit.1981:51; MORAES F. M., op. cit, pp. 39 a 45. Em Taquanr~u, cidadezinha de SC situada na area 
mnvulsionada, aconteciarn as festas do Sao Born4esus, urn culto de nftido caritter agc3rio rea l i do  para garahr boas 
colheitas (QUEIROZ, 1981 :83,84.109); e o Arraial de Perdizes Grandes tinha corno padroeiro Silo Sebastiao, santo guerreiro, 
protetor dos c r iaos  contra a forne e a peste. 0 s  festeiros ernpenhavarn-se em levar urn ap6stolo - padre ou rnonge - para 



do Imperador Carlos Magno ou o de El-Rei Dom Sebastigo; mas tarnkm como urn vago 

saudosismo do recente Brasil Imperio: 

"Para des, u monarquia era, como uperiincia pussada, 'o tempo melhor '; em fermos 
de princ@io e muito vagamente, 'uma coisa do ce'u ', ou, de modo mais preciso, a 'lei de 
Ileus ', em contraste com a Repziblica, 'lei do diabo '. Mais praticamente, era a 'zinica lei 
que poderia bem ajudar a vida dos pecadores ' (. . . j ,  mesmo porque, no 'tempo do lmpkrio 
nil0 havia tais violEncias c..) As terras, cada caboclo podia entGo requerer para si". 
fiVONTEIR0, 1974: 109). 

A agiio politica dos rebeldes pretenla a instauraqiio de uma nova ordem antagcinica a 

ordem estabelecida: a 'sua monarquia', em contraposigiio a 'republics dos coroneis', dai 

queimarem o dinheiro republicano (o comercio era proibido nos redutos). Enquanto puderam, 

foram implantando esse modelo mediante a constituic5o de uma 'realeza7 toda composta por 

pobres ou excluidos. Levaram is istimas conseqiiencias o que BAKHTN (1993:9) defiruu 

como 'vis5o carnavalesca do mundo7: inverteram pap&, universalizaram a alegna, 

"Aclamado Imperador o velho Assun@o Rocha, formou-se tamMm uma 'nobreza ', 
cqos titdos Jose' Maria distribuiu entre os que lhe pareceram merecedores: duques, 
marqueses, princrpes, princesas (..) E, jinalmente, um ministkrio compost0 de urn 
ministro da guerra, urn ministro da agricultura e urn ministro dasjnanqas ': (QUEIROZ 
1977a:2 79). 

A auto-afmaqzo cultural ante a outra, dominante, passa necessariarnente pela 

elaboraq50 de urna nova linguagem, nib no sentido de uma outra lingua, mas na gerqilo de 

&gos que estabeleqam os marcos distintivos dessa identidade social. LEACH (1978:8) 

afma que "a culturu comzmica " 

0 s  sinais cabalisticos gravados na espada dos guerrilheiros ou a cruz verde nos 

estandartes produziam uma ligaggo instanthea com a mistica da Ordem. Uma das dicotomias 

que a 'guerra santa' criou foi entre pelados e peludos. Como distintivo, os homens dos redutos 

passaram a raspar barba e cabelo e a usar uma fita branca no chap&. Passararn a ser chamados 

pelos adverskios de 'pelados'. Estes, por sua vez, chamavam de 'peludos' aos hereges. A cor 

branca era a adotada pelos 'maragatos', rebelados contra as forgas governamentais na 

Revolu@o Federalists. 

dar rnais brilho A festividade. *Mas, uma vez ausente o padre, qualquer velho caboclo faz o serviqo divino, batiza, abenqoa, 
esconjura os esplntos maus". .. (MONTEIRO, 1974:82). 



"Chega de pobreza"!, gritavam os rebeldes, apbs saquearem casas comerciais nos 

ataques &i povoaqaes (QUEIROZ, 198 1 : 1 83).29 Esse grito de guerra simplesmente fantiistic0 

rspelha urn dos momentos de lucidez politica do movimento. E gnto de liberdade, de mptura 

dos gnlh6es a que estavam submetidos. Niio eram clamores aos ceus, mas gritos de entusiasmo 

que operavam a dlstribuigiio da riqueza. N5o eram lamentos resignados, mas gritos justiceiros 

que instauravam, um tempo de abunmcia, mesmo que de natureza volatil. 

E foi devido a implantqiio desse rol de preceitos - transgressgo 1 liberdade 1 alegna I 

fartura - que Duglas Monteiro ousou caracterizar o surto do Contestado como uma festa 

permanente: 

"0 ambiente dos redutos era alegre, pontuado de prociss6es pomposas, de casamentos 
festivos, de largos momentos de dczo. A fama da vida que ali se levava exercia seduqiio 
especial sobre a juventude, que nela encontrava c a m p  para aventuras; e sobre os mais 
velhos, que, vivendo dispersos, passavam a conhecer a satisfaqo dos contatos diarios 
com os semelhantes ". (QUEIROZ 1977a:281). 

As mformaqijes mais convincentes sobre a vida nos redutos atestarn a existzncia de urn - 
ultramoralismo, com rigidas norrnas sexuais e proibi@s de bailes e de consumo de bebidas 

dco6licas. Todavia, a pluralidade de fases e de chefias que o movimento teve n3o exclui 

registros de momentos de maior licenciosidade. 

"E possivel que a informaqio de um jomal da kpoca, segundo a qual, Venuto Baiano 
promovia 'bailes & noite, urrebanhando c..) as mocas do lugar' (...) seja verdadeira. 
Nesse mesmo jomal, conta-se que os rebeldes exercitavam-se, divertiam-se, matavam 
gado, brigavam, bebiam Sfervida' Oinga fervida com aqzicar), danqavam ci viola. Seja 
como for, no dizer de um depoente, ex-im-0, a vida nos redutos era tiio boa que 
certamente havia sido determinada por Deus e pel0 monge: 'era ate' melhor ' do que a 
que levavam em sum casas. Passear, fmer visitas, colher erva-mate e me1 silvestre eram 
as atividades livres que preenchiam o dia ". (1MONTEIR0, 1974: 134). 

"Nos ziltimos tempos, a licenqa parece ter-se estabelecido nos acampamentos. Afirmava- 
se que as mulheres tinham perdido todo pudor c..) e se entregavam tr orgia, com a arma 
nu d o ,  a fim de defender seus prazeres contra quem viesse perturbs-los ". (QUEIROZ, 
1977a:279). 

29 A 'produqiio social' na Area conflagrada provinha basicamente de Ws fontes. Ao ingressar na coletividade, os egressos do 
mundo infustu b-adam seus pertences e as coIacawm a disposiqdo de todos. Essas &aqdes complemenfavam-se corn as 
provenientes de sirnpatizantes, que, ernbora n3o se dispusessern a v ~ e r  nos redutos, apoiavarn a causa. Corn todos os 
percalqos de urna cornunidade vivendo 'em estado de guerra permanente', havia - onde as condig6es o permitiam - urna 
prdu@u agr/cola e urn e&ani/rsmo rudrmentares, a cna~so comurn do gad0 conjugada corn urna pequena cnaqao 
dornestica, a16m de urna induma b6lica e de cortume artesanal. E por ultimo, os saques 3s fazendas e povoa~6es 
circunvizinhas, especialrnente de gad0 e arrnarnentos. 0 s  'piquetes' - assirn charnados - podiarn ter tanto o cartiter de 
erpropria~ao cornpuls6ria e violenta, quanto serem fruto de conbibuiqbes livres ou intirnidat6rias. 



A despeito desses relatos, ao que consta, houve a prevalsncia do sentido religioso e 

solene cia festa, em detnmento da festa secular - informal, jocosa e recreativa - mais a gosto da 

cultura nistica ~ertaneja.~' Isso significou, apesar do choque permanente corn a Igreja oficial, 

urn tipo de conces&o e sujeigiio a alguns aspectos e valores do catolicismo dogrnatico, moral e 

puritano. 

Conforme caracterizaqiio de HLTIZJNGA (1990:25), podemos inferir que as festividades 

no Contestado eram festas serias. Aqui niio hii nenhuma contradig20 entre o espirito 'formal' e 

majestoso da cenm6nia da forma e a produgiio de urn estado de efusiio e alegna entre os 

devotos. Novamente, apoiando-nos em DURKHEIM (1 989:49), observarnos que ". . . e' o culto 

que smcita estm impress6es de alegria, de paz interior, de serenidade, de entrniasmo, que sZo, 

para oJiel, a prova experimental de suas crenqas ". 

Ora, a exaltaqZo e o entusiasmo viio-se exacerbar quando o ato religioso tem urna 

grande dimensgo ludica. HUIZINGA (1990:25) apontava as estreitas relagaes existentes entre a 

festa e o jogo. Esse parentesco e nothvel nas pIziticas religiosas quentes do catolicismo popular, - 
cornparadas com a 'fiieza polar' da religigo oficial. Frei Rogerio de Neuhaus, padre 

franciscano que chegou a regik em 1892 e teve grande influhcia na mediagZo do conflito, 

atestou que: 

"A santa missa, nos domingos, no comeqo, foi msistida apenus por trEs a quatro pessom 
(..) Sd quando havia festa, o povo acorria, mas - abstraindo de raras exceq6es - nZo 
para rezar, mas para se divertir ". (UONTEIRO, 1974:86). 

A feigiio seria das festas religiosas dos pelados niio desautoriza a interpretago de que, 

nos redutos, vivia-se em 'estado de festa'. Um primeiro aspect0 a se observar e que, no 

calendho normal dos camponeses, os domingos e deterrninados feriados erarn considerados 

dim santos, portanto dias de festas: vestir-se bem, visitar compadres, participar de rezas e 

tergos, 'brincar' nos bailes da cidade, namorar, lutar o cortejo, comer e beber com 

extravaghcia, assistir a umaporjia entre dois trovadores, enfim, gozar o momento de kio.  

0s registros hist6ricos sobre a regiao citarn urna profusBo de festas corn atividades ludicas e artisticas de toda ordem: 
bailes, cantorias, desafios, teatro. 0 s  fandangos, bailes populares corn vdrios tipos de bailados, ja existiam desde o sdculo XIX 
(MORAES. F. M., 1979:117); e nas cidadezinhas de Canoinhas - S G  e Uni%o da V16ria -PR- ocorriam corn regularidade 
(QUEIROZ, 1981:165). Nesta ultirna, QUEIROZ (1981:40) relata que: 'Havia matines dan~antes aos domingos em do~s 
clubes recreativos, e a11 o portugu6s se rnisturava ao alerndo e ao polaco (...) A vila possula onema, banda de rnljsica e urn 
teatnnho de medeira onde se realizava urn espet8culopor semana: 



Na medida em que o santuhrio do Contestado passou a viver nurn tempo mitico, de 

contato permanente com o sagrado, todos os dias comuns transformaram-se em dias santos. A 

euforia da festa deixou de ser ~un momento de exceq5o dentro da dura realidade, para 

transformar-se num estado de espirito cotidiano. 

NEo mais assistir a urna cerirnania religiosa uma vez a cada mGs; agora duas vezes ao 

dia, participar da f o r m  e is sextas e domingos, de uma outra cerimania que terrninava por um 

'beija' das imagens da igreja.31 A essa volupia com o sobrenatural, associava-se o prazer das 

fartas comilanqas, especialmente os copiosos churrascos que ocorreram antes do declinio do 

movimento. As doaq6es e os saques permitiram a muitos vestir-se melhor do que antes e a 

gozar de tempos de folga dihrios. As vilas santas possibilitaram um alto grau de socializa@o e 

o reconhecimento comunithrio. 

"Caraguatci era a principal concentra@o da irmandade. Ali, 'era bonito, muita gente, 
muito grande religico, sd rezavam ntio existia rnalvadeza ' (..) com o produto dos saques 
feitos nas bodegas e nus fiendas, foi possivel Lir 'virgens de 6 a 12 anos, que antes 
escondiam a nudez por na"o terern roupas ', passarem a ostentar 'diversos vestidos ' (..) 
na mudan~a de C a r a p t 4  para o (..) reduto de Pedras Brancas, o &slocamentofez-se 
de mod0 aparatoso e processional. Eram duas mil pessoas. A fiente, a virgem Maria 
Rosa, acolitada por cem cavaleiros e montando, ela mesme um animal ajaezado com 
arreios de prata, silhco de veludo, enfeitado corn fianjas e Jitas. Apds a chegada ao 
destino, seguiram-se dois dim de festa. 0 mesmo autor informa que, visitando esse novo 
reduto com sua gente, Adeodato e' recebido corn grande festa". (MONTEIRO, 
1974:134). 

Ha que se ter presente, porem, que se trata de urn context0 de convuls2o social, 

marcado por grandes contradiqties, onde coexistem: a tens50 e a euforia, a festa e a guerra, a 

ordem e o caos. Nesse sentido, a linha de reflex50 vai na d i r e 0  de apontar a d i m e d o  festive 

sen50 como realidade permanente, mas como uma aspiraggo da aventura humana que os 

carnponeses do Contestado empreenderam. Essa atmosfera festiva transparecia na simbologia 

enfeitiqada, na linguagem metaforica e ruidosa, na comunhiio da ceia farta, no regozijo 

libertkio. 

Uma festa contirta, G o  urna expamio frenetica e orgibtica como a apontada por 

CAILLOIS (1988:96) nas festas das civilizaqbs primitivas; mas urn clima portador de vh-ios 

aspectos que se fazem presentes na esdncia do festar humano: inversZo, paix5o intensa, o 

31 QUEIROZ, Maria I. P. de Op, cit., principalrnente pp. 222 - 24. 



gozo, o ocio, a abunbcia  e a prodigalidade. MONTEIRO (1974:14) refere-se a Santa 

Irmandade baseada "numa economia de gasto, jimdamenrada no saque e rnarcada pelo 

desperdicio ". 

Se esse episocfio hstorico - doloroso e sangento - pode ser visto como urn desvario, 

cabe lembrar que a loucura e a genialidade tern fionteiras muito tenues, como atesta .JUNG.~' 

Esses 'tresloucados' s2o aqueles que, de acordo com Roger BASTIDE (apud QUEIROZ, 

1977a:15), "... se mostram capazes, utilizando modelos tradicionais, de passar da servidfio d 

cooperaqdo"; o y  ainda, "um campesinato que progride, at rave'.^ dos movimentos 

messicinicos". 

A proclamaqk, nos redutos, de um estado de festa permanente possibilitou urna 

vivencia extraordiniuia e a emergsncia de energas vims adonnecidas. Tragicamente, essa 

inversilo do real despertava a ira implacavel do mundo ameaqado. 0 messianismo 

revoluc io~o do Contestado &a inoculadas as suas lirnitafles fatais. 

Tennino com a lucidez de urn MARTINS (1989: 12 1): - 
"0s camponeses do Contestado inverteram a ordem social, mas d o  a subverteram - 

fizeram religiiio, mas mTo fizeram polifica ou, melhor, jizeram politica a partir de uma 
bfica religiosa ". 

A grande reacomodaqiio por que passava o Pais na dkada de vinte 1120 poderia deixar 

de ter reflexos no h b i t o  cultural. 0 process0 acelerado de urbanizaqiio que ocoma, 

especialmente no Sudeste do Pais, gerava uma classe m&a que ja se expressava em termos de 

interesses, embora dispares. Na virada do seculo, mais especialmente a parhr da decada de 

vinte, fica.15 para trhs aquela inteIectualida.de 'imperial' que se caracterizoy desde a chegada da 

corte portuguesa em 1808, como demonstra Carlos Nelson COUTINHO (1990:20), pelo seu 

"infimismo 2 sombra do poder " - salvo homosas excqiks, a exemplo de Manuel Ant6nio de 

Almeida e de Machado de Assis. 0 acontecimento da Semana de Arte Moderna, em fevereiro 

de 1922, em SiXo Paulo, transformar-se-a num divisor de igms da nossa produ@o cultural. 

32 Anthony STORR (1 B73:23), ao discorrer sobre as id6ies de JUNG mostra que ' A  linha divisdria entre ser considerado urn 
profeta inspirado ou urn doente mental 6, corn freqljbncia, rnuito t6nuen. 



No ultimo quartel do seculo passado, de acordo com BOSI (19801, as letras produzem 

urna "viragem anti-romintica" que i r 5  acompanhar a passagem da nossa mentalidade colonial e 

escravista - que procwava embaqar os problemas brasileiros numa retorica aristocranzante - 
para urna outra visiio de mundo que conformaria o regune republicano pela via de ideias 

liberais, abolicionistas e desenvolvimentistas. E a fase do nosso realism0 estetico, que se 

chamou naturalists na ficqiio - o emedo submetido As leis naturais; pms iano ,  na poesia - o 

verso tecnicamente perfeito, e positivists em filosofia - o pensamento materialists e 

~ientifico:~~ 

"Tentando abraqar de urn sd golpe a literatura realista-naturali.~ta-pamasiam, e' uma 
grande rnancha pardacenta que se alonga aos nossos olhos: cinza como o cotidiano do 
hornem burgugs, cinza como a eterna r e p e t i ~ o  dos mecanismos de seu comportamento; 
cinza como a vida das cidades que jd  enti70 se unlficava em todo o Ocidente. E e' a moral 
cinzenta do fatalismo que se destila na prosa de Aluisio Azevedo, de Raul Pompe'ia, de 
Adolfo Caminha, ou nu poesia de Raimuna'o Correia E, apesar das meias-tintas corn 
que a soube temperar o gtnio de Machado, ela ru?o serd nos seus romances rnaduros 
menos opressora e inapeldvel ". (EIOSI, 1980: 187). 

- 
Nesse cinzento mundo burgub que a modernidade anunciava, ocorrerfio, em cadeia, 

rea@es artisticas em hnbito intemacional e, em decorrsncia, de parte de nossa 

intelectualidade. Primeiro, os semitons luzidios do simbolismo, que, ao final do skulo XIX, 

reagem ao "desgosto das solu@es racionalistas e mechnicas " POSI, 1980:295), advindas da 

segunda Revoluqiio Industrial. Cruz e Sousa e Alphonsus de Guirnaraens 30, no Brasil, as 

grandes expressaes de negaqk desse cientificismo e detenninismo, que, por sua vez, negavam 

as dunens5es simbolicas do ser humano. 

A segunda reaggo, no Brasil, vird corn a policrornia dos modernistas, que expodo, com 

cores cintilantes e vivazes, tanto as belezas e magias tropicais, quanto as cruezas sociais da 

nossa naciondida.de. Abandonamos uma fase postiqa e envergonhada de nacionalismo piegas, 

que buscava de modo insaciavel importar acriticamente modelos europeus, para assurninnos 

com orgulho as nossas raizes culturais, porem, sem xenofobia: assimilando os sinais da cultura 

universal. Esse momento foi como um reencontro, urn clar5o. Um ato de autonomia e 

liberdade. Um estado de festa. Em prefacio a obra 'Novelas pauhstas', de Ant6nio de A. 

U Ver a esse respeito BOSI, A. Hist6ria concisa da literatura brasileira. SSo Paulo, Cultrii, 1980. Cap. V, especialmente 
paginas 187 e 275. 



Machado, Francisco de Assis Barbosa assim se expressa em relacgo a Semana de Arte 

Moderna: 

"A Semana de Arte ,bfoderna, de 1922, iziio pussaria nu verdade cie zrmu .'j2ista juturistu ', 
um inovimento 'desintere.ssado ', sem yualquer diretriz. Depois, sim, que se foi 
desenvolvendo o espirito revolucionario. E surgiu o cornplexo nacionalista. Foi o 
modemismo que inventou essa lzorrivel paluvra: 'brasilidade '. Mas nuda disso estavu no 
pro,qrama. (..) Nu brincadeira dos rapazes paulistanos, misturavam-se alguns esnohes 
letrados, capitalistas e politicos conservadores ". (apud A4A CHA DO, 19 71 : 34. 

0 modernismo volta-se contra o parnasianismo: uma linguagem imitativa enforrnada 

numa metnca ornamental. Desvencilha-se dessa rigdez asfixiante para produzir uma liberdade 

formal e dar v&o As utopias que efervesciam naquele momento historico. Fogos de artificio: 

ideais nacionalistas, cosmopolitismo, o urbanism0 futu~lsta e o primitivism0 rural, preocupaq50 

social e engajamento politico. Dos modernistas da Semana, o romancista Plinio Salgado 

transformar-se-a no grande lider integralista, o poeta Oswald de Andrade ira para o PCB, o 

romancista Menotti del Pichia comporh com o trabalhismo de Vargas, o ficcionista Alcktara 

Machado rnilitara no parhdo democratico. d 

Todas as direq6es ali enfeixadas: o escritor Mhio de Andrade trabalharh em politicas 

culturais do Estado, mas, quando morre, em 1945, estarri proximo do ideiirio de esquerda. Em 

22, porem, esses inheros 'rapazes' da Semana de Arte Moderna disparavam da mesma 

trincheira contra o conservadorismo e o lirismo comedido que imperava na alta cultura. 

Segundo Antanio de Alcbtara MACHADO (1971 :34), ainda em 1927, 

"0 literato nunca chamava a coisa peIo nome. Nunca. Arranjuva sempre urn meio de se 
exprimir indiretarnente. Corn circunldquios, imagens pokticas, figura~ de retdrica, 
metalepses, metdforas e outras bobagens complicadissirnas. Abusando. Ningukm morria: 
partia para os pciramos ignotos. MuIher niio era rnulher. Qua1 o qu;. Era flor, 
passarinho, anjo da parda, d ~ u r a  desta vida, bcilsamo de hondade, fada, o diaho. 
Mulher k que n2io ". 

0 modernismo aparecia em cena desfilando numa atitude existencial extravagante, 

irracionalista e barbarizada, demolindo os totens de uma civilizq50 em crise. A Europa vivia 

urn irracionalismo @s-guerra e, como sempre, o que sucedia na nossa matnz cultural 

repercutia no Brasil. Entretanto, pela primeira vez, fariamos uma sintese de duas correntes 

opostas: uma - centrifuga - que valorizava o que vinha de fora e a outra, "centri@etu, de volta 



uo Rrasrl real, que vrnha do Euclides sertanejo, do Lohato rural e do Llma Barrefo urbano". 

(BOSI, 1980:344). 

Temos, assim, quer no piano estetico, quer na Psicologa social da epoca, a tentativa de 

conjugaq5o do universalismo com o nacionalismo; a contraposiqiio ao sirnbolismo subjetivista 

e a arte-pela-arte parnasiana pot- uma arte mais critica e social; uma inovaqiio cultural expressa 

em experiCncias variadas de linguagens com temas e cbdlgos n o ~ o s . ~ "  

A renovaqiio do nosso quadro literiirio e artistic0 e possibilitada sobremaneira por um 

pup0 da pequena-burguesia e burguesia culta - paulista e carioca - que pode gozar de estadas 

na Europa e acesso a ieituras de textos em lingua estrangeira, concertos e exposigtks de arte. 

Oswald de Andrade sera urn desses bon-vivants. Em 1924, na obra 'Memorias sentmenas de 

Job  Mirarnar ', Oswald de Andrade se expressaria como um nothvel vanguardista que 

assimilara virtuosamente os experimentos formais que se desenvolviam no solo europeu. 

"52. INDIFERENCA 
Montmartre 
E os moinhos dofiio 
As escadas atiram almas ao jazz de pemm nuas 
Mew olhos viio buscando lembranqm 
Como gravatas achadas 
Nostalgia~ brmileirm 
S o  moscas na sopa de meus itinercirios 
&-o Paulo de bodes amarelos 
E romantismos sob drvores noctcimbulas 
0 s  portos de meu pak siio bananas negrm 
Sob palmeiras 
0 s  poetas de meu pals siio negros 
Sob bananeiru~ 
As bananeirm de meu pals 
s60 palmas calmas 
Rra~os de abraqos desterrados que assobiam 
E saias engomudas 
0 ring a h  riquezas 
Bnrtalidade jurdirn 
Aclimutaqiio 
Rue de L,u Paix 
Meus olhos vZo buscando gravatas 
Como lembranqas achadas ". (ANDRADE, 1993:61). 

34 Novamente BOSI. A., idem pg. 375. 



Mario de Andrade trocarh as viagens a Paris por gros ao Norte, Nordeste e Centro- 

Oeste do Brasil, buscando, como escritor e folclorista, captar avidamente a alma do nosso 

povo. 0 s  dois grandes expoentes do modernismo, segundo BOSI (1980)' silo exemplos de urn 

esfor~o simultheo de interpenetmqilo: Oswald de Andrade, cosmopolita, expressilo de urna 

arte futunsta e cinematografica, e Mhio de Andrade, primitivists, apaixonado pelas raizes 

brasileiras, particularmente as indigenas e afncanas. 'Macunaima: o heroi sem cdter ' ,  texto 

de 1928, obra maior de Mhio de Andrade, expressa esta paixilo radical: 

"No fundo do mato-virgem nasceu M a m i m a ,  herhi de nossa gente. Era preto retinto e 
filho do medo da noite. Houve um momento em que o silzncio foi tiio grande escutando o 
munnurejo do Uraricoera, que a india, tapanhumas pariu uma crianqa feia. Essa 
crianqa e' que chamaram de Macunaima. 
Jd na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis unos niio 
falando. Si o incitavam a falar exclamava: 
- Ai! que preguiqa! ( ..) 
e ruio dizia mais n& (...) No mucambo si alguma cunhata" se aproximava dele pra fmer 
festinha, Macunaima punha a m60 nas graqas dela, cunhata" se CLfastava. Nos machos 
guspia na cara. Porkm respeitava os velhos e fieqiie~ava com aplicaqo a m u m  a 
porac& o tort? o bacorocci a cucuicogue, todm essas danqas religiosasasda tribo. (..) 
Era assirn Saudaram todos os santos da pagelanqa, o B6to Branco que dd os amores 
Xang6, Omulu, Jroco Ochosse, a B o i h  Miie feroz, Obatal6 que dd forqa pra brincar 
muito, todos esses santos e oqairt? se acabou Tia Ciata sentou na t r w a  num canto e 
toda aquela gente suando ... Jd q m e  todos tinham tirado algumas roupas e o respiro 
Jicara chiado por causa do cheiro de mistura budum coty pitium e o suor de todos. Entire 
veio a vez de beber. Efoi I6 que M a m i m a  provou pela primeira vez o cachiri temivel 
cujo nome e' cachaqa. Provou estalando com a lingua feliz e deu uma grande 
gargalhada 
Depois da bebida, entre bebidas, seguiram as rezas de imocaq&. Todos estavam 
inquietos ardentes desejando que um santo viesse nu macumba daquela noite". 
(ANDRADE. 1970:9- 76). 

Consagrada como urn marco inaugural, a Semana de Arte Moderna, entretanto, situa-se 

no bojo de urn process0 sociohstorico. 0 modernismo deu-se de forma dinhica e progressiva: 

antecedido pelo pre-modemismo das prirneiras dkcadas, este ja problematizava a nossa 

realidade social; e estendeu sua influencia para alem da 'fase heroica', que vigorou ate a 

"0s  homens de 22 (346rio. Oswald, Bandeira, Paulo Prado, Cc-indido Mota Filho, 
Menotti, Se'rgio Milliet, Guilherme de Almeidar..) e os que de perto os seguiram, no 
tempo ou no espirito (Drummond, Se'rgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre, Tristiio 

35 Cf. BOSI, A. Op. cit.. p.345. 



de Atuide, (~assiano liicardo, Kaul Bopp, Alcdntara Machdo ...), enfim, u1gun.r 
escritores mais tenyos e intuitivos que 0,s precederam fEuclides, Oliveira Vianu, Lima 
Barreto, Graqa Aranha. :Monteiro Lobato ...I viveram com maior ou menor 
drarnaticidade trrna consciencia dividida entre a seduqrlo da 'cultura ocidental' e ac. 
exigincias do seu povo, rnultiplo nas raizes histbricas e na dispersiio geogru$ca". 
(BOS1, 1980:344}. 

Apesar de certos criticos literhrios degustarem, na produc;iIo da Semana de Arte 

Modema, urn travo extremarnente for~nalista,~~ urn dos consensos desses analistas diz respeito 

ao nacionalismo: a poesia pau-brasil, o verde-arnarelismo, a antropofaga. Uma obsess50 de 

romper o veu elitista que encobria nossa realidade e, em desabalada carreira, ver, sentir, 

'comer' e interpretar o Brasil. Essas diabruras das prirneiras descobertas - latejantes e 

trangressoras - amadurecer20, nas decadas posteriores, pela via de regionalismos literiuios que, 

pela sua alta qualidade artistica, transformar-se-30 em o b m  universais. Como os tenentes da 

Coluna Prestes que sairam pelo interior descobrindo o Brasil, tambem os modernistas se 

encantaram corn a descoberta cia nossa cultura popular - rica e diversificada. A produ@o 

literhria nacional, em 1924, conheceria essa riqueza e diversidade por m2io de urn celebre 

manifesto. 

"MANIFESTO PA U-BRASIL 
A poesia existe nos fatos. 0 s  casebres de a~afif io e de ocre nos verdes da Favela, sob o 
azul cabraiino, siio fatos este'ticos. (...) 
A lingua sem arcaismos, sem erudiqb. Natural e neoldgica. A contribuiqrlo milionaria 
de todos os erros. Como falamos. Como somos. (..) Uma h ica  iuta - a luta peio 
caminho. Dividarnos: Poesia de irnportapio. E a Poesia Pau-Brasil, de exportapio. (..) 
Obuses de elevadores, cubos de arranha-ce'us e a sdbia preguiqa solar. A reza 0 
Carnaval. A energia intima. 0 sabici. A hospitaizd.de urn pouco sensual, arnorosa. A 
saudade dos pajks e oos campos de avia@o miiitar. Pau-Bras11 ". 
(ANDRADE, 1980: 79). 

Temos, a partir dos pre-modernistas, a edificaqiio progressiva daquilo que GRAMSCI 

(1978:90) definiu como uma cultura nacional-popular: "a expressiio elaborada e completa das 

mpiraq6es mais profunds de um determinado ptiblico, isto 6, da naqiio-povo numa certa fase 

de seu desenvolvimento histdrico ". Para o autor, essa noq2io tem um vies politico, visto que 

o caso do artigo de Luis Sergio N. Henriques no limo Realismo e anti-realisrno na literatura brasileira. Rio de Janeiro: 
Paz e terra, 1974. 



esth ligado "uo conceito de soheranla ",37 sendo natural que se volte contra uma hegemonia 

cultural e~ t ran~ei ra .~%~ui  se apresenta, engo, a necessidade de se forjarem intelectuais 

orghicos. ligados ao povo por interned10 da sua arte?' que tenham, inclusive, "u suu tureja 

histdrica de educadore.~".~~ 

0 s  pre-modernistas Euclides da Cunha e, mais especialrnente, Lima Barreto, foram 

desses intelectuais orginicos que estiveram ligados aos circulos de esquerda. 0 carioca Lima 

Barreto, que exerceu assumidamente uma "literatura militante "," participou ativamente da 

imprensa anarquista e chegou a se manifestar publicamente a favor da Revolugilo Russa. 

Curiosamente, os participantes da Semana de Arte paulista n5o estavam du-etamente 

conectados aos movimentos sociais da epoca, o que muitos deles so v2m a fazer 

posteriormente, conforme ja reg~stramos.~~ 0 anarquismo apareceri em algumas obras desses 

autores como uma presenqa esparsa, mediante a l m e s  ao jornal anticlerical 'Fadidla' e a 

personagens ativistas. Vejamos a autocritica sarcktica de Oswald de Andrade em 1933, ja 

ligado ao PCB: - 
"0 anarquismo da minha formapi0 foi incorporado ci estupidez letracia ah semicoldnia 
(..) A situaqo 'revolucionciria ' desta bosta mental sul-americana apresentava-se assim: 
o contrbrio do burgues na-o era o proletbrio - era o bokrnio! As massas, ignora& no 
territ6rio e, como hoje, sob a completa devassidr?~ econdmica dos politicos e dos ricos. 
0 s  intelectuais brincando de roda (..) Continuei nu burguesia, de que mais que aliado 
fii indice cretino, sentimental e poe'tico ". (ANDRADE, 1980:48). 

Mhio de Andrade, em 1942, num balanqo do Modemismo, tambkm deixou um 

depoimento rigoroso. Vejamos alguns dos aspectos negativos por ele apontados: 

"Mas o espirito modernista e as suas modas foram diretamente importados da Europa 
(..) Junto disso, o movimento modernista era nitidamente aristocrtitico (..) Atuais, 
atualissimos, universais (..) fomos, com alpmas exceq'es nada convincentes, vitimas do 
nosso prazer da vida e da festan~a em que nos desvirilizamos. Si tudo mudcivamos em 
nds, uma coisa nos esquecemos de mudar: a atitude interessada diante da vida 
contempordnea (..) Deveriamos ter inundado a caducidade utilithria do nosso discurso, 

" Cf. GRAMSCI. A. Op.cit..p.105. 
38 Idem, p. 97. 
39 Segundo GRAMSCl(197827) %ma obra de arte 6 ti% mais 'am'sticamente popular' quanto rnais seu conte~jdo moral, cuhral e 

sentimental for aderente A moralidade, a cuhra, aos sentimentos nacionais, e nSo entendidos cvmo algo esmco, mas sim como 
atrvrdade em continuo desenvolvitnento". 

Ibidem, p.108. 
41 

42 
Vera esse respeito SEVCENKO, N. Lteratura como miss& . SBo Paula: Brasiliense, 1985:168. 
Segundo VlNHAS (1982:89), quando do perlodo de legaliza@o do PCB em 1945, fase em que o partido se aprodma das 

grandes aspi raw populares, o grosso da intelectualidade brasileira - A r i a  deles participantes do movimento rnodernista - alinharn- 
se corn os comunistas: Jorge Amado, Monteiro Lobato, Portinari, Di Cavalcanti, Lazar Segall, Oswald de Andrade, GraaCano Rarnos, 
Caio Prado Jr, entre outros. 



de rnaior angustia do tempo, de maior revolta contru a vida como esta (..) 1VZo me 
imagino politico de aqiTo. Mas nds estamos vivendo uma idade politica do homem, e a 
i.sso eu tinha que servir l..) Vcridade. t u b  vaidade l..) "."' 

A Semana de Arte Moderna expressarh um movimento cuja t6nica e erninentemente 

cultural, e no qua1 se afirma uma nova consci2ncia da miss50 do escritor e do artista e do seu 

dever profissional. E bom lembrarmos novamente que, nesse inicio de dculo, aparece o 

embriiio da nossa sociedade civil e da sua organizagiio cultural - sendo a imprensa e as 

associawes culturais operarias as suas primeiras manifestaqdes, como assinala Carlos Nelson 

COUTINHO. Essa intelectualidade vanguardista - embora MO politicarnente engajada - tern o 

merito de romper corn aquela fase subserviente de urna alta cultura caligriiflca e individualista, 

delineando, pela primeira vez, uma fisionomia coletiva na sociedade brasileira. 

Essa irrup@o no cenhrio nacional aconteceu de forma espalhafatosa e festiva. Como 

estarnos permanentemente analisando neste estudo, a festa paradlgmatica caracteriza-se tanto 

pela inexisthcia de regras como pela demolie50 de valores e obrigac6es mundanas. Nesse 

sentido, a festa propicia o florescimento de aspinq6es criativas adonnecizfas. Discorrendo a 

esse respeito, DUVIGNAUD (1983:43) afirma que: "A reunido de hornens liwes excita o 

afloramento de caracteres irnagiruirios, cristaliq6esfant&ticas da intensidade dos contatos e 

dos seus simbolos ". 0 que e isso sen20 o espirito de incorformismo cultural que a Semana de 

Arte Moderna possibilitou? Aqui, arte e festa confundem-se e interpenetram-se. Ambas levam 

os que dela participarn a vivenciar uma segunda realidade, em que as utopias humanas tornam- 

se possiveis. 0 modernism0 foi o "criador de um estado de espirito revolucionbrio e de urn 

sentimento de arrebentaqijo " - a f m o u  Miuio de ~ n d r a d e . ~ ~  

Recentemente, nos anos sessenta, vamos ter a repetiq2o de urn process0 altarnente 

criativo e de efervescsncia cultural, como o que ocorreu na decada de 20. A diferenca e que 

esse segundo movimento apresentara uma boa dose de consist2ncia ideologica e engajarnento 

politico. Hh um florescimento do nacional-popular e de outras llnhas culturais alternativas em 

praticarnente todas as ireas: a canqiio de protesto, o tropicalismo e a jovem-guarda na mlisica - 

e mesmo a ja decantada bossa-nova; os grupos de Arena, Opiniiio e Oficina, no teatro, alem dos 

CPC's da UNE; a poesia militante de nomes como Thiago de Melo, Capinam e Ferreira Gullar 

43 Cf. ANDRADE, M. de. Aspectos da literatura brasileira- obra cornpleta. Sgo Paulo, Martins Fontes, s/d. pp. 231- 235. 
44 Cf. ANDRADE, M. de. Aspectos da literatura brasileira - obra cornpleta. SBo Paulo, Martins Fontes, sld. p.241. 



- sem esquecer do concretismo; o cinema novo de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos; 

a pedagoga do oprimido de Paulo Freire, no MEB; a teologia cia libertaq50, na Igreja; o 

prenimcio de urna vigorosa imprensa altemativa: a universidade de Brasilia com Darci Ribeiro: 

a profis50 teorica de correntes marxistas, nos circulos de esquerda, entre outras puls8es 

estetico-culturais. 

Esses 'tempos intensos' Go, depois, sentidos como verdadeiras folias espirituais por 

aqueles que a ele aderiram. Como mostra Frederico MORAES discorrendo a respeito de 22: 

"Foi uma dkcada de polZmicas, provocaqGes, invenqes, brigas este'ticas, enfim, uma 
farra que parecia inesgothel, levando Mcirio (de Andrade) a afimzar que os oito anos 
que se seguiram I3 yesta' do Teatro Municipal foram 'a rnaior orgia intelectual que a 
histdria artistica registra ' ". 4S 

0 modernismo brasileiro teve influEncias &etas e indiretas dos viirios 'ismos' esteticos 

do pnrneiro quarto de dculo: futunsmo, expressionismo, cubismo, dadaism0 e surrealismo. 

Essa arte moderna experimentada no Sul da Europa propunha uma etica da rebeligo 

sistematica. Visava liberar as amarras do pensamento e as pothcias inwnscientes da vida 

i r n w r i a  (Esthvamos na insurgCncia da era freudiana). Eram valorizados o c6mico, o 

grotesco, as irnagens-choque, o ngo-senso, o fiagrnenthrio. Era, na express30 de Benedito 

NUNES (1975:42), "a desconfianqa 2 realidade de fachadd7. 

Antdnio C&DO (1988:27) afirmou: "Imitar, para nds, foi integrar, foi nos 

incorporarmos I3 cultura ocidental, da qua1 a nossa era urn de'bil ramo em crescimento". Por 

sua vez, Carlos Nelson COUTINHO levanta uma quest50 central: essa assirnilag8o da cultura 

universal se dii mecanicamente ou de forma critica e tran~formadora?~~ 0 modernismo 

inscreve-se na segunda hip6tese e a sua energia revolucionhria foi geradora - conforme o 

proprio Mhio de Andrade atestou - "de urn estado de espirito na~ional",~' que permanece at6 

os dlas de hoje. 

"Zabumbas de bombos 
estouros de hombus 
batuques de ingonos 
cantigas de banzo 
rangir de ga~t,-&. . . 

Loanda, Loanda, uonde estas? 

' ~ f .  MORAES, F .  Modemrsmo: anos histbrims, marcos hist6ricos. lnstituto Cultural Itau. Sao Paulo: ICI. 1993, (Prefhcio). 
@ Cf. COUTINHO, C.N. Op. cit. p., 39. 
47 Cf. ANDRADE, M. de. Aspectos da literatura brasrleira - obra completa. Silo Paulo. Martins Fontes. sld. p. 231. 



Loandu, Loandu, uonde esrcis "? 
(Catimbd de Ascenso Ferreiru - 1927, upud AVILA, 1975: 70). 

Embora sendo urn de seus veios dominantes, a literatura n3o foi exclusiva no 

movimento modemista. A propria Semana foi antecedida pelas exposiqks dos pintores Lazar 

Segall(1913) e Anita Malfam (1 91 7). Teremos, ainda, o vanguarcfismo nas pinturas e gavuras 

de Tarsila de Arnam.1, Ismael Nery, Di Cavalcanti, John Graz, Antbnio Gomide, Oswaldo 

Goeldi, Rego Monteiro ...; a maioria deles com preparaqiio artistica no Exterior. As artes 

plbticas seriio tarnbem engrandecidas pela figura do escultor Victor Brecheret. Nas formas 

arquitet6nicas e decorativas, Lucio Costa e o casal Warchavchlk. Na musica, o grande nome 

serh Heitor Villa-Lobos, embora tambkm estejam presentes Carnargo Guarnieri e Francisco 

Mignone. Entretanto, uma grande ausencia foi o teatro. Teremos apenas a produqiio 

drarnatirgica de Oswald de ~ n d r a d e ~ ~  e a critica teatral de AntBnio Alchtara Machado. 0 s  

ems modernistas so renovariio o nosso teatro quase duas dkadas d e p i ~ . ~ ~  

Essa riqueza multifacetiuia serh espelhada nas tr2s noites de espethculos oconida no - 
Teatro Municipal em fevereiro de 1922: confer2ncias, exposims, recitativos, danqas africanas, 

concertos de mbica, leituras dramaticas e discursos mflamados. Di Cavalcanti havia sugerido 

ao intelectual aristocrats Paulo Prado a realizaqgo de "uma semana de escLi&Ios literarios e 

artislicos de meter estribos na burguesiazinha pa~l i s tana ' :~~ Da para perceber que a ideia 

original ja nasceu como urna brincadeira inconsequente, mas tamtdm como "uma intui@o 

divinatdria, um (..) estado de poesia'7.5' E a burguesiazinha paulistana, conservadora e 

moralists, reagiu a altura: 

"Como era previsto, a pateada perturbou o sarau, especialmente d hora 
'ilust~qcie.~ ', ou seja, o momento em que, apresentados por Menotti del Picchia, eram 
reveludas a prosa e poesia modernas, declamadas ou l iah  pelos seus autores. Mario de 
Andrade confessa que nlio sabe como teve coragem para dizer versos diante de uma vaia 
tfio barulhenta que d o  escutava, no palco, o que Paulo Prado Ihe gritava da primeira 
fiIa dus poltronas ". (Ucirio da Silva Brito, apud BOSI, 1980:383). 

0 poeta Mitrio de Andrade segredaria, decadas depois, que o seu pudor n3o comportava 

tais constrangimentos: "f i i  enceguecido pelo entusiasmo dos outros ... E si agicentei o tranco, 

48 A prirneira rnontagern da pew '0 Rei da Vela' s6 acontecerh ttinta anos depois, corn o Grupo Oficina de Sgo Paulo. 
49 Sobre este aspect0 ver, principalrnente, PRADO, D. A. de. 0 modemismo. p.139. 
50 Cf. Modemismo: anos hi6ricos, rnarcos histbricos. lnstituto Cultural Itau. Sao Paulo, ICI, 1993, p. 9. 
51 Cf. ANDRADE, M. de, idem, p. 232. 



foi porque estava delirando. 0 entusiasmo dos outros me embehedava, nclo o meu. Por mim, 

teria cedido"." A descriq5o cia noitada de 15 de fevereiro prossegue, nurn clima de 

achincalhamento: 

"0 p o e m  '(3s Sapo.s', Je Manuel Bandeira, que ridiculariza o Parnasianismo, 
mormente o pcis-pamasianisrno, foi declamado por Ronald de Carvulho 'sob os apupos, 
os assobios, a gritaria de Tor niio foi ' da maioria do piblico (. ..) Agenor Barbosa obteve 
uplausos corn opoema '0s Prissaros de AGO ', sobre o aviiio, mas Se'rgio Milliet falou sob 
o acompanhamento de relinchos e miados". (kidrio da Silva Brito, apud ROSI, 
1980:383). 

Vale a pena transcrever o poema-satira de Manuel Bandeira para imaginar a cena que 

ocorreu naquele evento historico: 

''Enfunando 0s papos, 
Saem da penumbra, 
Aos pdos, os sapos, 
A Itcz os deslurnbra. 
Em ronco que aterra, 
Berra o sapo boi: 
'Meu pai foi ci guerra! ' 
'Niio foi! ' 'Foi! ' 'NZo foi! ' 
O sapo-tanoeiro, 
Parnasiano aguado, 
Diz - 'Meu cancioneiro 
E bern martelado. 
Vede como prim0 
Em comer os hiatos! 
Que arte! E nunca rimo 
0 s  termos cognatos ': (apud BOSI, 1980:379). 

Contudo, o fog0 cruzado da plateia era uma desfom ate natural perante uma artilhana 

pesada que prowzha do palco. No discurso de Menotti del Piccha, a provocaq2o irreverente: 

"A nossa este'tica e' de reaqo. Como tal, e' guerreira. O termo futurists, com que 
erradamente a etiquetararn, aceitamo-lo porque era urn cartel de desafio. Na geleira de 
nuirmore de Carrara do Pamasianisrno dominante, a ponta agressiva dessa proa verbal 
estilhaqava como um ariete. Niio somos, nem nunca fomos futuristas (..) Procuramos, 
cada urn, atuar de acordo corn nosso temperamento, dentro da rnais arrojada 
sinceridade (..) 
Queremos fuz, ar, ventiladores, aeroplanes, reivindicaqiks obreiras, idealismos, 
motores, ~harnine'~s de fbbricas, sangue, velocidade, sonho, nu nossa Arte. E que o @o 
de urn automdvel ( ..) espante da poes ia o dtirno deus home'rico, que ficou (.) a sonhar 

52 Ibidem. p.232. 



(..) com uJlauta dos pastores du Arcudia e os seios divinos de Helena! (..) (Mas salienta 
que o grupo quer fazer nascer) uma urte genuinamente bra.~ileiru, jlha do ce'u e da terra, 
do Homem e do mi.stirio". PICC:HIA, upud RCISI, 1980:382). 

Esse acontecimento retumbante, que viria a sacudir a moma fisionomia provinciana de 

Sb ~au lo ,~ '  teve ainda um incidente curioso. 0 espethculo de Vila-Lobos, no 6ltimo dia, foi 

perturbado 'porque se .rup6s fosse yuturismo' o artista se apresentar de cusaca e chinelo, 

quando o compositor assim se calqava por estar com um calo arruinado ... " PMTO, apud 

BOSI, 1980:382). lronias do destino, sarcasmos, burburinhos, ludicidade, delirios, atitudes 

arteiras ... aspectos presentes durante a Sernana de Arte Moderna, e cuja conjungiio Mario de 

Andrade expressara como "o sentido destrutivo e fesleiro do movimento moderni~ta".~~ (Urn 

dos p p o s  satelites do modemismo se aglutinara em torno da revista 'Festa'). 

E interessante notar que a imagem da festa aparece inheras  vezes nessa esp6cie de 

testamento onirico de que M&rio de Andrade prestou contas quando atingia a sua maioridade 

artistica: 

"Porque na verdade, o period0 (..) herdico, fora esse anterior, iniciado com a crposiqo 
de pintura de Anita Malfatti e tenninado na yesta' da Semana de Arte Moderna. 
Durante essa meiadzizia de anos, fomos realmente p r o s  e livres, desinteressados, 
vivendo numa unicio iluminada e sentimental das mais sublimes. Isolados do mundo 
ambiente, ca~oados, evitados, achincalhados, malditos, ninguim 60 pode imaginar o 
delirio ingznuo de grandeza e convencimento pessoal corn que reagimos. 0 estado de 
exaltagio em que viviamos era incontrolbvel. QuaIquer pdgina de qualquer urn de nds 
jogava os outros a comoq6esprodigiosas, mas aquilo era genial! (..) 
0 que iuio disseram, o que 60 se contou dm nossas festas (..) No entanto, quando iuio 
foram bailes ptiblicos (que foram o que siio bailes desenvoltos de alta sociedade), as 
nossas festas do: sal6es modernistas eram as mais inocentes brincadeiras de artistas que 
se pode imaginar ( . .) 
Mas nds estbvamos longe, arrebatados pelos ventos da destruipio. E fmiamos ou 
preparhamos especialmente peIu festa, de que u Semana de Arte Moderna fora u 
primeira. Todo esse tempo destruidor do movimento modernista foi pra nds tempo de 
festa, de cultivo imoderado do prazer. E si tamanha festan~a diminuiu por certo nossa 
capacidade de produ~iio e serenidade criadora, ningukm pode imaginar como nos 
divertimos. SalGes, festivais, bailes ce'lebres, semanas passada~ em grupo nus fazendas 
opulentas, sernamr-santaci pelas cidades velhas de Minas, viagens pelo Amazonas, pelo 
Nordeste, chegadas a Bahia, passeios constantes ao passado paulista, Sorocaba, 
Parnaiba, It ti... Era ainda o caso do baile sobre os vulc6es ... DoutrinOrios, na ebriez de 

Modemismo (1993). p.15. 
54 Cf. ANDRADE, M. de., idem ibidem, p. 242. 



mil e u rn  teorias, salvando o Brasif, inventando o mundo, na verdude tudo 
conrumiumos. e u n6s mesmas, no cultivo umargo, quase delirante dr, prazer ':" 

Essa festa de que fala o poeta e uma festa antropofagica, de canibalismo cultural. 0 s  

'rapazes' da Semana se regozijavam em consurnir de tudo e ap6s tudo metabolizarem em sua 

inventividade, voltavam a tudo destruir, is gargalhadas. Dialeticamente, ao demolir os valores 

esclerosados da nossa mentalidade colonial, eles estavam construindo urna cultura letrada em 

outra dirqiio. Mesmo G o  expressamente politics, gestavam uma produeo autijnoma, voltada 

para o povo brasileiro e para a nossa soberania. Oswald de Andrade, em 1928, com seu celebre 

Manifesto Antropofagico, expressaria, de algurna maneira, esta produeo aut6noma: 

6 d ~ ~ ~ ~ s ~ o  ANTROPOFAGO 
Sd a Antropofagia nos me. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. ~ n i c a  lei 
do mundo. Express& mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. 
De todas u religi6es. De todos os tratados de pa=. 
Tupi, or not tupi that is the question (..) 
Queremos a Revolu@io Caraiba Maior que a Revoluqiro Francesa A unifica@io de 
todas as revoltas eficazes na dirego do homem. Sem nds a Europa n50 teria sequer a 
sua pobre declaraq60 dos direitos do homem (..) - 
Nunca fomos catequizados. Vivemos atrave's de urn direito soruimbulo. Fizemos Cristo 
m c e r  nu Bahia Ou em Belkm do Park 
Mas nunca admitimos o nascimento da ldgica entre nds (..) 
Contra as sublimaqCes antag6nicas. Trazidas nas caravelas (..) 
Mas n50 foram cruzados que vieram. Foram fugitivos de urna civilizaqio que estamos 
cornendo, porque somos fortes e vingativos como o jabuti (..) 
Contra Goethe, a rn-e dos Gracos, e a Corte de D. ,1060 VI 
A alegria e' a prova dos nove (..) 
A nossa independznciu ainda mi0 foi proclamada ". 
OSWALD DE ANDRADE Em Piratininga / Ano 374 da Deglutiqio do bispo k%rdinha 
(Revista de Antropofagia, Ano I, N o  I ,  maio de 1928).j6 

55 Idem, ibidem, pp.23741. 
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ST 
Cf. ANDRADE. 0. de. bteratura comentada. Sao Paulo, Abril Cultural. 1980:83. 
No Dicionario do Folclore Brasileiro de LUIS da CBmara CASCUDO (1984187) 18se: "z a reuniao de objetos menores e 

mnfusos, mobllia de pobre, (...) tarecos, burundangas, cangaqada, (...) parafernBlia do cangaceiro: 
'S6 hA quatro coisas no mundo, 
que alegra um cabra macho, 
dinhefro e mopa bonita, 
cavalo esftadeiro-baixo, 
clavinote e cartucherra, 
pra quem anda no cangaqo" 



"Grande Deus senhor dos sere.9 
rnundui-me orientaqb 
idkius, forqas e r i m s  
~ / e  que tenho precis60 
para versar u hisrdria 
da vida de I~mpiiio ". (Manoel P. Sohrinho, upud MACEDO, 1972:43). 

A literatura de cordel e express50 authtica da cultura popular nordestina: surge no 

Cltimo quartel do seculo passado e floresce nas primeiras decadas d e ~ t e . ~ ~  Esta mesma 

afirmaq8o valeria para o cungaqo - urn movimento de rebeldia do campesinato que ocorre 

nesse mesmo espaqo e tempo. Lampiiio escrevia versos. Cangaqo e cordel confundem-se 

como instrumentos do pobre a responder a sua maneira a urn quadro de injusti~as sociais 

acurnulado em quatro seculos de latifundio. Ciimara CASCUDO compilou, na decada de 

60, mais de 150 cordeis so sobre Lampi50 (DAUS, 1982:21). Por meio do cordel, os 

cangaceiros enfrentaram batalhas inimaginaveis, estupraram velhas e donzelas, 

distribuiram dinheiro aos pobres, beberam sangue das vitimas, desafiaram governadores e 
- venceram ate Lucifer no inferno, quando mortos. 

Qua1 a fronteira entre realidade e fic@o? Nas f- de Ant6nio Silvino, os 

trovadores vingavam-se dos governos indiferentes a sorte dos sertanejos. Ludibriando as 

represi\lias da policia e dos coroneis, os poetas e cantadores das feiras escreveram muitas 

historias na primeira pessoa: os proprios protagonistas contavarn as suas ep~pti ias .~~ 

"Eu entrei em Mossor6, Porque d o  e' brincadeira. 
Lci encontrei resistzncia, Policia de cinco Estados, 
No mEs de junho passado, Pelo calmlo que fiz, 
0 lugar entrincheirado. Tinham 500 soldados, 
Era de tarde o sol p6sto. Por um milagre da sorte, 
0 meu grupo ia disposto, No Kio Grande do Norte 
Porkm voltou arribado. Ni7oficamos derrotados ". 
(Jo60 M Athayde, Larnpiiio em Mixword, apud MACEDO, 1972: 191). 

0 sertanejo e os poetas populares, testernunhas ou n5o de episdios dos cangaceiros, 

recriaram e interpretaram os fatos de acordo com a sua imaginaq5o. 0 s  'causos' contados em 

rodas familiares e essa literatura cantada em versos diio objetividade e emq5o a urn universo 

Y) 

59 
Cf. MEYER. M. Autores de Cordel. Abril Cultural, 1980, pp.7 a 12. 
Cf. DAUS, R. 0 c~clo Bpico dos cangaceiros na poesia popular do Nordeste. Rio de Janeiro: Fundago Casa de Rui 

Barbosa. 1982:21. 



mitico que remonta a um period0 heroico, povoado de cavaleiros andantes, homens valentes, 

santos e guerreiros - o mesmo dos rebeldes do Contestado no Sul do Pais. 0 cangago acabou 

em 1940, com a morte de Corisco - o Diabo Loiro. Ao transformar, porem, seus bandidos 

populares em herois, a populaggo, ainda hoje, parece querer tirar desforra de uma situagiio 

perene de espoliaqiio e de sujeigih hurnana. 

"lampiclo tornou-se um herdi legendririo. Nus feiras e nos mercadm, nas festas 
familiares e nas festas religiosas, os bandos do Sertiio niio cantam mais somente as 
facankc. de Carlos Magno e dos Doze Pares de Franp. Um outro terna lhe JaZ 
concorrgncia em prestigio, o das Aventuras de LampiEo. Celebra-se-lhes u gldria, 
deplora-se-lhe a morte: 
A viola td chorando, 
Td chorando com raziio. 
Solucando de sodade, 
Gemendo de compaikZo, 
Degolaram Virguiino 
Acabou-se Lampiiio ". 
mbel2, apud Q UEIROZ 1977b: 125). 

0 cangaqo transformou-se, de urn simbolo regional, em mito national. Romances, 

Iivros, mlisicas, xilogravuras, filmes, seriados em televisiio retrataram (e vi2m retratando, na 

dimens20 fantasiosa e festiva da arte) esse fen6meno episuco como algo 'genuino e legitimo 

da civilizqilo brasileira'. Assis Chateaubriand instituiu a 'Ordem do Cangago' destinada a 

premiar pessoas que deram mostra de dedicaqiio ao ~rasi l .~ '  

Q w s  os enigmas que movem o substrato cultural tanto das camadas populares como 

da intelectualidade, para mitificar pessoas que, em vida, foram assassinos, saqueadores, 

promotores de perversiies sexuais e 'foras-da-lei'? 

Antes de serem enterradas, na decada de 80, as cabeqas degoladas de Lampigo, Maria 

Bonita e outros cangaceiros estiveram expostas a visitaqa no Museu de Antropologia 

Criminal de Salvador, Baha. Assim relata QUEIROZ (1977b:15) a reaq20 dos populares: 

"Mumlficadas, as caheqas dos bandidos (..) tomaram-se horriveis. Todavia, (..) o 
pziblico vem admirar os objetos carinhosamente bordados, os chapkus enfeitados de 
berloques, as armas brilhando com suas moedas de ouro e prata, os b o m i s  sobre os 
quais se curvaram bordadeiras amorosas. 0 publico vem olhar as cores  viva^ da 
liberdade, da independgncia, do heroism0 ". 

BO Cf. QUEIROZ. M. I .  P.. HisMria do cangap, 1986~66. 



"Ha u l v  pensamento certo utrcis dos ciculos de Lampiiio; suas alpercatas rudes pisam 
ulgum terreno sagrado. 
l..j confesso que us sortidas de Lampicio me interessam mais que as sortidas do sr. 
.4ntcinio (Turfus ". (Rubem Rraga, '0 conde e o passarinho: apud MA(IED0, 1972:87). 

Maria Isaura QUEIROZ (1 973x2 13) afirma que essa perspectiva nacionalista se baseia 

a constru@o simbolica do cangaceiro como urn revoltado, defensor dos pobres, justiceiro e 

bertador; ''6 o simbolo das transJorrna~des", opondo-se "ao consewantismo e ir estagnaqio " 

"Pra hav6 paz no sertiio Pra havZ paz no serf50 
E a gente pud6 vivE E as moqa pdi? prosd 
E os mato pud6 cresci E us rapaz pud6 casa 
E as muik pudZ reza E o povo pdi? se ri 
6 os matuto trabaib E os menino se aaberti, 
Cum gusto e satisfaqiio kpreciso urna inleiqiio 
Precisa que Lampiiio Pra f i g  de Lampiiio 
Venha o povo governb Presidente do Brasil ". 

(Aloisio Vilela, apud MCEDO, 1972: 123). 

Em Gilbert DURAND (1988:99), o simbolismo e portador de midtiplos sentidos, traz - 
m si arnbiwdades: ele e, ao mesmo tempo, concreto, mas apresenta uma also; ele se volta 

urn passado, mas anuncia, instaura urna nova ordem:"~ imagina@o simbdlica t? 

'inamicamente negaqb vital, negaqiib do nada, da morte e do tempo". 0 s  cangaceiros 

iltimidaram o Sertiio mediante matanqas muitas vezes sanguinarias; so que a coragem de 

iorrer em combate, transforma-os em herois - a morte e, a um tempo, diab6lica e purificadora. 

lssa ambigiiidade - incbmoda e contraditoria - parece ser a caracteristica excentrica do 

angaceirismo. 

A verossimilhanqa do cangap esth comprometida e enredada de registros factuais e 

xriaq6es folcloricas, de interpretag6es controversas e de posicionamentos teoricos e 

ieologicos que tornarn o proprio fenameno historic0 algo brumoso. A morte de Antanio, um 

os irmilos leais de Lampigo, ocorre, segundo MACEDO (1972:141) de um disparo acidental 

e h i 1  que o atinge no mamilo. QUEIROZ (1977b:llO) aponta duas vers6es: a morte em 

ombate ou em briga de jogo com o 'lugar-tenente' Luis Pedro. Em entrevista em 1958, o 

imigerado Volta Seca descreve o fato como uma desavenp ocomda nunla festa entre os 

mgos Antanio e Cirilo, tendo este atirado mortalmente na cabep do inn50 (QUEIROZ, 

97%: 168). 



"Menina vou te contar 
u historia de um cangaceiro, 
hicho horn do pe' ligeiro, 
lobisomem do sertiio. 
(I.'omia moqa donzela, 
reparava as injustiqa, 
estrangufava menino 
por ato de diversiio. 
Entrava nos povoados 
e deixava em petiqiio 
de m ise'ria o prepotente 
vergado na p u n i w  

Desocupado, erradio, 
vupeou como um pupco, 
por muitos anos u,fio 
niio buscou a salvaqo 
tinha grade protetor, 
o padre Cicero Romo, 
no Iugar onde chegava 
era vrghrio e juiz, 
amancebado casava 
e livrava o infeliz 
que nas grades da cadeia 
vivia curtindo peia, 
delegado de policia 

9 ,  escapava por um triz . 

0 capit50 Optato Gueiros, que durante 17 anos combateu o cangaqo, em seu limo de 

memorias (apud QUEIROZ, 197%: 141), assim se refere a Lampigo: "E assim e' que o vemos 

ora como homem de hem, ora como simples ladriio e fiio assassino. (..) Era Lampiiio um 

mundo de contrastes, urn complexo enigmhtico e um ginio ao repontar na vida ". - 
Um outro militar, autor do assassinato de Corisco, o Coronel ~ o s e  Rufino, numa 

entrevista em 1964 (apud QUEIROZ, 1977b: 153), reputa Lampi50 um Lider moralizador: 

"Ele niio era perverso, como muita gente conta, que ele mandava familia danqh despida, 
essas... coisas, Mo, ele nunca feiz isso. L.umpii7o era um camarada que at&. era urn... 
um bandido que respeitava muito as familia, e eu c-unheco aqui uns treis ponto onde ele 
mat6 treis cabra dele". . . 

Randfo Prata, um filho de urn coronel sergipano, escreve urn livro, em 1933, que 

visava combater o mito que se criava em torno de Lampik ainda em vida Siio @ginas e 

"phginas recheadas de barbaria" cometidos por Lampigo: como o de espancar urna mulher e 

entupir a vagina de terra socada com o cabo de urn punhal (PRATA, 1935:162) ou o caso de 

estupro de uma noiva da qua1 se servem Lampigo e iniuneros cangaceiros e que tem os sexos 

"asseados" por uma velha que a tudo presenciava (idem p.: 12 1). 

"Dizem que o capitiio Outros d iem que ele ttnha 
AntGnio Silvino era um coraqiio de bondade 
urn simbolo de mafvadez que protegia a pobreza 
um corn~tio de pantera e tambkm a virgindade 
matava sem piedade de qualquer donzela que 
como se josse uma fera vivesse em honestidade ". 

(Luiz de Lira, LONDRES, 1983: 181). 



Enquanto, para o sociologo Jose de Souza MARTINS (1990:60), "o canguqo 

representmu um questionamento do poder  do.^ corone'is ", inclusive com urn certo "ulcunce de 

cla.vse" (idem, 61), para o jornalista e hstoriador Julio CHIAVENATO (1990: 17), os 

cangaceiros " ... firam cooptados pelos corone'is do sertiio, transformando-se em seu exercito 

particular ". Eram terroristas e oportunistas que "estavam desligados politica e socialmente de 

sua classe '', (idem, 18). 

Na construqiio idilica do escritor e romancista Nertarn MACEDO (1972:24) "...era o 

Capztiio Virplino espesso, profundo, luminoso. Movia-se como urna aranha, voava como urn 

morcego, pulma como um cabrito". Ranulfo PRATA (1935:37) faz a sua descriqiio do 

'monstro' : 

"0 que mais impressions no seufsico chocante siio as mclos: siio terrljCicas (..) recobre- 
Ihe as palms uma crosta cispera e acinzentada como pele de batrhquio; os dedos )nos, 
dsseos, compridos, term in ado.^ em unhas c6mem e pontia&, ostentam inheros 
ankis. Miios ferozes, convulsivas, astuciosas, brutais e hidas. (...) Se se elevam no ar, 
traqam gestos de punhal&, de estrangulamentos de gor~m': - 

E dificil interpretar, inclusive, o material empirico. Dois pesquisadores do tema chegam 

a conclus&s divergentes na andise da produg& folhetinesca. Para QUEIROZ (1986:66), na 

literatura de cordel, os cangaceiros Go "sempre reprovados e julgados dignos do inferno"; j a  

no estudo de DAUS (1982:43), "ao narrar as lutas contra tropas policiais, os poetas populares 

demonstram simpatia para com os protagonistas ". E melhor owir a propria palavra de urn dos 

mais conhecidos autores de cordel, o paraibano J o k  Martins de Athayde (apud MEYER, 

1980:103). Indagado sobre como escreveu as epopkias dos cangaceiros, o poeta e 

tramparente: "Ern algumas me aproveitei do que noticiava o jornal, noutras do que me contava 

a boca do povo. E em ulgurnas d o  me baseei em fato nenhum. Imaginei o caso e j z  o meu 

floreio ". 

Conta-se que Lampigo, ao tentar uma de suas mais aniscadas faganhas - o ataque a 

cidade de Mossoro, no Rio Grande do Norte - falou corn o seu lugar-tenente Massilon que o 

hvla estimufado a tal empreitada: "Cidade de quatro torres m-o e' feita pra cangaceiro "! 

(MACEDO, 1972: 1851.~' 0 banditismo nordestino tera como palco as chamadas 'regiiks 

Mossoro, que, em 1927. contava corn cerca de 30 mil habitantes, possula 4 igejas e repeliu o ataque anunciado corn 
tntecedencia pelo bando. 



pobres do sertilo', de criaqilo de gad0 'na larga' e apcultura de subsistsncia, o sertAo Arido, 

pontilhado de mandacarus, o tiio decantado 'poligono das secas', no interior de sete Estados do 

"Com esta rapaziada Alagoas de medrosa 
6 que ando atualmente coitadinha vive inerte 
o maisfraco do meu gnrpo Paraiha e Pernamhuco 
hriga com dez e niio sente por ora e' quem me diverte 
para o meu grupo afamado Cearci e' meu am ;go 
Pernamhuco 6 aleijdo Rio Grande eu niio persigo 
e Paraiha esta doente. Sergipe nGo me desperte " 1  

Uosk Cordeiro, Aventuras de Lampiao, upud MA CEDO, 1972: 1 1 7). 

A historia do banditismo vem desde o ~rasil-col6nia.~~ 0 coronelismo do s&ulo XD( 

cria a figura do 'jagungo' - a pistola de aluguel. 0 s  'capangas' de urna determinada oligarquia 

nual eram a soma da jagunqada profissional com os 'agregados' - que, quando necesshio, 

hcionavam como b rap  armado do fazendeiro. MARTINS (1990:59) considera fundamental 

a distin* entre jagunqos e cangaceiros: "... o jagun~o t rabaiha  para urn patriio; o - 
cangaceiro era livre, mesmo quando prestasse um serviqo a aigue'm, matando urn des@eto"." 

A @r desse ponto, abre-se para rnim a c o n s i d e ~ o  do Cangaqo como urna para- 

esquerda do carnpesinato nordestin0,6~ que, pel0 seu relativo grau de independencia perante o 

coronelismo regional, aponta para uma contra-violencia popular ante a violencia do monopblio 

da terra. Cangaceiros e fanaticos - como os seguidores do beato Ant6nio Conselheiro, em 

Canudos - vem da mesma matriz de insubmissiio: ". .. eles subvertem a pmaceira imposta peio 

lat~jhdio durante s&mlos7'. (FACO, 1976:37).~~ As oligarquias foram para com eles 

implacaveis: o santo e o bandido foram degolados! 

HOBSBAWM (1975) Qstingue trcs modalidades de banditismo: os paladinos da 

Justiga (o banditismo social), os vingadores de honra e o crirninoso comum. Ele a h a  que, na 

62 Cf. QUEIROZ, 0s  cangaceiros. (1977b) p. 18, e SHAKER, (1979) p.45. 
63 CHIAVENATO (1990:7-26) descreve urna genealogia que parte do s6culo MI, corn os 'bund6es', passando pelos 
'manUes', 'cacheados', 'vira-saias', 'capit%es-deestrada', 'curirnbambas', 'davinoteiros', 'peito-largo', 'bugreiros', at6 chegar na 
fi ura rnodema do 'jagunpo'. 
'Nessa rnesma dire~Bo argurnenta QUEIROZ (1 977b:lg): -0s chefes das grander parentelas, os pequenos chefes politicos 
locais, rodeavarn-se de apaniguados e de guardacostas, - conjuntos aguerridos que todavia n&o podem ser confundidos 
com os cangaceiros B frente de bandos independentes. 0s  capangas 'perienciam' sempre a0 chefe de urna parentela, ou a 
urn chefe pollfim; habitavam nas terras do chefe w do 'cwonel', isto 8, seu domicilio era 17x0 e conhecido; n l o  erarn, p i s ,  
nem independentes nem errantes". 
65 MARTINS afirrna que o cangaceiro Yende a ser o camponds, que ja era livre no que se refere a ter a sua tena, ainda que 

cliente de urn chefe politico" (1 990:59). 
ea Aqu me posiciono na rnesma perspecha de MARTINS (1989:119) 'ao reconhecer como sujelfos da hisMria e sujeitos do 

conhecirnento" o cangaqo e os rnessianisrnos guerreiros de Canudos, Paude-Colher. C a l M o  e Contestado. 



phtica, e dificil a separagiio entre esses t ips  (idem, 35). A essa mesma conclusiio chega 

QUEIROZ (1977b:207), analisando o caso brasileiro: o individuo entra no cangaqo irnpeiido 

por uma vinganga de sangue, "no entanto, niio estio ausentes traqos u 'os  dois outros t~pos de 

0 s  bandos independentes de cangaceiros vem, desde M dois seculos, ligados is grandes 

secas ciclicas. Cangaceiros e miseraveis tendiam a se misturar (QUEIROZ, 1977b:62). 0 s  

historiadores e o patimhnio popular registram os nomes de legendikios chefes de bandos: 

Cabeleira (1775, PE), Inoct?ncio Vermelho (1870, CE), Jesuino Brilhante (1866, PB), Jo20 

Calangro (1 877, CE), entre outros. E, porem, a parhr da ultirna decada do seculo passado que o 

cangap independente - sem vincula~50 corn a seca, epidemias e a midria dos retirantes - 
passa a existir em torno do p~oprio prestigio, durando ate 1940. Esses quase 50 anos e d o  

associados a trk grandes celebridades: Ant6nio Silvino, Lampigo e ~ o r i s c o . ~ ~  

0 cangaqo, como urn fen6meno de liberdade humana volatilizado no tempo n3o 

poderia deixar de exalar vapores de festa. Para Freud, a reduflo da a n w a  e do recalque - 
fiente As interdiqks impostas pelo principio da realidade pode dar-se rneio da arte, das 

68 drogas, dos sistemas religiosos e filosoficos ... A busca da felicidade e da auto-afinna~2o 

norteou todos os movimentos libertitrios da Prirneira Republica. Se, no Contestado, a festa 

transparece na forp  guerreira da religi2o e, no movimento modernists, ela emana das energias 

criadoras da arte, o cangaqo vem apresentar a dimens50 Iudica da festan~a popular. 

"0 donanent6rio cinematogrb$co do sirio AbraGo ~ e n j a m i ~ ~ ~  retratou o viver do 
bando no norte da Bahia, onde o Raso da Catarina foi durante muito tempo o 
esconderijo prefzrido de Lampi&. Nos rolos de flme que escaparam ci destruiqb e que 
compcem quinze minutos de proje@io, us cangaceiros agem corn a espontaneidade de 
um bando de meninos em jzrias. 'Viajam ', estabelecem porno, constrbem o 
acampamento, comem, danqam, lutam. A alegria de vnter ritma-lhes o g-esto e os 
espectadores se defiontam cum uma gente feliz e realizada. (..) Procuravam realizar, 
para eles mesmos, sua visa0 de urn paraiso terrestre rtistico: nclo trabalhar, mas ganhar 
dinheiro combatendo e lutando, que sZo 'atividades nobres ', a $m de alcanpr wna 
existgncia festiva e opulenta, tendo sujeitado ao seu mando as diversas camadas sdcio- 
econdmicas de toda uma regitio ': (QUEIROZ 1986:38). 

-~~ 

" Essa sintese parte de QUEIROZ (1977b), pp. 59 a 66. 
88Ver. a esse resfxito, HENRIQUEZ. E. (1991), cap. V - 0 ma1 estar da civil'iza@o, pp 96 a 120. 0 mesmo em WINNICOTT, . . .  
1975 CAP I. 
59 Em 1936, o comerciante sirio Abraao Benjamin, de Juazeiro do Cearh, ficou seis meses fazendo um docurnentario 
cinematogr6fico corn o bando de LampiBo. A ousadia do ato foi fatal: chefes politicos locais o assassinaram. 



Para WINNICOTT (1975:29), o alivio da tensilo entre a realidade intema e a externa 

pode dar-se numa irea de experiencia intermediaria pela via do Iudico. Brincar tem uma 

dimengo terapeuta e inclui "zcma atitude socialposifiva". (idem, 75). Para Walter BENJAMIN 

(1984:64), "... hrincar slgnifica sempre libertaqiio". 0 s  camponeses que aderem ao cangaGo o 

fazem guiados por sede de vinganp ou por rebeIda bruta e, quando livres das amarras, partem 

para um gozo voluptuoso dessa independencia. 'Entrar no cangago' implica o abandon0 da 

existgncia normal: e adentrar urn 'outro mundo', urna vida errante, um pega-pega, urn jog0 de 

risco, convivendo com a iminencia da morte, mas compensada corn momentos fortes de 

abunddncia e extremo prazer. MATTA (1981:38), cornparando as solenidades brasileiras 

altamente ordenadas com as festa~ dominadas pela "brincadeira, divers50 eiou licenqa ", 

afirma que, nestas, 'lo comportamento k dominado peia liberdade decorrente da suspensc?~ 

temporcjria das regras de uma hierarquizaqc?~ repressor". 

0 cangap propicia aos rebeides nordestinos uma atitude carnavalesca fiente a vida: 

licenciosidade, inverGo de pap&, erotismo e cornportamento llidi~o.'~ 215 Baiano, urn - 
cangaceiro que costumava 'ferrar' algumas mulheres no corpo com a sigla JB, referia-se a um 

combate como urn 'folguedo'". 0 cangaceiro Labareda, alto comando de Larnpib, em 

depoirnento em 1965, chamava de 'brinquedo' 2s rela~8es ef"emeras dos cangaceiros com as 

mulheres sertanejas (QUEIROZ, 1977b: 186). Isaura QUEIROZ (idem: 1 85) traduz, em seu 

l im,  as impresGes que lhe passam o documenthrio e a entrevista de Labareda: "No Jilme 

como no festemunho, os cangaceiros siio corno crianqas brincando de bandidos: alegres, 

inconseqiientes, estouvadas, contradithrias, ambivalentes, ambiguas". 

Essa revivedncia de urna conduta lhdica e festiva em homens destemidos ja era 

descrita, em 1917, por Gustavo BARROSO, ao narrar a vida do en60 'Rei do Cangap', 

Ant6nio Silvino. Ele e Jesuino Brilhante foram os dois cangaceiros que mais se aproximaram 

da figura do 'ladr8o nobre': d o  atacavam camponeses pobres e normalmente distribuiam os 

saques entre estes . 1.2 

"Na sua vida de rnatar e saquear, sempre se manteve nas quadras de giiudio ou de 
apertura, h maneira de Jesuino Brilhante: cinco ou seis compunheiros, boas armas, todu 
a pradaria hispida dos sertGes, plena liberdade, a cumpiicidade do habitante, ou por 

' O  Aqui reitero a mnceituaqao de BAKHTIN (1 993) sobre a v M o  carnavalesca do mundo. 
" Essa fala consta de urn epis6dio reconstmfdo por Nertarn MACEDO (1 972:215). Ao que mnsta, o cangaceiro foi morto. 

S3o os Robin Hood's brasileiros descritos por HOBSBAWM. Bandidos. (1975). A respeito de AntBnio Sitvino, ver MARTINS 
(1 990:59 - 60); Jesuino Brilhante, em SHAKER (1 979: 159 - 168). 



medo, ou por admrra~clo, e os cornbates e 0.7 sambas, e as noites fiestas donnldas uo 
refento .soh a fu= palida da fua, no srlincio dos campos ". (GUSTAVO HAHROSO, apud 
QIEZROZ 1977h:74). 

Combates e sambas: a festa e a luta entretecidas na maneira cangaceira de fazer 

politics: "A morte e a festa andaram juntas na vida desses homens". (SHAKER, 1979: 124). A 

luta era a condiqgo de sobrevivencia: ou como eles mesmos h a m ,  'profiss5oy! Na fala do 

cangaceiro Jurubeba: "eles e' que tratava ribs de bandido ... eu num achava que ninpe'm fosse 

handido. " (idem, 154). Contudo, a vida festiva era a aspiraggo permanente: a festa dionisiaca, 

orgiktica, com cornida farta, danqas e brinquedos de arnar. Essa sintese estava expressa no 

gosto de urn dos 'cabras' de Lampigo (apud MACEDO, 1972:2 15): "Perguntado a Mourcio do 

que mais gostava, respondeu: - Came de bode, danqa e rabo de saia': Compreende-se 

entilo, porque um personagem tilo controverso como Lampiiio, disposto a qualquer ato de 

selvageria, ao entrar nurna cidade tivesse como 'grito de guerra' a propalada bem-aventuranga: 

"- E Larnpicio que vai entrando: amando, gozando, querendo bem': (PRATA, 1935:146). 

Instrumento de trabalho de cangaceiro Go boas armas e a sobrefincia depende de 

m a  rede de proteqiio - '0s coiteiros'. Arnbas custavam dinheiro. So a simpatia da populaqiio e 

o armamento dado e apropriado n5o bastava: detenninados 'coiteiros' recebiam ajuda 

financeira e a munigiio precisava ser adquirida por intermedio de caixeiros viajantes, 
7 73 c 'paisanos , coroneis' e mesmo oficiais da policia. 0 s  recursos econ6rnicos provrnharn 

principalmente de assaltos aos fazendeiros ricos, mas tambdm de saques a povoados, de 

extorsks, de seqiiestros, de 'cobranqa de impostos' e de 'venda de protwo'. Em periodos de 

maior abastan~a e longe das constantes 'persigas' da policia, Lampi50 retirava-se para algumas 

zonas lihradas, onde passava meses em vida perdulhia. Aqui novamente vemos, pelas 

descrigks, que esses momentos erarn vividos como um gozo de 'ferias': com jogatina, 

regabofes, bandarras e lwniria sexual. 

"Depois desta faqanha, I~rnpiclo se imtalou em Triunfo (1922), passando a viver sem 
ser incomodado, uma vee que tinha a prote@io de todas as autoridades, desde o prefiito 
ate' o vigbrio. Lumpicio comparecia &s festas que eram organizadas em sua homenagem, 

-- - 

73 'Paisano' era o nome que os cangaceiros davam aos moradores da regiao, para distingul-10s dos policiais fardados - '0s 
macacos'. Na verdade, os 'paisanos' eram a grande rnatriz que alimentava o context0 em que o cangaqo se desenvotveu: 
desse campesinato tanto salam os cangaceiros como os 'macacos', que iam pertencer as volantes policiais. Eles comporiam 
as hostes de fanhticos que saiarn em peregrinaqao atras de urn beato ou se tornariam os jagunqos do 'doutor coronb'. 
Morando na regiao. teriarn que tomar urn dos parhdos: ou ser espia da pollcia ou 'coiteiro' dos cangaceiros. E, por estarem 
nesse rneio, erarn os que mais sofriam as retaliaqdes de arnbos os lados. 
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