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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preso

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

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

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

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

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

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

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

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

6 CARONE, 1982, P. 6

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

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

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

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

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

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

que suns atividades eram golpistas mascaradas de
anticomunismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CentraIAo eatudannos o comunismo em Mag6{.observamos

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

6

' =$q!:=;s.:=;;FK£sm:f=:: w'l ;;=;«'-:, '.-.s
Cad. XEL u.18, n.30, 201]



P

g

£
8
g
0

q
&

l

militantes fortemente identificados com o sindicalismo, na
perspectiva da garantia dos direitos explicitados na Consolidagao
das Leis do Trabalho (CLT). No que tange a lnilitancia,
especificamente, tamb6m havia comunistas ligados a instituig6es
religiosas, entidades carnavalescas, a16m daqueles oriundos do
anarquismo. sodas essay vicissitudes, contudo, nio fazed deles
menos comunistas", apenas apontam para o rata de que o estudo

sobre o tema exide avalia96es para a16m da cdpula partidaria
pecebista

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

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

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

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

9 Ibid., P. 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Em suma, destacamos a dimens30 coletiva de

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

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

=

inicio de lula dos comunistas

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

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

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

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

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

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

u Paulo Lopes: entrevista]2005]. Entrevistadora: JuWara da Silva'Barbosa de
Mello. Ma96, 2005.(Acervo da pesquisadora).(Giifo nosso).
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astoria do ent3.o deputado federal Aar8o Steinbluch, nome
tamb6m sempre leh.brado pelos oper6r.ios. No cano ao
depoimento do ex-operario Paulo Lopes, percebe-se a valorizaigo
do bindlcato como porta-voz das (ionquistas,.ainda que nesse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

classe trabalhadora despontado como um ator importante neste
novo cenirio politico

Irun Sant'Anna; entrevista]abril 2006]. Entrevistador: Felipe Augusto
dos Santos Ribeiro. Rio de Janeiro, 2006. (Acervo do pesquisador). Este
comicio do qual. se.refere o m6dico foi realizado no dia 27 de margo de
1949, em Santo Aleixo. Na ocasiao, um soldado da.policia tentou agreiir
Dr. brun com uma corona\ada de fuzil. Ao defends:llo, o tece16o Euz6bio
de Souza acabou fraturando o antebrago. Por film, o m6dico, o oper6rio e
o ex-vereador Agenor dos Santos forum presos e conduzidos a DOPE, em
Niter6i, pelts investigadores. No registry da ocorr6ncia, por6m, des fora m
acusados de agressao aos policiais, n6o sendo relatada a fratura do
operario.
QUERINO, 2006, P. 114.
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A estrat6gia inicial dos comunistas mageenses, assim que
o partido voltou a legalidade, em 1945, foi eleger sous primellros
representantes nas eleig6es federais e estaduais. Enquanto isso,
nos sindicatos de Santo Aleixo e Pau Grande, o embate por.espago
politico com os primeiros.dirigentes progredia com dificuldades
ja que a legislagao trabalhista permitia, em Ultima instAncia, o
controle do Minist6rio do Trabalho sobre as entidades sindicais
por meio dos interventores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(:ONCLUSAo

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

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

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

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

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

'-'q'--]

Cred. ael ZP.78, /z.3Q, 2077
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comunistas em Mage quanto a postura repressiva do Estado
promoveram uma personificag:io bastante curiosa na mem6ria
politico mageense
' Analisando os diversos depoimentos colhidos, associados
a conversas informais realizadas com ex-operarios t6xteis,
percebemos que muitos deles, mesmo reconhecendo a
participagao dos militantes do PCB em conquistas da categoria e
realgando inclusive o cognome "moscouzinho" com certo orgulho,
evitam denomin6-1os como comunistas. lsso demonstra o canter
conflitivo dessa mem6ria, pois kinda que Mage tenhc& sido
considerada por virios entrevistados como uma "pequena
Moscou"(ref8rente a capital da antiga URIS, "comunista"), a
alcunha hom6nima, em alguns casos, nio era corlespondida aos
militantes. Em relagao ao lider sindical e vereador Ast6rio dos
Santos, que adquiriu boa reputagao para.a16m dos militantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ed. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2005. p. 302; QUERINO, 2006, P. 351
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no presence e levando consigo um pouco do passado, essas
experi6ncias promovercam continuidades e rupturas no.processo
hist6rico estudado, construindo, portanto, uma mem6ria social e
coletiva bastante peculiar

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

cred. .acl u.]8, zr.3Q, 207]
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