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XIAO CULTUliAL ANTIFASCISMO E UNiAO NACIONAL
NA REVISTA SEl\L4 (1938-1943)

RESUMO
O objetivo dente artigo 6 analisar a atuagao da revista baiana
Scion enquanto instrumento de agro cultural e de luta politica a
servigo do antifascismo e da Uni8o Nacional no Brasil. Criada
em 1938, em Salvador, por jovens intelectuais engajados, um deles
pertencente ao Partido Con\arista do Brasil (PCB), Seipa
constituiu-se num importante espago de divulgagao das
formulag6es politicas dos comunistas em memo ao Estado Novo,
a Segundo Guerra Mundial e a ameaga fascista que pesava sobre
diversos parses. Sendo um veiculo legal e oficioso do Comity
Regional da Bahia(CR-BA) do PCB, o$ comunistas, atrav6s da
Se£zla, iniciaram um vigoroso processo de resist6ncia e
recomposigao partidaria a partir da intervengao direta no
movimento de mdssc8s que arrastou multid6es is mas contra o
nazifascismo, a quinta-ioluna e o integralismo. Ao longo dos
deus cinco amos de funcionamento, Selz;zz expressou a linha politico
do PCB, sendo fechada por determinagao do Estado Novo em
1943

PALAVRAS-CRAVE
Partido Comunista do Brasil(PCB). Selma, revista. Antifascismo
Uniio Nacional.





Carlos Zacarias de Sera Junior: AgAOCULTURALANTiFASCiSMO
E UNiAO NACIONAL NA REVISTA
sUvA (1938-1943):

Entre 1938 e 1943, uma experi6ncia pioneira
desenvolvida em Salvador abria as portcas do mundo cultural e
literfrio brasileiro para as posig6es antifascistas que comegavam
a tamar corpo no pris. Ap6s um longo periodo de si16ncio, que
sucedeu a fracassada tentativa insurret:ional de novembro de
1935, o colNunto dos antifascistas, muito especlalmente os
agrupados sob a bandeira do Pattido Comunista do Brasil(PCB)
depots de permanecerem acuados ante a onda de repressao e
perseguig:io intensas, procuraram se reagrupar em pequenos
nichos onde imperava uma relativa liberdade.que.furava as
brechas do Estado Novo.s No movimento estudantil e entre a
juventude, nas faculdades de Direito e Medicine da Bahia, e em
diversos espagos frequentados pda intelectualidade liberal, .os
comunistas puderam construir uma experi6ncia de resist6ncia
ao nazifascismo exortando os povos do mundo a levantarem a
bandeira do antifascismo. 0 8bjetivo dente texto 6 analisar o
periodo de exist6ncia e a atuagao da revista baiana Sefoa enquanto

Professor do Departan\etta de Hist6ria e do Programs de Pas-Graduawao
em Hist6ria da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
<zacasenajr@uol.com.br>
Devo registrar a minha gratidao e prestar minha hontenagem ao Sr. Joao
da Costa Falc8o (in 'memorial), pdas entrevistas,. conversas e
disponibilzagao de seu acervo pessoal com todos os exemplaresda revista
Se;oa. com excegao do ndmero seis. Tais exemplares forum posteriormente
doados pele proprio Falc&o a Academia de i.etras da Bahia..Este artigo
valeu-se'de excertos da comunicagao Mensagenl aos Povos da America
agro cultural, antifascismo e uniio nacional ia revista Seiua(1938-1945)
publicada nos Anais do XXlll SiMP6SIO NACIONALDE HISTORIAN
Hist6ria: Guerra e Paz [CD ROM], Londrina: Media. 2005. Este.trabalho
valeu-se tamb6in do apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecno16gico(CNPq) atrav6s do edital Universal 2011.

' Optamas por utijizar o non\e adotado originalmente pele Partida
Comunista do Brasil(PCB) ata 1961
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instrumento de a€1ao cultural e de lute politico a servigo da linda
de Uniio Nacional e de antifascismo adotada pelts comunistas
no Brasil e em diveFscas pax'tes do mundo na conjuntura da
Segundo Guerra Mundial e da ditadura do Estado Novo
brasileiro

A virada das d6cadas de 1920-1930 trouxe de volta o
espectro da revolug:io mundial. Com a reabertura de uma nova
vega revolucionaria, com epicentros na Alemanha, Franca e
Espanlaa, mais uma vez as forges da revolugao e da contra-
revolugao voltavam a se enfrentar.4 Como resultado das feridas
abertas desde a primeiia onda revolucion6ria ocorrida entre os
anos de 1917 a 1923, e se acentuando, sobretudo, em fung:io da
crime econ6mica de 1929, os desdobramentos da nova polarizcag:io
estiveram tamb6m ligados a ascens8o das fuentes populcares que
recolocaram a questao do poder na ordem do dia para os partidos
comunistas &anc6s e espanhol.s Ngo obstante, enquanto a situagao
da Alemanha permanecia sendo central na conjuntura, a nova
derrota da revolug:io neste pals, consubstanciada com a ascens8o
das correntes nazifascistas ao poder, praticamente decidiu os
destinos das revolug6es no restante dc& Europa

No Brasil, em que pose o cato de que ngo tenha chegado a
hover uma crise revolucionaria, uma esp6cie de contra-revolug2io
preventive se anunciou dentro do governo constitucional de
Geti31io Vargas diante da ascensio da Alianga Nacional
Libertadora(ANL). Criada em margo de 1935 por iniciativa de
comunistas e antifascistas diversos que se inspiravam nas
experi6ncias de frentes populares pda Europa, a ANL vinha
criando nicleos por todo Brasil abrigados sob a bandeira da
libertagao nacional e da luta anti-imperialista. Como resposta ao
rapido sucesso que a ANL alcangou, e tamb6m em fungao de
que tal organizag2io tinha Luiz Carlos Presses como presidente
de honra, o governo de Get61io p6s-se em severn vigilancia

Cinco ondas revolucionfrias lorain identiJ:icadas polo historiador Va16rio
Arcary no s6culo XX. Sobre o assunto, ver: ARCARY, V. As esqtf leas
perfgosas da /zfsf6Na. S:io Paulo: Xama, 2004.p. 1138-139
Para uma discuss6o sabre a revolugao e a contra-revolugao, no contexts
citado, ver: DENA JuNiOR, C. Z. de. Nas trincheiras da deinocracia: os
comunistas e a Fred.te Popular entre a revolugao e a contra-revolugao.
RezJ£sfa /{fsf6da & Lzffa de Classes, s.I., n. 12, p. 28-34, set. 2011
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contra a organizagao que funcionava legalmente. E]Lquanto os
aliancistas, coma elam chamados, combatiam os fascistas
abrigados pi'incipalmente na AWAD Integralista Brasileira(AIB)
nas runs das Brandes cidades, o governo apenas permaneceu
vigilante. Todavia, quando a consigna de Governo Popular
Nacional Revolucionfrio se transfigurou na palavra-de-ordem,
langada por Prestes, de Todo Poder a ANL o governo Vargas
p6s a organizagao na ilegalidade, afastando centenas de membros
de suas fileiras, sobrando, sobretudo, os comunistas.6 Estes, ja
costumados aos longos anos de clandestinidade permaneceram
agitando as palavras-de-ordem langada pelo PCB que
intensificavam a luta contra o governo, caracterizando-o de
entreguista e proimperialista, reforgando os apelos pda formagao
de uma frente anica(popular) antifascista.'

Intensificando seu combate ao governo de GetQlio e ap6s
incorporar em suns fileiras uma parte da tradigao rebelde que
havia levantado os quart6is no Brasil na primeira metade da
d6cada de 1920, os comunistas que estiveram a h'este da ANL
protagonizaram as insurreig6es que alcangaram quart6is do
Ex6rcito ein Natal, na Recite e no Rio de Janeiro. Com efeito, o
epis6dio que passou a hist6ria com o termo de "lntentona
Comunista" consubstanciou uma das maid importantes derrotas
do PCB desde a sua criagao em margo de 1922. O resultado dos
levantes de 1935 forum bastaltte desastrosos para o PCB, tanto
porque quash toda a sua diregao foi encarcerada nos dois anos
seguintes ao levante, quanto pelo fato de que, ancorado no
discurso de que o Brasil vivia ameagado por uma ]\ova revolta
comunista, GetQlio Vargas desfechou o volpe do. Estado.Novo
em novembro de 1937, estabelecendo um regime de
caracteristicas protofascistas.8

Sobre a formagao da Alianga Nacional Libertadora ver: PRESSES, A. L.
Lltfz Carlos Presses e fz AZfazzflz Nlzd07zal I,iberfadora. 2 ed. Petr6polis: Vozes.

Fundado ent margo de 1922, o PCB teve curtis periodos de legalidade em
1922 e 1927. Sabre a atuagao da ANL no periodo da ilegalidade, ver:
VIANNA, M. de A. G. Rezlo]ucfo/zddos de ]935. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1992. P. 143-150.
Ver, sobre o assunto, DENA JtINIOR, C. Z. de. Os impasses da esfrafiggfa. S:io
Paulo: Annablume, 2009. p. 29-39

l
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Acerca do periodo entre 1935 e 1937, a historiografia
brasileira sobre' o PCB optou quase sempre por tratar
apressadamente a vida partidaria, considerando que com a queda
das direg6es nacionais o Partido praticamente havia deixado de
existir cano organizag5o centralizada.P S6 quito recentemente,
ap6s a aberhtra dos arquivos da Internacional Comunista(IC), e
que foi possivel encontrar o elo perdido entre as direg6es que
cairam ein 1935/1936 e aquelas que emergiram na conjuntura
p6s-1940.to Com efeito, o hiato estabelecido entry

as linhas

political adotadas nos dais periodos, insurrecional em 1935 e de
Uni5o Nacional em 1943, pode ser compreendida dentro de um
escopo de formulag6es esbat6gicas que pensavam o Brasil coma
um pals feudal e vinculavam suas tfticas a consbugao da unidade
antifascista e de defesa da democracia com vistas ao
estabelecimento de uma verdadeira revolugao nacional
libertadora(democratica) no pals E neste contexts que surge a
experi6ncia baiana da revista Sefoa.

Criada em 1938, em Salvador, por jovens intelectuais
engajados na lute politica, alguns deles ligados ao PCB, Sefoa
constituiu-se em um importance espago de divulgagao das
formulag6es political do Partido Comunista do Brc8sil em keio
is intemp6ries do Estado Novo, a conjuntula da Segunda Guerra
Mundial e permaneceu sendo uma trincheira aberta de combate
a ameaga fascista que pesava sobre o Brasil e sabre vfrios outros
parses do mundo ' Sendo um veiculo .legal e: de certa. forma,
oficioso do Comity Regional da Baba(CR-BA), 6rgao dirigente
do PCB no Estado, atrav6s das paginas de Sefoa os comunistas
baianos iniciaram um vigoroso processo de resist6ncia e

9

E8##usiH'gvv:l $ tU':i='=:g
1997. P. 156
Sabre o periods de intense atividade partidaria revelado ap6s a abertura

il#B#: i;liuiilai?aa,m:iiu
sumter lyell. S:io Paulcc IElucrrEc: Ed. da UwESP, 2003, a16nl do nosso pr6prio
trabalho ja citado: DENA JUNIOR, 2009

120 Cred. XEL u.18, n.30, 2017
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recomposigao das hostes pecebistas nesta regiao do Brasil a parter
da intervengao direta no movimento de masses que diva os
primeiros passos rumos ao ressurgimento, culminando com a
atragao de multid6es is mas em inicios da d6cada de 1940, na
luta contra o nazifascismo, contra aqdilo que chamavam de
quinta-coluna" e contra o integralismo da AIB. A partir da

anglise da ag:io politica e cultural da revista Sefua, pode-se
compreender o momento de reestruturagao do PCB desde a
derrota de 1935, tanto atrav6s da sua intervengao na luta de
classes na 6poca da Segunda Guerra, quanto pda ascensAo de
uma jovem direg:io partidaria formada na luta antifascista, que
desceria do Norte e Nordeste para dirigir o Partido no Centro-
Sul do pals em meadow dos anos 1940.

Em que pele o cato de que o Comity Regional da Bahia
tenha vindo a ocupar ttm papel importante no.processo de
reorganizagao do Partido no plano nacional em fins dos anon
1930 e inicio da d6cada de 1940, .o PCB era, neste Estado, uma
organizagao bastante d6bil. De acordo com os responsaveis.pda
construgao partidaria, at6 fins dos 1920, o PCB n5o tinha
conseg'Mdo fincc&r raizes na Terra de Todos os Santos, de madeira
que o processo de efetivagao do Comity Regional na Bahia,
organismo dirigente do Partido no Estado, ao que parece, s6 p6de
se conisumar no inicio da d6cada de 1930. Nesta 6poca, muito em
fungao da luta antifascista que movimentava os meios estudantis e
universitirios por todo o Brasil, o PCB coltseguiu atrair jovens
estudantes para as suds fileiras. Estes podem ter se somado aos
poucos militantes, egressos dos anos 1920, ja.que os primeiros
registros de membros do PCB na Bahia dahm de 1925, quando se
conhbMzavam apenas sein membros do Partido na Balhia, ou podem
ser des pr6prios os pioneiros de uma organizagao que n8o d\egou
a ser efetivamente imdada na Terra de Todos os Santos.''

Fundo Internacional Comunista, 495-029-024, Recrutantento e
Organizagao - Balango do que se fez durante o an.no de 1925. O. que.6
preciso faber daqui por diante, programme para 1926, Centro de
Documentagao e Memoria da Universidade Estadual Paulista(CEDEM/
UNESP). A guise de inborn\aWaD, tenho desenvolvido.algumas hip6teses
sabre a organizagao e coiutrugao do PCB na.Bahia que foram apresentadas
em: DENA JUNIOR, C. Z. de. As fomligas obscures da revolugao mundial
na Terra de Todos os Santos. In; ARAUJO, D. O.; MARCARENHAS, M. J.
R(Orgs.). Sociedade e 7'eiaf6es de porter. Salvador; Eoursa, 2012(no prego)

A EL o.18, /1.30, 2071 4aU-l
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Em dezembro de 1938, sob a diregao dos estudantes Joao
da Costa Falcao, Emo Duarte, Virgildal Sega e Eduardo GuimarAes
foi langada, na Bahia, a primeira edie:to da revista Se£ua.
Circulando com cerca de mil e quirlhentos exemplares, e prevista
inicialmente para tei' uma tiragem mensal, o peri6dico veio a
pablico com o ambicioso distico Mensageln aos Intelectuais da
America. Pretendendo estabelecer uma ponte entre a £7zfeZ/£8'e71ts£a

intercontinental que parecia a beira de se deh'ontar com mais
um periodo de cataclismo b61ico-mundial, conforme se pressentia
com o avango dos regimes nazifascistas, ou filofascistas, que
atingiam parte da Europa e do continente americano, desde a
derrota da revolugao lnundial em 1923, Selurz demarcava em sua
abertura um campo pouco explorado nas publicag6es brasileiras,
todas das bastante vigiadas pda censura do Estado Novo.lz

Como foi dito, quando em novembro de 1937, Get61io
Vargas decretou o Estado Novo no pals, os movimentos socials
e, principalmente, o movimento comunista, quake que
praticamente desmantelado desde o levante de 1935, seriam
duramente atingidos por brutal reagao de car6ter anticomunista
que consagrava a vit6ria de governos autoritgrios num mundo
que ainda lutava para curar as feridas da Grande Guerra que o
atingira entre 1914 e 1918. Foi neste contexts que os estudantes
comunistas e membros do Comity Regional da Bahia Di6genes
de Arruda Cimara. ent8o com 25 anon, e Arm6nio Guedes, com
21, reunidos na casa da familia deste Qltimo, em maio de 1938,
decidiram pda criagao de um mensirio que expressasse a politico
do PCB e que tamb6m influenciasse a intelectualidade liberal e
antifascista brasileira. Para ipso incumbiram o jovem Joie Falcao,
de 19 anon de idade. um rec6m convertido ao comunismo, da
enorme tarefa que era funder um peri6dico antifascista num pdfs
cujo governo tinha claros tragos de fascismo. Os dirigentes
comunistcas pretendiam, com um 6rgao mensal de fachadca
literaria, criar as bases para a superagao da letcargia e do
defensismo a que estavam submetidos os comunistas brasileiros
naqueles anos de reagan e contra-revolug2io. O peri6dico que
maria is vezes de oficioso do PCB, na ilegalidade desde 1927, e

12. Cf. FALCAO, J. Hist(5Ha da z'ez]isfa Sc£p17. Salvador: Poll.to & Virgula, 2008.
P. 7

122 Chd. .4fl., z/.18, n.30, 2077
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sem uma diregao centralizada desde as quedas de 1936 e as crises
e cis6es de 1937 e 1938, ambicionava ser um p61o de converg6ncia
do antifascismo e um centro de reaglupamento dos comunistas
Brasil afora.ts

Contudo, a criag:io de um peri6dico, de uma revista
propriamente dita, serif uma tarefa demasiado arriscada,
porquanto havica que sd tomar todas as precaug6es e provid6ncias
necessg.das para que o intents lograsse 6xito, com um minimo
de cisco aos seus participantes. Por orientagao dos dirigentes
do Comity Regional da Bahia do Partido Comunista do Brasil,
caberia ao jovem militante Jiao Falc2o reunii o compo diretivo
do peri6dico entry individuos insuspeitos, preferencialmente
sem nenhuma ligagao com o PCB, de maneira que estes nem
sequer deveriam desconfiar das liga96es da revista com o Partido
Comunista e da ligagao de um dos deus editores com a milit6ncia
vermelha. Da mesma forma, Jo:io Falcao, filho de uma abastada
familia de comerciantes da cidade de Feira de Santana, a 108 km
de Salvador, deveria angariar os fundos para o sustento integral
do peri6dico, ja que o Partido n5o dispunha de recursos para tal
fim. A16m disso, o jovem comunista deveria ainda eleger uma
grafica e recolher os textos para que a edigao do primeiro nUmero
de Se£pa circulasse o quanto antes com vistas a "aglutinagao" da
intelectualidade brasileira em porno de um projeto antifascista:
Seria a primeira publicagao antifascista de carfter nacional

dirigida pelo Partido, que atrav6s dela divulgaria sua linha
politicca" .14

Tomadas as precaug6es e realizados os preparativos, no
dia sein de dezembro de 1938, surgia o primeiro nOmero da
revista Selozz, assim denominada por sugestao do estudante de
agronomia Di6genes de Arruda Camara, que pretendia
homenagear um outro peri6dico do inicio do s6culo.ts Distribuida
pelos seus diretores e alguns colaboradores nas bancas de jornais
e revistas de Salvador, o novo peri6dico, que chegou a ser

TALC.XO, J. O Part£do Comt£nfsfa que ez{ con/zec{. 2 ed. Salvador: Contexto &
Arte Editorial, 2000. p. 42-43. }qeste livro, Falc6o informa que estaria
presente tamb6m na reuni8o Rui Fac6
Ibid., P. 43.
Ibid., P. 44.

Cad. .Afl p.18, n.30, 2017
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saudado nas pliginas do jornal A Tardy pelo ex-deputado federal
Luiz Viana Fiiho -- que vida posteriormente a ser governadol do
Estado, novamente deputado e senador nas d6cadas seguintes --
trazia em seu primeiro nanaero, publicado en] formato grande
(0,22x0,32), a colaboragao de diversos intelectuais, alguns
comunistas, coma Le6ncio Basbaum(sob o pseud6nimo de Luiz
Bastos), Carlos Lacerda(que assinou cano Marcos Piinenta), Paulo
Cavalcanti, entre outros, e quase todos antifascistas, como
AfrAnio Coutinho, Orlando Gomes e maid de uma dizia de
colaboradores que se unificavam no sentimento antifascista, quiga
anti-Estado Novo.I '

A bem da verdade, nos primeiros cinco ndmeros da revista,
publicados entre dezembro de 1938 e setembro de 1939, em que
pele a presenga de diversos comunistas assinando textos, e
tamb6m pele tata de que a i'evista surgiu com o prop6sito de
divulgar a linha do PCB, conforme o pr6prio FalcAo havia dito,
sob pseud6nimos ou nao, os temps tratados eram quake todos
ligados a literatura e ao mundo da cultura,.muito embora de
forma critica e sublinlinalmente antiautorit6ria. Evitava-se
adentrar diretanaente ao debate politico procurando n:io se
confrontar com o Estado Novo de Vargas e sua policia politico
comandada por Filinto Muller. Talvez porque o pr6prio PCB ja
adinitisse, desde margo, a UniAo Nacional com o governo Vargas,
talvez porque se receasse a censure do Departamento de Imprensa
e Propaganda(DIP), comandado na Bahia peta ln6dico El\6as
Torreio Costa, n8o se pode dizer exatamente sobre a opgao dos
comunistas de ngo tratarem logo do antifascismo desde os
primeiros niimeros da Sefoa. O cato a se notar foi que Salon posco
tratou de temps maid abertamente politicos em sua primeira ftse,
que pode ser contada at6 o sexto namero, publicado em
novembro de 1939

Neste sentido, o texts de abertura de Se£pa em seu primeiro
namero, publicado em dezembro de 1938, assinado por Orlando
Gomes, um jovem professor de direito que ja havia sido press
quando da instalagao do Estado Novo por disculsar citando a
Uni&o Sovi6tica, trazia uma apreciag:io sabre o Fundamento da

A Tardy [Salvador] 14 dez. 1938.(Acer-o: JarnalX Tara, BiblioEeca Publica
do Estado da Bahia (BPEB)/Setter: Jornais); Seizpa, Salvador, n. 1, dez. 1938
(Acervo pessoal de Jiao Falcao, desigrtado a pattie daqui colllo APJP)

124 Cred. .4 EL u.]8, n.30, 2077
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Autoridade. No artigo, em que critica o fascismo de Mussolini
baseado no fundamento ar&ficial da dominagao pda forge, o
professor defende a ideia de que todo principio de autoridade
deve repousar na democracia, que constr6io legitimo
consentimento, estabelecendo a autoridade e a ordem, sendo
este "o regime politico e social em que mellor se ajustam a
independ6ncia e a seguranga, o Estado e o individuo, a
autoridade e a liberdade".lz Como parece evidente, a critica
velada ao Estado Novo rec6m estabelecido no Brasil, embora
n5o se alinhe com a politico pouco conhecida do PCB, oust
desafiar a ditadura varguista que acabara de ser instaurada, ainda
que de maneira subliminar, demonstrando, de pronto, a que
Se£ufz tinha vindo ao mundo.

Ainda neste primeiro n6mero e nos seguintes, Se£ua deu
ample cobertura a temas politicos, muito embora de maneira a
evitar o conhonto aberto com o governo Vargas. Assim, a maioria
dos textos que tratavam da politica, do Estado e do governs, o
faziam de forma gen6rica, nunca se referindo ao cano especi$co
do Estado Novo brasileiro ou :t figura do seu ditador. S&o
pr6prios delta base da Seiorz tratar de temas filos6ficos e litergrios
relacionados ao universo cultural maid amplo, embora ngo
descolados do projeto comunista de denQncia do regime do
Estado Novo, em parte tamb6m assumido por liberais coma
Nestor Duarte e Luiz Viana Filho que tamb6m redigem artigos
que silo publicados nos primeiros n6meros de Selma

Nio obstante, o projeto politico de Sefpa vai logo
expresso no editorial do n6mero inaugural, quase que
despretensiosamente perdido no miolo da revista, na pagina
dezoito. Nele se 16 o brado aos intelectuais da America, brado
este logo convertido a todos os povos:

Quando do outdo lada do Atlintico o 6dio e a disc6rdia
cavam barreiras profundas entry os povos, SEIVA surge
com o prop6sito de unit a intelig6ncia de toda a America
em um largo abrago de amizade e compreensao. A mesma
disposigao de defender a dignidade do pensalnento e da
civilizagao contra a onda avassaladora de barbarismo

GOMES, O. Fundalnento de Autoridade. Se£zla, Salvador, n. I
19s8. (APJr).

p. 3, dez. de
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solidariza todos os intelectuais honestos do universo,
especialmente os da America, reduto invencivel de paz,
Iris que se levantari coma um s6 110mem contra o que
ouse desrespeitar o solo de qualquer das subs livres
nag6es. Para esse tarefa de tomas linda vez mats real a
cordialidade entry os povos e resguardar o pensamento
humano dos atentados que contra ele se v:io preparando,
numa proporgao assustadora, urge a uniio de todos os
homens da America, para onde se volve a cobiga dos
imperialismos expansionistas, unigo que deve s©r
coi\egada pelos seas intelectuais, defensores natos da
cultura e do progresso da humanidade. SEIVA tem,
portanto, as suas colunas abertas a todos os esciitores da
America que simpatizem com esse orientagao e queriam
contribuir com a' sua intelig6ncia e a sua boa vontade
para a aproximagao de today as nag6es americanas, peso
irabalh(3 sincero e desinteressado de seus homens de
pensamen to. E animada desse espirito que SEIVA dirige
a sua mensagem de simpatii, de admiragao e de
fraternidade a'todos os esCritores da America, at6 olde
possa chegar, mensagem que 6 um reflexo da simpatia,
;ia admiragao e dafraternidade com que olga e deseja
sempre olhar os povos a que des pertencem.t8

Como se pode ver, A Mensagem aos Intelectuais da
America era tito ampla c6mo gen6rica era a mengao aos
imperialismos" referida no texts.' Na fas:e seguintQ, contudo,

as generalidades cedem espago para o confronto aberto, o
imperialismo ganha a face das nag6es fascistas, e os intelectuais
ex6rtados s:io os tipicos antifascistas que lutavam pda unidade
nas diversas nag6es da America e do mundo. Ou deja, Sefoa vai
gradualmente se politizcando e se internacionalizando, coriforme
o mundo extra numa nova ftse de conflito e cataclismo que
envolve todos os povos

Todavia. Seft2a n5o deixa de trc&taT de temas nacionais e
at6 mesmo baianos. No seu quarto namero, publicado na
simb61ica data 13 de maio de 1939, com a cape estampada com a
eHgie de Castro Alves, a primeira a homenagear um personagem

bIENSAGEM aos Intelectu.ais da America, Sefua, Salvador, n. 1, p. 18, dez.
19S8. (APJF>
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e a trazer uma imagem, hli amplo destaque para a. questao do
negro na sociedade brasileira como forma de discutir a aboligao
da escravatura ocorrida em 1888. Neste n6mero, cujos
colaboradores sXo quase todos baianos, ap6s breve introdugao
em homenagem ao poets dos escravos, em.que se afirma,a
necessidade de "reabilitagao social e hist6rica do negro
fragmentos da poesia O Naofo Negrei7"0 d&o o tom da edigao
especial dedicada aos negros '9 Neste n6mero, o jovem estudante
de direito e militante comunista Aristeu Nogueira escreve sobre
Escravos e Trabalhadores Livres no Nordeste Baiano, refazendo

o pei'curse hist6rico dos cativos entre a Africa e o Brasil,
Nogueira enfatiza a dura vida dos escravos claegados a Bahia,.seu
babaUao estafante, seu descanso precario, deus cultos is escondidas

e sua vida p6s-aboligao que nAo havia mudado no fundamental, Ja
que precisavam lutar conga a lome e cong'a a feta de J.

assist6ncia

do poder p6blico, pall'a concluir: "o n'abalhador livre 6 escravo da
socledade em que viva. Mudou de senior".20

A bem da verdade a anilise adotada peso PCB sobre a
realidade brasileira que norteari a elaboragao da tAtica das
d6cadas de 1930 e 1940, denotavam a compreens:io de que o
Brasil era um pals semiescravista e semifeudal, de maneira
que as tarefas da revolugao brasileir.a eram, para oss

comunistas, democratico-burguesas e de libertagao nacional.
Com o tito de fil'marek as bases desta orientcagao, a proprio
diregao do PCB, precariamente estabelecida em Salvador entre
agosto de 1936 e margo de 1937, como forma de fugir da
repressao no centro-sul do pals, publicou um documento que
seria um marco na inflexgo entre a linha insurTecional de 1936
e a linha de Uni8o Nacional que vida a ser adotada em 1938.
Com efeito, A Marcha da Revolugao Nacional Libertadora e
suas Forgcas Motrizes, langcado em dezembi'o de. 1936,
consubstancia a nova orientagao que enfatiza o papel daquilo
que entendiam ser a "burguesia nacional" no quadro de aliangas
necess6rias ao proletariado e seu Partido, o PCB.2i

:R£=;BalUHHE===:::'::=:':
Seioa,Salvador,n.4,p.3,maide1939.(APJF). . . . . ...,.

21 Cf. KAREPOVS, D. Lula s fbterrdnea, 2003, p. 122-132; Cf. tamb6m bEINg
JUNiOK, 2009, p. 39-48.
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Em todo cano, muit6 embora uma forte movimenta(lao
intelectual e de balango politico estivesse atingindo o PCB no
plano naciollal com enorme repercussao na Bahia, Sefoa muito
dificilmente divulgargt a linha politica exarddc& belo partido,
sen8o de maneira sutil e subliminar, muito provavelmente devido
a forte repressao que havia atingido o pals desde o levante de
1935 e, principalmente, desde a decreta(lao do Estado Novo em

Ainda assim, muito embora a Sejua s6 viesse a se politizar
definitivamente a partir dos anos 1940, especialmente a partir
de 1942, quando os Estados Unidos entraram na guerra ao lido
da Unigo Sovi6tica. no seu sexto n6.nero, ainda em 1939, o
estudante de direito Carlos Garcia, um sergipano ligado ao PCB
e radicado na Bahia, assinava um texto expressando o momento
marcado pelo estabelecimento do pacto entre a Alemanha e a
URIS firmado em agosto de 1939. Talvez no esteio da posigao
inicialmente adotada pelo governo brasileiro frente a guerra,
deflagrada em setembro de 1939, a "neutralidade" passou a ser
uma bandeira defendida pelos comunistas que, inclusive, ja
tinham forte presenga no movimento estudantil atrav6s da UniAo
Nacional dos Estudantes(UNE), fundada em 1937/1938. Nesse
sentido, Carlos Garcia afirmava, no artigo A Posigao dos
Estudantes Frente a Guerra, entre outras coisas: "apoio ao
governo nas medidas que tomas contra os n6cleos estrangeiros
que poem em perigo a unidade nacional".a

Se n8o era novidade para os comunistas a defesa apoio
ao "govema frente a reagan"(sic), politica que o PCB ja vinha
ensaiando; desde pelo menos 1938, quando publicaram o
documento Uni8o Nacional pda Democrdcicd e pda Paz, o cato
novo era o paradoxo de continuar a faze-1o, contra o fascismo,
no bojo da vig6ncia do acordo entre Hitler e Stalin, que fazia
com que o movimento comunista internacional abdicasse.
provisoriamente, de suas nog6es de "bom" e "mau" imperialismo,
admitindo-se ainda aberto o campo de possibilidades com a
eclosgo da guerra e a movimentagao das pot6ncias ditas
democraticas", bastante refratgrias a uma alianga com a URIS,

1937

z GARCIA, C. A Posigao dos Estudantes Frente a Guerra, apz£d FALCAO, J.
O BrrzsfZ e a 2" Gzte7'/,a J\,4z{7zdfaZ. Brasilia: Ed. da UNB, 1999. p. 28
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e o eixo ncazifascista, momentaneamente disposto a estabelecer
uma tr6gua com os comunistas stalinistas.a De qualquer forma,
deixavam-se abertas as possibilidades de enfrentamento de
qualquer agressao.imperialista, viesse ela da America do Norte
o que nAo se admitia .explicitamente, viesse da Europa
nazifascista, o que era tido coma bastante mais provavel

Serif, principalmente, na segunda base da. revista, que
apareceria em novo formats e com quase um ano de atraso que
o PCB expressaria com maier firmeza e nitidez sua posigao de
neutralidade atrav6s das paginas da Se£oa. Especialmente.quando
opts por desvincular a lutz econ6mica, "peso.progresso do pats"{
da lute politica contra GetQlio Vargas, admiddo como potenclal
aliado contra a reagao, os comunistas buscam evitar as cons gnas
antifascistas que haviam incorporado desde, peso memos, iv3a.
Em setembro de 1940, com virios meses de aGaso, Setz2a publica
seu editorial comemorando um ano de vida, num n6mero ainda
posco disposto a politizagao plena. E quando tratam das
dificuldades para por em circulagao um peri6dico, em memo aos
problemas nacionais" e a falta de informagao, trazem, mais uma

vez, a questao da "neutralidade" ao centro das discuss6es: ora,
T' .T- .

se Sega n8o incorporou desde os seus primeiros ndmeros a linda
politica do PCB, optando por tratar genericamente das quest6es
do Estado Novo evitando confronts-lo com as caracterizag6es

que estavam presented nos documentos partidarios que
entendiam o regime estabelecido com o Estado Novo como
fascista, nesta segunda face, conforme se agudizava a conjuntura
da guerra e de acordo com.o objetivo prioritario de defesa da
URIS como "patna do socialismo", as p6ginas de Sada se abririo
para divulga; a linha adotada pelos comunistas

2s Publicado em margo de 1938, o documento Uni&o Nacional pda
Democracia e pda Paz, afirmava o aooio a Osvaldo Aranha, Ministry das

JONiOK, 2009, p. 72-74.
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Nesta segundo ftse da Sada, iniciada com o nUmero fete e
prosseguindo at6 o n6mero onze dezembro de 1941 ---o
peri6dico baiano vai sofrendo um processo de progressiva
politizag:io, optando por tratar de temps internacionais
relacionados aos problemas da guerra, mas sem impliccag6es
diretas com o Brasil. Tamb6m trataiia, perifericamente, de
importantes quest6es nacionais sem, contudo, aprofundar o
problems politico inferno, evitando carcacterizag6es do regime
que, nio obstante, havia imprimido diversos reveses ao PCB,
como as pris6es de 22 membros do Comity Regional de SAo Paulo
em 1939, a queda do que restava do Comity Central do Partido
no Rio de Janeiro e a prisao de Diogenes de Arruda Carrara, um
dos respons6veis pelo PCB na Bahia e um dos animadores de

De acordo com Jo:io Falcao, quest6es operacionais
lelacionadas a um "ambicioso projeto de ter uma oficina pr6pria
a16m das pris6es no Rio impediram Sejoa de circular em
comemorag:io ao seu primeilo ano de vida, de modo que desde
a divulgagao do pacto germano-sovi6tico somente um n6mero
foi publicado ao bongo de 1939, justamente aquele de setembro
Seria possivel que os comunistas baianos estivessem paralisados
depots da divulga€1ao do pacto entre Fiitler e Stalin? A literatura
sobre o assunto 6 bastante variada e nem sempre concordante
sabre a postura assumida pelo PC do Brasil diante do pacto. Em
dodo caso, a prisao de Arruda C6mara deve ter dificultado
sobremaneira a edie:io de Se£oa, tanto por motivos operacionais
como politicos, ja que, segundo Falcao, "Arruda CAmara era muito
importante para a vida da revista. Por seu interm6dio recebiamos
a maior parte das colaborag6es. Ele mesmo fazia a tiragem dos
artigos e exercia a 'censure politica' do partido".2s

Selz?a reaparecera exatamente um ano depois da edigao de
setembro de 1939, com um projeto gr#ifico reformulado, com
unla nova equipe de graficos de confianga indicados pelo Partido
e, sobretudo, com uma posigao politico lnais definida, "maid
opinativa e ments literaxia", segundo palavias do seu editor

Se£pa.24

24 Sobre as pril6es ocorridas entre 1939 e 1940, ver: KAREPOVS, 2003, p.
410; SEN'A JUNIOR, 2009, P. 95-96

3 FALCAO, 2008, p. 35.
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Joiio Faldo.26 N:io obstante Faldo parece se trait quando anil'ma
que Sefufz assume uma fein:io antifascista. Considerando que
em 1940 o pacED germano-sovi6tico ainda estava em vigor, Sefoa
muito dificilmente poderia permanecer com a posig2io adotadca
pelo Partido c&ntes de cagosto de 1939, de maneira que o editorial
em comemoragao a passagem do seu primeiro caRO de vida, ao
lado de apresentar a nova base em que Selorz procurava se inserir
deixa clara a posture de neutralidade recomendada pda
International Comunista

Procuraremos, entretanto, dar um maior seguimento
a saida de SEIVA e entlo, oHaaremos com mats cuidado
para os problemas nacionais, dizendo-os sempre ao
povo, que os ignora, porque n&o 16 nem deles ouve fRIar,
dim de que se possa esclarec6-1o. Sem a compreensao
desses problemas, n5o se da um passo avante. Nas
escolas nada se diz, na imprensa muito menos; livros
tamb6m n:io os ha. E 6 veltdo isso e lnuita coisa mats,

que estamos aqui firmed no desejo de contribuir
conscientemente para resolugao das nossas quest6es
N8o colocaremos en] plano secundirio os problemas
fundamentals da nossa economia, como os do petr61eo,
da siderurgia, do cr6dito agricole e protegao aos
lavradores, da especulagao criminosa dos g6neros de
prilneira necessidade(feita pelts monopolizadores), do
aulnento do custo de vida, da legislagao sociale da no$sa
posigao em face ao momento atual da guerra, como at6
agora o tem feito a quase totalidade da imprensa
nacional N:io nos esqueceremos tamb6m de derrubar
os falsos conceitos que a imprensa criou da guerra
procurando atrair para este ou aquele grupo de parses
beligerantes, a simpatia e o apoio do povo brasileiro,
quando nesta guerra a nossa atitude dove ser a da

luta pda paz e pelo nosso desenvolvimento
econ6mico'.27

Se a neutralidade d6 o tom de diversos artigos da nova
ftse de Se£ozz enquanto esb em vig6ncia o pacto Hitler-Stalin, o
peri6dico baiano n8o deixa de tratar dos temas mais candentes

26 Ibid., P. 36.
2z UM ano de vida [Editorial], Seiua, Salvador, n. 7, p. 3, set. de 1940.
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da realidade demonstrando ampla disposigao de politizar suas
paginas e de influir no debate nacional.28 Nestas circunstincias,
apareceriam as quest6es do petr61eo e da fidel'urgia(namero fete)

a questao da'lavoura caiaueira (namero alto){ ilustrando .o
posicionamento dos comunistas que combadam o "ahaso feudal '
do pals e lutavam pelo progres?o e desenvolvimento da ind6stria
nadonal. Tcamb6m o problema dca moradia serra tratado em ample
reportagem na edigao de n6mero onze, demonstrando que
abordagens conjunturais estavam, tamb6m, na ordem do dia do
peri6dico. Todavia Se£oa permanecia evitando h'avcar o debate sobre
o problems do Estado Novo, optando.por reafirmar a defesa dc&

neutralidade", pelo ments at6 junho de 1942, quando publicou o
seu d6cimo segundo nimero, quito depois da invasio da URIS
pda Alemanha " judlo de 1941 ", m?s ji'sob.o impacts da entrada
dos Estados Unidos na guerra e sob os efeitos psicologicamente
devastadores do afundamento de navios brasileiros por
submarinos alemges na costa norte-americana."

Peso editorial intitulado Uni:io Nacional para a Defesa da
Patna, Se£zpa demarcaria, finalmente, seu decidido ingresso no
debate politico e, mais do que isso, voltava a exarar sua posigao

28 Ainda no nimero sete de Seiua, no artigo A Guerra e Economic Nacional,
ao lada da den6ncia da guerra que esi:aria desorganizando a economia
mundial, afirma-se a posigao a ser tomada peso Brasil: "Tudo isto,
finalmente, vem mostrar os reflexes e efeitos desastrosos da guerra em
nosso pals. E vem mostrar talnb6m a posigao que devemos tamar na
politica internacional: paz e neutralidade ao ladd do ]eforgan\endo das

rela96es com todos os parses com osSuais kinda .se posse lnanter relag6es
comerciais". Cf. Seiua,'Salvador, n.. 7, p. 13, set. 1940.

N Em sua edigao de julho de 1941, que provavelmente jg.estava pronto
quando a Uni6o Sovi6tica foi invadida pda Aden\anha, Sefua trazia um
artigo assinado por Robert Wesson intitillado Este Guerra Nio 6 Nossa,
em que o tutor avalia a posigao norte-americana frente ao conflito. Na
edie:io seguinte, de outubro, dA-se destaque ao ron\pimento das relag6es
diplornaticas da Bolivia com a Alemanha num texts bastante cuidadoso
e sem assinatura, o que expressaria a posiglo do peri6dlco, eln que.a
paz" continuava a ser exortada. Cf. AS LIC6ES qie.Nos.Da o Caso da

Bolivia, In: seiua, Salvador, n. 10, out. 1941, p. 4.(APJP). Somente na
paging 35 6 que se aborda, puma pequena nota, a Confel6ncia de Moscou,
de setembro de 1941, que preparava.as bases para a fomtagao da alianga
da URIS con\ as "democracias" ocidentais 6 que se admire que o futuro
da civilizag2io este en\ logo e que a vit6ria na guerra s6 podera ser

ida com o esmagamento do nazifascismo. Ibid., p. 35
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antifascista provisoriamente suspensa sob os auspicios do
discurso da neutFcalidade, passando a defender a entrada do
pals na guerra, ao Indo das pot6ncias aliadas. Contudo, n5o fazia
isso eximindo o povo da responsabilidade de tomar a guerra
para si. Muito ao contr6rio, reivindicava o ptotagonismo popular
para afirmar que a guerra europeia era tamb6m uma guerra do
povo brasileiro, denso do espirito da unidade nacional: "Uni:io
para todos os bi'asileiros que.queii'am defender o Brasil, sem
exclus6es Rein restrig6es. A nenhum brasileiro 6 juste negro-se um
posto de luta, que por dever Ihe cabe", afbmava Sefzpa. Ou seja:

O momento exige todd a firmeza edecis&o. S6 ha um
caminho cerro a;eguir. Entao, em Home dos supremos
interesses na iacionalidade, devemos nos
empenharmos com toda a firmeza na posigao
assimida, posigao justa, justissima, que conta com .g
apoio entusilistico 'de todos os brasileiros dignos. E
preciso que dodo o povo, tanto quanto o governo, se
entendam perfeitamente, e logo. Confianga mQtua.
Nenhunaa vacilagao. Apoio com patriotismo e decis8o
a politico de defesa nacional do governs e.dais
liberdade de agro para o povo, dais direito de
iniciativa, de organizagao, maid opoltunidades papa
a participagao complete de coda b;asileiro, e de todos
ao mesmo tempo, na grande obra da n.ossa defesa. so

O editorial em tela era, segundo talc:io, "o primeiro
documento divulgado no pals em que o Partido Comunista
define sua linda diante da ditadura, que ele sempre combateu,
propondo a formagao de uma frente Qnica para apoiar o governo
e co' 'mbater o inimigo comum, o nazifascismo atrav6s da Unigo
Nacional para a Defesa da Pftria".31

N:io por acaso, no interim das edig6es de n6mero ooze e
doze da revista, Joan Falcgo havia estado, pda segunda vez, em
Buenos Aires, onde juntamente com Arruda C&mara " ja libertado
do c#ircere estadonovista, e que residia em S2io Paulo com a
finalidade de reorgeLnizar o Partido naquele Estado" receberia

30 Cf. UNIAO Nacional para a Defesa da P6tria. Sefzla, Sa]vador, p. 4, [s.d.]
n FALCAO, 2008, P. 65
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orientagao do Baz'eaz,f Politico Sul-Americano da Internacional
Con\unista(BPSA-lC) que preconizava a Uniio Nacional em
torso do governo contra a agressao nazifascista. Os comunistas
do Koinftz£e7}t entendiam que defender a Uni5o Sovi6tica era um
dever de todas as seg6es nacionais da IC pelo mundo, de maneira
que a entrada dos americanos na guerra derrubava todas as
barreiras e impedimentos para que o PC no Brasil passasse a
defender a entrada do pals no conflito, ao mesmo tempo em que
permitira que os comunistas se perllilassem ao lada do governs
de Getalio, no seu esforgo de guerra

N:io surpreende, portanto, que o CR-BA, abav6s da Selz;a,

adohsse uma posig2io semelhante a que ja vinha sendo praticada
pelts comunistas nacionalmente, posit:io esta que indicava o apoio
a Getalio(alias, n8o sem divergencias) no seu esforgo de guerra e
nos seus amos democrAticos e antifascistas. Procuravam faze-1o,

contudo, no ensqo da defesa do pals cong'a c& agrees:io nazista
Nas circunstincias em que a guerra chegava is Americas

e que o Brasil era agredido, tendo navios afundados.por
submarinos alem&es, os comunistas brasileiros, atrav6s da Sefoa,
sentiram que erc& chegado o momento de defender a patna
brasileira, com a Uni8o Nacional. Tamb6m pressupunham a defesa
de todd o continente, quando langavam a Mensagem aos Povos
da America, distico que havia sido adotado desde o nimero
fete do peri6dico, ocasiAo em que a "neutralidade" ainda era
defendilia nos marcos de uma alianga entre os povos do
condnente. Entretcanto, as circunstAncias agora eram oub'as e o
Brasil poderia, enfim, lutar ao lado da URIS, contra o
nazifascismo, o que possibilitava ao PCB partir para um
movimento decisive de(re)insergao na movimento de massas
que ganhava as runs do pals, com a proliferagao de entidadeg
anlifascistas de diversas esp6cies e de diversos matizes.3:

Com efeito, a terceira face da Seipa, iniciada com o n6mero
doze " de junho de 1942 " seri marcada pda intervengao decisiva
no debate politico e pda ampla cobertura do movimento de
massas, que renascia em meio a ditadura do Estado Novo. Tanto
em torno da questao da guerra, quanto sobre o problema da

}2 Sabre a movimentagao politico em torno da guerra, vei o testemunho do
pr6prio FALCAO, 1999.
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liberdade de ag2io dos anbfascistas e libertag:io dos prisioneiios
do Estado Novo, que implicava na abordagem do pioblema da
anistia e da legalidade do Partido Comunista, que tamb6m seriam
pautados naqueles ands, Sefoa e o PCB buscaram intervir no
debate em deiesa do envio da segunda flente para combater na
Europa, ao lado das "democracies" e da Uni:io Sovi6tica. Nests
altura, Sefpa divulge, novamente, maid uma posigao pliblica do
Partido Comunista em torno da bandeira de UniAo Nacional. O
faz ah'dvds de um novo editorial, publicado na edigao de n6mero
treze, em agosto de 1942, que tinha decisivo titulo de Unidade
Nacional, Unidade Nacional. No texto, ap6s exortarem
fortemente a unidade em torno do governo de Gets.lio e
denunciarem a agro desagregadora "quintacolunista" e
traigoeira, o editorial de Selma afirma:

Por ipso, 6 necessfrio e urgente que algumas correntes
de opiniao democritica nacional, que ainda nio
compreenderam e resisted a politico de verdadeira
uniio do povo brasileiro, revivendo diverg6ncias
passadas e pontos de vista pessoais, ponds o problems
urgente da defesa do pals em plano secundario, tomem
a posig2i6 que o momento exide, sob pena de isolarem-
se do povo e confundirem-se com os nossos inimigos,
com os filofascistas. Na pratica, os efeitos da indecis5o
e da incompreensao da politico de uni5o nacional
silo bastante ruinosos para a defesa do Brasil. Etta
advert6ncia vale como um chamado ao cumprimento
de um dever patri6tico. E qualquer resist6ncia a
politicca de junta de uni6o nacional e defesa da p6tria,
ao lido do Presidente Vargas e das autoridades
democriticas, contra a quinta-coluna e os inimigos
externos, contras a autoridades filofascistas, dove ser
imediatan\ante denuiaciada, porque a sua sombra se
escondem redutos de infiltragao hitlerista, habit,
disfargada e organizada.3s

UNIDADE Naciona[, Unidade Naciona]IEditoria]], $eiaa, Sa]vador, n. 13,
p. 4, ago. 1942

'q I
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Entretanto, kinda que defendendo a "conc6rdia entre povo
e governs" e a "pacificagao da familia brasileira", ou
apresentcando a consigna da Uni8o Nacional/ conforme vinham
apontando desde 1938, os comunistas brasileiros descuidaram
da vigilancia, tanto que baixaram a guards frente a ditadura do
Estado Novo. Num ato de ousadia, em que confrontaram o veto
da censura que apreciava antecipadamente today as edi(lees de
Se£oa, publicaram uma entrevista desafiadora do presidente da
Sociedade Amigos da America(SAA) a general Mandel Rabelo
que, em passagem por Salvador, palau ao reporter da Salon, Jacob
Gorender. Apontando a presenga de "reaciongrios adesistas" e
quintacolunistas" e "simpatizantes do fascismo", que se

aproveitavam das circunstAncias para se aproximarem dos
iminentes vencedores do conflito, o general antifascista defendia
o envio de tropas para combaterem na segunda frente europeia
Tamb6m afirmava que o Brasil "n8o podia vicar marcando passe
no mesmo lugar". Por fim, considerando "exagerada" a atitude
do governs perante o comunismo, Rabelo concluiu com uma
consideragao sobre o 61timo movimento de Stalin que dissolveria
a Internacional Comunista, em 1943: "A dissolug:io do Konzitzfe7'/z,

esb recebendo toda forte de interpreta96es. Nem seria de outro
modo, pois as atitudes mais sinceras sio deturpadas pelos
individuos de inteng6es suspeitas".% Devido a repercussao da
entrevista do general nas hosted governistas, a censura do Estado
Novo recomendou a apreensao do peri6dico e a prisao dos deus
dirigentes e do rep6rter que enuevistou Mandel Rabelo, Jacob
Gorender, o que efetivamente foi executado.s

H O POVO brasileiro anseia pda participagao na luta, Sefua, Salvador, n. 18,
p. 5-7, jul. 1943. Neste m&sn\o ndmero foi publlcado um artigo do ex-
secreta;io-gerd da ANL Roberto Sisson, intitulado Problemas da Guena
Atual, p. 8-9

s5 Golender, falando vfrios antes depots do epis6dio, recordou: "Considers
que esta entrevista do gen.eras Manoel Rabelo 6 a primeira manifestagao
fmpressa contra o Estado Novo. Ela 6 anterior ao fan\oso Manifesto dos
Mineiros, que comegou a circular meses depois. A entrevista n&o cont6n\
uma condbnag:io explicita do Estado Novo, ma.s ataca de madeira
contundente a sua politico diretamente no que se revere ao esforgo de
guerra e, indiretam&nte nas suds inclinag6es profascistas",.In: Teorfa &
Debate, Sao Paulo, n. 11, ago. 1990, p. 23.[Entrevista concedida a Alipio
Freire e Pau]o de Tariq Vence$1au]
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O cato 6 que o epis6dio encerrava o primeiro periodo de
vida da revista Seipa, que renasceria nos anos cinquenta do s6culo
XX, ao tempo em que inaugurava uma nova ftse na vida polidca
do pals, posco que a partir de fins de 1943, o movimento de
massas viveu um gigantesco ascenso, e no curio do fim da guerra,
com a vit6ria das "democracias", o Partido Comunista serif
legalizado, colhendo os louros de sua atuagao na luta antifascista
no Brasil. A partir de 1945, at6 1947/1948, enquanto os
comunistas continuaram a prewar a Uniio Nacional com a
burguesia dina progressista, e com o governante de plantar "em
deus atom democrfticos", as classes dominantes do pris
prepararam um novo volpe, consoante com a reconfiguragao do
mundo com o advento da Guerra Fda

Cad. .Afl., z}.18, n.30, 2011





CULTURAL ACTION, ANTIFASCISM AND NATIONAL
UNION IN TnE snvH MAGAZINE(1938-19430)

ABSTRACT
The objective of this paper is to analyze the role of the Bahian
journal Sefzlzz as an instrument of cultural action and political
struggle in the service of anti-fascism and tile National Union of
Brcafii. Created in 1938, in Salvador, by young committed
il\tellectuals, ane of wl\on\ belonged to the Communist Party of
Brazil(PCB), Sefua constituted an important space for disclosure
of Communist policy formulations in he middle of the Estado
Novo, the Second World War and the fascist threat that hung
over many countries. Being a legal and officious vehicle of the
Regional Committee of Bahia (CR-BA) of the PCB, the
Communists, through Sefua, began a vigorous process of partisaJI
resistance and rebuilding darough direct intervention in the mass
movement that drew crowds to the streets against Nazi-Fascism,
the fif th column and the integralism. Over its five years of
operation, Sefoa expressed the political line of the PCB, and it
was closed by determination of the Estado Novo in 1943.
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