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RESUMO

A partir de narratives de militantes comunistas em peri6dicos
sobre o Levante Comunista de 1949, ocorrido ein Fernand6polis,
interior do Estado de Sio Paulo, discuto a dispute em torno da
mem6ria das experi6ncias sociais de trabalhadores ao organizar
llovimentos sociais de lute pda terra e por direitos trabalhistas
no campo. Desses materials hist6ricos emel'gem a avaliagao
politico de militantes comunistas sabre as praticas partidarias no
periods de 1946 a 1954
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No presente, cotejal ' exp?rien.das social.s. de
traballaadores em lute, mesmo constituiido as "causas perdidas" ,
os "becos sem maida",a cujas mem6rias e hist6rias t6m fido
silenciadas, ocultadas, tem o sentido objetivo de manter a sua
atualidade politica, pols estamos disputando a mem6ria sobre a
hist6ria dos diversos movimentos sociais de trabalhadores no
presence.4

Diante dessa circunstincia, torna-se relevante a

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Constroem uma estrada enfrentando os "Tatuiras'

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

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

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

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

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

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

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

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



Chega de formal fazend

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 Cad. .4 f], o.18, /1.3Q. 207 ]



'Chega de format fazendas.

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

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

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

Sobre as pr6ticas de grilagem de Eufhy Jalles, Cf. NARDOQUE, S. Ronda
da fen'a e produfao do espafo urbazzo enl Ja/es - SP. 2007. 445 f. Tese(Doutorado
em Geografia) Programs de P6s-Graduagao em Geografia da
Universidade Estadual Paulista. Rio Clara. 2007.
LIVRO DE ATA DA cAMARA MUNICIPAL DE FERNAND6POLIS, 20
fev. 1948, P. 25.

Crib. aEb u.18, n.30, 2011



existente no meio rural daquela zona. Sua campanha 6
de aconselhar os arrenda, digs, arrendatirios e meeiros a
n&o pagarem rendas, pris etta 6 a ordeal\ de I'restes. I ai
campanha feith com insist6ncia no meio dos
trabalhadores rurais vem fazendo prever consequ6ncias
funestas, pois os proprietarios se mostram alarmados e
procuram, dia;iamente, esta Delegacia',.para as
provid6ncias necessirias. O Promotor P6.blico da
Comarca ainda n5o ofereceu dendncia em processo feito
de acordo com o Decreto que define crimes solicitadas a
Procuradoria do Estado poderao trazer beneficios
resultados, com a designagio de promotor especial ou
com orientagao em circular dirigida a .todos os
promotores do Estado. Apresento. a V. Ex.' os deus

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

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

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

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

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

26 Cad. bell. u.18, n.3Q 201 1



'Cl\cga de format fazendas

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

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

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

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

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

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

P. 36-37

Cred. arl o.18, n,3Q 2077
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que muitos sujeitos em Fernand6polis estavam pr6ximos ou
militavcam no PCB e provavelmente vivenciaram esse ambiente
ambiguo no interior do partido, em que a "revolugao agraria
era a "palavra de ordem" -- conv6m enfatizar que na cidade
ocorreram divergencias, pda menos, entre Fernando Jacob e
Ant6nio Joaquim na apreensao dessa politica do PCB.

Calil Chade. tamb6m conhecido como Oto Santos,2a

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTOS, O. O prograna.a do partido, a questao agraria, a organizagao e a
lula dos camponeses. P obZe7xas, Rio de Janeiro, n. 64, dez.1954-fev. 1955.
Disponivel em: <http://www.n\arxists.org/portugues/ telnatica/
rev.prob/64/agraria.htn\>. Acesso em: 18 out. 2008
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f significativa a informag2io de que a cidade ja.houvera
fido ocupada pecos trabalhadores no ano anterior, evid6ncia de
que os conflitos em torno das relagoes de trabalho no campo e da
lula pda terra foram anteriores a 1949. Evid6ncia de um processo
hist6rico complexo, que n8o principiava e muito menos encerrava
em 1949

As tens6es vividas em torno da defesa de seas

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

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

de Fernand6polis Desmascarada pelo Secretfrio de Seguranga:

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

29 Irineu Luis de Morals rel.ata que, diante da politico partidaria daquele
momento, precisou se deslocar para cidade Migue16polis com o objetivo
de desmobilizar a militgncia, que acreditava qud o seu pape!$j?.resistir
a cassagao do registry do PCB ido fechamento de sud sede, CI. WEI.cn,
C4 GERALDO, S. Lzftas camponesas lzo {ntedor paaZfsfa: meln6rias de Irineu
Luis de Moraes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 96-99.
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vert-ficar 'in loco ' o que havia. Aqui chegando, encoittrou,
esse autoridade, tudo em ordem. leinando a mais
complete cdma em toda rego:io.30

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

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

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

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

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

sz MAR]GHELLA, C. Nossa politico. ProbZeilzas, Rio de Jan.eiro, ano 2. n. i16,
jan. 1949, p. 7.
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Em uma diregao similar, a narrativa de Mauricio Grabois
escrita em maid de 1949, tamb6m publicado na revista ProbZe77zas

relaciona esse movimento aa Manifesto de Janeiro de 1948

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

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

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

uma

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

as GRABOIS, M. Mobilizar Brandes n\assas para defender a paz e derrotar
o imperialismo e a ditadura. ProbZemas, Rio de Janeiro, ano 3, n. 20,
ago.-set. 1949, p. 25
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A "oportunidade perdida", lamentada por Grabois, este
muito pr6xima ao que Alessandro Poitelli identificou em sua
pesquisa junto a trabalhadores e militantes comunistas na ltfilia,
um processo semelhante .sobre quest6es colocadas em porno do
temp da oportunidade perdida" a medida que a politico de
uni8o nacional" e o "compromisso hist6rico" passaram a ocupar

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

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

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

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

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

]
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exemplo tipico dessa forma sect6ria de aWaD n6s o demos na luta
que ocorreu em Fernand6polis".36
' No artigo publicado no peri6dico Voz Opec"dda, Chade

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

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

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

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

s6 SANTOS, 1954-1955

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

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

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

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

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

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

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

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

determinada
. !. £nu. . ,qx ,,

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

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

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

Jacinto, invesligador."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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