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mEm6KiAS DA PKisAo POLiTICA SOB o REGIME DE
VARGAS

RESUMO
Este artigo tem coco objeto os i'egistros sobre a experi6ncia da
prisao durante o priineiro governo Vargas, publicados em
mem6rias de militantes comunistas. Constatando cd diversidade
dos registros memorialisticos, o artigo investe na anflise dos
aspectos comuns is narrativas de militantes que n8o eram
propriamente escritores profissionais, confrontando-os com a
literature sabre o mesmo temp produzida por Graciliano Ramos
e Jorge Amado
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MEM6RIAS DA PKisAO POLiTiCA
SOB O REGIME DE VARGAS

Em 3 de margo de 1936, Graciliano Ramos foi press em
sua casa, em Macei6. Passou os memes seguintes sendo
transferido, de prisao em prisao, das Alagoas para Pernambuco
e de la para o Rio de Janeiro. Dez amos depois comegou a e$crever
suas Mb}7z6nas r7o Cdrcere, que deixaria praticamente concluidas
quando de sua morse em 1953, ano em que sua viliva as publicou.
No primeiro capitulo do livro explica que seu maier esforgo foi
o de apresentar os personagens regis com os quaid conviveu
naquelas pris6es: "Fiz o pos&vel por entender aqueles homens,
penetrar-shes na alma, sentir saas doren, cadmiraf-llles a relativa
grandeza, enxergar nos seus defeitos a sombre dos meus
defeitos.":

f justamente tal esforgo que parece marcar os melhores
momentos desse clissico da literature brasileira. Como no
capitulo enl que Graciliano descreve o Qltimo contato cont um
capitao que visitava diarian\ente sua cell no quartel de Recite
em que ficou detido nas primeiras semanas ap6s sua prisao. Ap6s
transmitir a Gx'aciliano e seu companheiro de detengao que des
seriam transferidos, o Capitao Lobo ofereceu ao escritor uma
quantia em dinheiro, para que esse se prevenisse dos infortQnios
seguintes e pudesse ajudar a familia. (iraciliano foi surpreendido
pda oferta, que n8o aceitou, mas tirou do epis6dio unla revis&o
de suas concepg6es sobre a humanidade:

Respectivamente: doutora em llist6ria pda Universidade. Federal
Fluminense (UFF), professor do departamento de Hist6ria da UFF e
doutora em H.ist6ria pda UFF. Os autores qgradecem ao Conselho
Naciojlal de Desenvolvimento Cientifico e 'recno16gico (CNPq) e a
CoordenaWao de Apec'feigoalnento de Pessoal de Navel Super'ior.(CAPra)
polo apoio ds respectivas pesquisas. <juliambarbosa@hotmail.coln>;
<inbadaro@uol.com.br> e €ma;isasmello@hotinail.coma
RAMOS, G. A4em6das do Cdrcere. S8o Paulo: Circulo do Livro, s.d. p. 24.



e

E
8
En
g

Q

E
e
=

Realmente a desgraga nos ensina muito: sem ela, eu
con tinuaria a julgar a humanidade incapaz de verd adeira
nobreza. Eu passaria a vida a considelar todos os bichos
egoistas e ali me surgia uma sensibilidade curiosa,
diferente das outras, pelo memos uma nova aplicagao do
egoismo, vista ]]a fibula, ]nas ]tunca percebida na
realidade. Pal'a descobri-la n8o era muito aguentar
algumas semanas de cadeia.3

Graciliano era um literato, que no balango de seus tempos
de cadeia, apesar de todd a injustiga, vio16ncia e arbitrariedade
ehvolvida em sua prisao e magnificamente denunciada na obra,
conseguia encontrar positividade no encontro com uma
hulnanidade que ele imaginava impossivel. Humanidade que se
inanifestava na ag:io de homens e mulheres que ele conheceu na
prisao -- prisioneiros politicos, prisioneiros comuns e at6 alguns
de deus carcereiros

Ja Apo16nio de Carvalho era um jovem oficial militar em
inicios de 1936, quando tamb6m foi press, em decorr6ncia de
sua militincia na Alianga Nacional Libertadora(ANL). Sessenta
anos depois escreveu suns mem6rias, narrando uma vida plena
de lutas pda causa da transformagao social.. Da experiencia de
prisao nos cfrceres de Val'gas, Apo16lio tamb6m guardou uma
avaliagao positiva, associada a sua socializagao politica, que o
levaria a tornar-se um militante comunista

Em suas mem6rias Apo16nio renata como encontrou, na
Casa de Detengao, no Rio de Janeiro, um ambience totalmente
organizado pelos revolucionirios de 1935, que incluia o controle
sabre um patio interno do presidio, batizado de Praia Vermelha:

Nela se alfabetizavan\ alguns soldados. Nela nos
aplicavamos em exercfcios fisicos. Nela nos instruiamos
na arte militar, que grande era o ndmero de oficiais
detidos[...]. Nela tinhamos curses de politico, debates
sobre a realidade brasileira. palestras sobre os levantes
militares, confer6ncias sobre a conjuntura international.

Ibid., P. 86

84 Grid. AEI., p.78, n.30, 2077
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Nela. em comemorag6es a dates hist6ricas, organizavam-
se manifestag6es, desfiles militares, discursos em
palanques improvisados, as i6citas do poets Colbert
Ma[heiros [...].'

Dai que para aquele tenente,: a prisao poss?.ter tido um
elemento positive de'descoberta .de figuras e refer6ncias que
seriam fundamentais para sua vida posterior. Foi la, inclusive,
que Apo16nio se aproximou definitivamente e veio a ingressar
no Partido Comunista do Brasil (PCB). Em suas palavras: "na
prisao fibre-se para mim um mundo de revelag6es" '
'''' 'Este artigo pretende explorer algumas das

mem6rias
:t . /-q . L/. 1= A

objetivo principal 6 perceber as formal atrav6s das quais essas
mem6rias associam a experi6ncia prisionala militgncia politico
comunisb, quer pdas refer6ncias diretas que fazem aos

amos

passados nos cfrceres de Vargas, quer pdas mzoes que levaram
deus autores, em diferentes momentos das d6cadas seguintes,. a
redigirem tail mem6rias. O artigo este basicamente . I llL= n A

dividido

em tr6s panes. Na primeira, o objeto 6 o encarceramento portico
ntre tSb0 e 1945, discutido a partir de outras fontes primaries

que nlo apenas as mem6rias e do recurso a outros estudos sabre
o periodo Em um segundo moments, as mem6rias sgo o objeto
central da reflexho. A terceira sess8o dedica-se is matrizes mats
propriamente literArias de caracterizag2io da experi6ncia prisional
dos militantes comunistas naqueles anon.

NOS CARCERES DE VARGAS

Nas mem6rias de outros que, coma Graciliano Ramos e
Apo16nio de Carvalho, passaram pdas cadeias da ditadura

CARVALHO, A. de. Vale a petra soil;zal'. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. P. 63
Ibid., P. 67.

cad. .afb z;.18, li.30, 2011
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varguista, podemos encontrar diversas outras refer6ncias
relativamente positivas a uma experi6ncia de formagao 6tico-
politica entre os camaradas, no interior das pris6es. Retomaremos
essas ntem6rias adiante. A exist6ncia dessas iefer6ncias, no
entanto, n8o leva os memorialistas a construirem qualquer juizo
de b'alor positivo sobre a experi6ncia prisional em si, naquele
periodo, nen] deveria permitir a historiadores relativizar o grau
de brutalidade da repressao estatal.6

A hist6ria das pris6es politicos no Brasil republicano
antecede a chamada "Revolu(lao de 1930". Nos anon 1920, a 6nfase
na repress:io a militantes das organizag6es da classe trabalhadora
levou a criag:io da 4' Delegacia Auxiliar no Rio de Janeiro
(especificamente encarregadas da repressao aos crimes e
vigilancia de suspeitos de atentarem contra a "ordem politica e
social") e a pratica do exilio de presos poi ' militincia politica
para a regiao Norte, especialmente para o campo de detengao
de Clevelandia, no Amapa.P

N8o ha levantamentos ou estudos sistem6ticos sobre as

pris6es political nos primeiros anos da d6cada de 1930, mas uma
s6rie de dendncias e os lelatos de algumas mem6rias nos ajudam
a perceber que muitos militantes das organizag6es operarias
foram presos por suas atividades politicas entre outubro de 1930
(data do golpe que levou GetQlio Vargas a presid6ncia) e
novembro de 1935(quando apes o levante da ANL a repressao
se generaliza). Un\ exemplo 6 o panfleto assinado pda Regiolaal
do Socorro VermeHlo(entidade organizada hltelnacionalmente

Discordamos, assim, de relativizag6es como as que afirmam que "os
prisioneiros [. . .] n5o estavam entregues a um poder monolitico, unificado
cujo Qnico objetivo era desum.an.iza-los, causando-shes dor e sofrimento
[...]. 0 inesmo Estado autorit6rio, grupos portadores de valores inodei'r\os
conviviam coin outros que tirlnam coin.o 6nica politico a trucu16ncia. A
competigao e a conflituosidade, portanto, ocorriam at6 mesmo na
dimes.sgo mais repressiva do poder estatal". FERREIRA, J. TrabfzZ/7adore

do Brasil.- o imaginario popular(1930-1945). Rio de Janeiro: FGV, 1997. p

7 ALEXANDRE, S. CZezpe/dzzdfa: anarquismo, sindicalisino e repress:io politica
no Brasil. S&o Paulo: Imaginario, 2002; MATTOS, M. B. (Coord.). G cues e
repressdp poiiaai ao $ ndlcazlsnzo cariaca(1945-z964). Rio de Janeiro; ApERJ
FAPERJ, 2003
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pelts comunistas para garantir apoio aos militantes presos e suns
familial), em novembro de 1931, quando se denuncia que, apesar
de ter editado um decreto anistiando os presos politicos, o
governs provis6rio continuava a manger muitos deles nas cadeias:

Os verdadeiros revolucionirios, proletarios e pequenos
burgueses oprimidos, soldados e marinlleiros, n8o foram
contemplados pelo decreto da anistia. Para estes
veidadeiros revolucionfrios continua toda forte de
tortures nas pris6es do liberal Baptiste Luzardo, em
Fernando de Noronha, na Co16nia de Dais Rios.o

As men96es a pris6es arbitrarias, espancamentos e tortures
de todd forte e is p6ssimas condig6es dos presidios de llha
Grmtde e Fernando de Noi'osha(o primeiro no literal do Rio de
Janeiro e o segundo puma ilha defronte ao estado de
Pernambuco) ser:io uma constante nos amos seguintes. Em
outubro de 1933. oub'a den6ncia da mesma entidade, em termos
bastante similares, focava-se nas condig6es dos presos na Co16nia
de Dois Rios, llha Grande:

A boia que foi sempre repugnante porque 6 pessimamente
fella e con\ generos deteriorados, agora 6 insuficiente, e
n6s vivendi constantemente com lome [...]. O trabalho
forgado torna-se mais rigoroso, a porto de at6 os doentes,
antes dispensados por prescrigao m6dica, serem
obrigados a trabalhar [...]. Mas onde o terror fascista
mostra maid cruamente a sua ferocidade 6 no aumento da
bruta[idade dos castigos corporais contra os presos[...]
Para escapar a tats sofrimentos, albums presos t6m tentado
fugir, mas sio cagados a bala como animal feroz,
reiiebendo ainda t5o brutal surra de pau que s6 de padiola
pode tornar ao presidio.o

Funds DESPS, Pan 1.201, RJ, 18 novelnbro de 1931, Comity Regional do
Socorro Vermelho International(Sec. Bras.), Arquivo Pablico do Estado
do Rio de Jan.eiro (ApERJ)

9 Fundo DESPS, Pam.188, RJ, ou.tubro de 1933, Comity Regional do Socorro
Verlllelho Interllacional(Sec. Bras.), Arquivo Pablico do Estado do Rio de
Janeiro (ApERJ).

Cred. .Afl., u.18, pl.30, 2017
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Algumas mem6rias de militantes registrcam suds passagens
por aqueles c6rceres politicos Rc& primeirca metade dos argos 1930
E a casa de Agildo Barata. Joven\ oficial do Ex6rcito participou
da chamada "Revolugao de 1930" na Paraiba, pda onde havia
fido transferido no mesmo ano. Pouco tempo depois,
decepcionou-se com o governo de Vargas e participou da
revolugao constitucionalista" de 1932, o que o levou a primeira

prisao. Nos memes seguintes, passou por diversas prisoes como
o navio Pedro 1, a prisao da lIRa das Flores e a Casa de Corre€1ao
Na llha Rasa, passou longa temporada em completo isolamento
do mundo exterior. Ap6s nove meses, foi enviado como exilado
para Portugal, com outros 200 militantes

Nada disso, no entanto, se compare a dimensio da
repressao desencadeada a partir do fim de 1935. Ap6s o Levante
da ANL as estimativas s&o de que o governo Vargas teria levado
cerca de 35 mil pessoas para as cadeias por motivos politicos.
Muitos deles, coma o pr6prio Graciliano Ramos, nunca tiveram
um processo formal. Entry os que sofreram, pda via da Lei de
Seguranga Nacional(1935), at6 o fim do primeiro governs, o
Tribunal de Seguranga Nacional julgou 6.998 processos, referentes
a maid de 10 nil pessoas, e condenou 4.099 delis.:o Somente na
Co16nia Correcional de Doin Rios, o grande n6.mere de presos
ap6s o levante da ANL fez com que .a populagao carcerfria
saltasse de 298 detentos em 1935 para 1.388 em 1936

Sobre essa vio16ncia de Estado no periodo do primeiro
governo Vargas, ha relativo acdmulo historiografico, focado
especialmente na aprovagao de uma legislagao de excegao voltada
para os chamados crimes politicos -- a Lei de Seguranga Nacional,
de 1935 bem coma para c& sofisticagao de um aparato policial
repressivo -- a poli&a politica. Esta, como vimos, nio foi
iiventada" por Vargas, mas com ele passou por vgrias

redefinig6es, que ampliaram em muito sua area de atuagao.la

ROSE, R. S. Ultra das cojsas esqz,tecldas; GetQlio Vargas e o controle social no
Brasil/1930 -1954. S6o Paulo: Companhibl das Le£ias, 2001; HIUGGINS, N4
K. Poifc£a e po/ffica: relag6es EUA/Ant6rica Latina. S8o Paulo: Cortez, 1998
SANTOS, M. S. dos. Os cordes da Rep iblfca; a barbArie nas pris6es da lILa
Grande: 1894-1945. Rio de Janeiro: FAPERJ: Garamond, 2009. p. 215

:: Ver, por exemplo, a16nt dos ja citados: CAMPOS, R. P. de. Repress#o
.fudfcliZ no Esfazh Nbz70; esquerda e direita no banco dos r6us. Rio de Janeiro:

88 Cad. .4 EI., p.18, n.30, 2a77
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Os pr6prios militantes, muitos dos quaid estariam depois
egistrando a experi6ncia da pris:io en] mem6rias, na 6poca

concentraram seus esforgos, de'denso e de fora das cadeias de
Vau'gas, em denunciar as pris6es arbibarias, a superlotagao carcergzia e
a to;tuna sistemidca a que elam submetidos os presos politicos.

f o que se ve, por exeinplo, na carta enviada a Get61io
Vargas, datada de 27 'de junho de 1936 e assinada por diversos

suas n\em6rias sabre o carcere, coma Agildo Barata e Apo16nio
de Carvalho. Na carta, encontramos dena.ncias de
encarceramentos sem processes, torturas, superpopulagao
carcerfria, trabalhos forgados, condig6es de alimenta(lao, de
saQde e de higiene deplorfiveis, entre outras arbitrariedades.
Segundo o documento,'havia naquele momento cerca de l0,000
presos politicos em todo o pals, dos quaid maid de 3.000 estariam
detidos no Distrito Federal(segundo relat6rio da pr6pria palicia
por des mencionado). Afirmava-se ainda que aquela n8o era.a
primeira dendncia por des assinada, ja que haviam se manifestado
ao Ministry da Justiga no initio daquele mesmo ano, sem que
qualquer solugao fosse dada para as arbitrariedades a que
estavam submetidos, que teriam inclusive se intensificado. Sabre
a Co16nia Correcional'de Dots Rios, por exemplo, afirmaram

O regime da Co16nia de Doin Rios, ironicamente chfmada
Corlbcional, 6 de tal forma birbaro e desumano que afasta
todas as possibilidades de descrigao. Centenas de pessoas
de today as condig6es sociais, arrancadas violentainente
de seus lanes e afazeres, encontram-se, sem a menor culpa
formada e algumas sem mesmo terem fido sequer ouvidas
pdas autoridades, submetidas a un\ regime. de trabalhos
forgados que nenhuma ]ei autoriza[. ..]. As condig6es
higi6nicas' s:io as maid precarias possiveis. A falta de
banco, de camps, de assist6ncia m6dica e medicamentos
faz com que inimeros presos apresentem os corpos
cobertos de chagas. E, para ampliar esse quadro

Achiam6, 1982; CARNEIRO, M. L. T. O mztf-semitfsnzo nlz ella Vargas
fantasmas de u.ma geragao: 1930-1945. S8o Paulo: Brasiliense, 1988;
PINHEIRO, P. S. A estvfi£l98 a da fZ fido: a revolugao mundial e o.Brasil,
1922-1935. S&o Paulo: Coinpanhia das Letras, 1991. Sobre o hist6rico dos
6rgaos de policia politica, ver: MATTOS, 2003

Cad. .Afl z}.18, i/.30, 2011 .M
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verdadeiramente dantesco, os presos politicos s?io
espancados a cacete, couch de fuzil, borracha, camarao,
pelos mats futeis pretextos e mesh o sem pretexto algum.

Segundo o mesmo documento, as colldig6es dos presos na
Casa de Detengao, na capital do pals, n:io eram melhores:

A Casa de Detengao 6 outro exemplo da 'benignidade' do
governo para com os presos politicos que aqui se
encontram, sem exce96es, sob grades. Todos os que se
achavam detidos a gordo do 'Pedro I', forum para cg.
transportados em 'tintureiros'. Chegados a Casa de
Detengao, foram cerca de duzentos langados nas
chamadas 'galerias'. Ai permaneceram sell\ands e
semanas, sem o mellor conforto, sem banlto, sem sol,
dormindo sobre o ladriUlo e recebendo, uma vez por dia,
uma marmita de caldo de feqao e farinha, coma 6nica
alimentagao. Em xadrezes com lotagao para 20 pessoas,
foram atiradas at6 68. A situagao era tal que, a laoite, os
presos dormiam por turmas, por nXo hover area suficiente
para todos se deital:em [...]. Era inexistente a assist6ncia
m6dica e dentfria. Nesse ambiente. todos os males til\ham

livre curio e inQmeros s5o os que se viram atacados de
afecg6es pulmonares (tuberculose, gripe epid6mica,
bronquite), reumatismo, parasitas da pele."

O caso de Luis Carlos Prestes, prego havia diversos meses,
em completo isolamento, sem acesso a jornais ou livros, sem
direito a visitas e sem poder comunicar-se com a esposa gravida,
recebia igualmente destaque no enorme rol de den6ncias
elencadas pda carta dos presos politicos. O objetivo da carta,
por6m, nAo era o de solicitar solug6es ao chefe de governo, mas
o de respolisabiliza-lo diretamente pdas arbitrariedades:

NXo nos ]nove a expectativa de provid6ncias que, de vossa
parte;venltam por termo a esse misergvel estado de causas,
mas o objetivo de caracterizar a vossa responsabilidade

Fundo DPS, Notagao 30.052, p. 650-651, Arquivo PQblico do Estado do
Rio de Janeiro (APEPJ)
Ibid., P. 652

90 Cad. ,4 EI., p.18, /z.30, 2077
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pda aprovagao do procedimento extralegal de certas
autoridades

Do Indo de fora dos carceres, muitas den6ncias reforgavam
os protestor contra a vio16ncia da repress:io politica, em um
momento em que o regime, ao melios formalmente, kinda
deveria ser regulado por regras constitucionais, ultraladas pdas
arbitrariedades das autoridades policiais e penitenci6rias. Um
exemplo aparece no panfleto distribuido sob a assinatura do
Grupo de Defesa dos'Maritimos e Portufirios do Brasil{ datado
de dezembro de 1936. Neue, a senapre inencionada Co16nia de
Dais Rios 6 assim caracterizada:

Esse famigerada Co16nia 6 hist6rica e por todos n6s
conhecida atrav6s da imprensa. A ilya on:ie esb situada
a Co16nia 6 miseravelmeite insalubre, deus barrac6es s&o
indectos e estXo superlotados. Nossos companheiros,
presos politicos, vivem sujeitos ao trabaHlo.forgado, aos
espancamentos, a cela, sem alimentagao, dormindo na
arena moll\ada propositadamente sodas as tardes, a16m
das laumilhag6es e vexames morals por que passam, pda
imbecilidade e ferocidade dos dirigentes da Co16nia e
deus sequazes."

Sendo dirigido "ao povo" e n8o is autoridades, o panfleto
dos maritimos e portuarios terming por fazed ngo uma
reclamagao, mas um chc&mamento a mobilizagao para que a
pressao popular pudesse resultar em decis6es do.parlamento no
sentido de por fm aos suplicios dos presos politicos e libertar
os que forum vitimas de pris6es sem processor

Hole dais do que itunca, devemos nos urtir para fazed
valer a nossa iradigao de trabalhadores conscientes,
dando nossa solidariedade aos nossos companheiros
presos e subs families, exigindo do parlam?nto e do
governo o regresso imediato dos pr6sos !politicos da
Co16nia e a lib'erdade dos nao-processados

us Ibid., P. 649
Fun.do DESPS, Pan 120, RJ, dezembro de 1936, Arquivo PQblico do Estado
do Rio de JaJleiro (ApEKJ)
Ibid.

Cad. .AE],, z;.]8, n.30, 2011
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Ha registros, nos arquivos policiais, de dived'sos outros
panf].etos, cartas e denQncias -- produzidos de dentro ou de fora
das cadeias -- dando conta das arbitrariedades e da vio16ncia
cotidiana a que estavam submetidos os que cairam na extensa
teia repressive armada pelo governo de Vargas naquela
conjuntura.'8 Os exemplos aqui comentados parecem ser
suficientes, entretanto, para que afcastcmos qualquer ilus8o
quanto is condig6es dos c6rceres (politicos, mas ndo s6, clara)
varguistas.

MEM6RIAS

Retornemos ent:io d.s mem6rias dos militantes. Vale situar
sua produgao no tempo. A maioria delay foi escrita ja durante a
dit&dUTca militar, a partir da segunda metade dos ands 1970,
ndicando, entre outras coisas, que aqueles militantes estavam
nteressados em resgatar uma mem6ria de lutas e de repress:io
do periods de long8s ands de ditadura(a anterior e a naquela
altera ainda em curse), num col\texts em que a transigao para a
democfc&cia comegava a se desenhar. Tratava-se de uma estrat6gia
de lula pda valorizagao do regime democratico, mas tamb6m
em busca de reconlaecimento de sua trajet6ria -- e da trajet6ria
de suns organizag6es (com destaque para o PCB) --, con\o
representag6es importantes da vanguarda das lutas dos
h:fballladores no pals. Talvez o exemplo maid marcante, sega o
das mein6rias de Greg6rio Bezerra, recentemente reeditadas,
cuja primeira edigao foi langada em 1979 e 1980

Como exen\plos dessas n\em6rias podentos citar as de
Le6ncio Basbaum (1976); Elias Craves Nato (1977); Octavio
Brandao(1978); Greg6rio Bezerra(1979); Heitor Fei'keira Lima

Ver, por exeinplo: Funds DESKS, Pan 0075, RJ, 13 dezembro de 1936
Arquivo Pablico do Estado do Rio de Janeiro(ApEKI); Fundo DESPS, Pan
262, RJ, outubro de i1936, Arquivo ,PQblico do Estado do Rio de Janeiro
(ApEKJj; Fun.do DESPS, Pan 756, RJ, dezembro de 1936, Arquivo Pdblico
do Estado do Rio de Janeiro(APERJ)

92 Cred. .4EI., p.78, n.30, 2071
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(1982); Joan Falcao(1988) e Apo16nio de Carvalho(1997).:0 Cada
um desses livros mereceria um estudo mats atento, para o que
n&o temps espago aqui.

Assim, podemos argumentar que o investimento dos
militantes comunistas em escrever e publican suns mem6rias sobre
as lukas das quaid participaram e as formas de repressao que
sofreram, representou muito maid que simples registro de
recordag6es pessoais, mas fazio parte de um combate politico
que ainda seguia seu curio. Seguindo Fernando Roses, podemos
entender que o esforgo para fixer determinadas mem6rias sabre
o passado politico do s6culo XX "6 um aspecto essencial da luta
pda hegemonic politico e ideo16gica nas nossas sociedades".20
Ainda segundo o historiador porhigu6s, "os diferentes tipos de
investimentos enl torno da Iden\6ria surgem-nos como um
processo social complexo de construgao das legitimidades que
sustentam as formas de estar, de transformar ou de conservar o
mundi em que vivemos."2t

Ha, entretanto, men\6rias escritas antes do volpe de 1964,
como o livro antes citado de Agildo Bcarata, publicado em 1962,
momento em que o militante ja havia rompido com o PCB e
buscava resgatar such trajet6ria de lukas e longos periodos de
encarceramenta (lO ands continues a partii ' de 1935, fora as
pris6es anteriores), talvez com a intend:io de contrapor-se a
desqualificag:i6 a que o PCB submetia os dissidentes, ou mesmo
buscando credenciar-se coma figure de esquerda independente
do partido

Ha tamb6m relatos escritos no calor dos c&HOS de repressao
mais intense pele Estado varguista. E o caso do texts de Patricia

Cf. BEZERRA, G. A4e?m6Has. S8o Paulo: Boitempo, 2011; CARVALlfiO
1997; LIMA, H. F. Ccznzfn/zos percorr£dos. S6o Paulo: BI'asiliense, 1982
FALCAO, J. O PHrtfdo Con nisfa qHe conhecf(20 ands de clandestinidade).
Rio de Janeiro: Civilizagao .Brasileira, 1988; BASBAUM, L. Umtz tpfda em
sais fe17zpos. Sio Paulo: Alfa-Omega, }976; CRAVE NETO, !. Mf7z/zrz Zllfa e as
lzttas de mei,t tempo. S8o Paulo: Alia-6mgga, 1977; BRANDAO, O. Co#zbafes
e bafaZlzas; mem6rias. S6o Paulo: Alfa-(omega, 1978. v. I

20 ROJAS, F. leis teses sabre mem6ria e hegemonia, ou o retorno da politico
In; Encarnaci6n Lemu$; ROJAS, F.; VARELA, R.(Coord$.). O Jiz71 das
difadz{7as ibZHcas (1974-1978). Sevilha: Lisboa: FPACEA: Pluma, 210. p. 15
Ibid., P. 16.

Cad. .4 fl a.78, //.30, 207 7



e

E

n
g

$
'=

Galv&o, a Pagu, a intelectual modernists que, no inicio dos anon
1930, era companheira de Oswald de Andrade, com ele
organizando o movimento antropofagico, ao mesmo tempo em
que militava no PCB, do qual ida se afastar alguns anos depots,
aproximando-se no exterior da corrente trotskista. O relate de
ragu foi redigido, em 1940, como con'espond6ncia pessoal e
publicado muito tempo depois pelos herdeiros da autora.22 Nele
6 possivel perceber. por exemplo, que na caus6ncia da preocupagao
em reivindicar publicamente um reconhecimento politico pcara o
militante ou sua organizagao, ha um peso maier para a den&ncia
da vio16ncia e arbitrariedade do carcere, assim coma um retrcato
mais negativo do partido, como era de se esperar de algu6m
que se perfilava entre seus dissidentes de esquerda

De qualquer forma, 6 possivel encontrar alguns elementos
comuns c&o conjunto das mem6rias escritas sobre ou incluindo a
experi6ncia dca pris:io politica no primeiro governo Vargas. Um
doles 6 a convicgao de que havia uma conelagao direta e
necessAria entre uma perspectiva de vida revoluciongria e o
elLftentamento da repressao, incluindo a prisao. Nesse sentido,
6 possivel encontrar em muitos relatos um grande orgulho da
militancia, que se estende a um certo orgulho de ter fido arvo
da repressao do Estado, entendida como um reconhecimento
da devogao incondicional a causa politica revolucionAria. Ser
preso era aldo que se devia esperar e estar preparado para
enfrentar como mais uma consequ6ncia, ou mesmo mais uma
tarefa. da militincia

Nas mem6rias de Pagu, por exemplo, hli registros de
suas viirias passagens pelos carieres getulistas. Ao relatar a
primeira prisao, ragu deicreve vgrios dos soh'imentos.pelos.quaid
passou, mas destaca que, segundo a concept:io de militAncia que
na 6poca a movia, judo isso era secund6rio

Era a primeira vez que me encontrava realmente em
prisao, num ambiente que ngo coi:thecia. A minha roupa
6stava em farrapos e o meu corps, duro de trio, doin, doha
tanto... Nio vou relatar aqui os sofrimentos por que se

zlGALVAO, P.[Pagu]. pa xdo page: a autobiografia precocd de Patrick Galvao
Rio de Janeiro: Amir, 2005
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passa numa prisao de mullaeres. Faria uma mi descrigao
e os sofrimentos fisicos s6 foram sentidos na ]\ora. A dente
se esquece deles. Eu principalmente. A prisao l\io tinha
importancia para mim, a nio ser no que se referia a
paralisagao do trabalho comegado. Sempre pensei que
na cadeia tamb6m se podia lugar. Atormentava-.me a falta
de con\unicagao, a aus6ncia de noticias dos
companheiros. Nio sentia neidaun\a humilhagao. E no
fundo, talvez sentisse alegria coin o sofrimento que eia
proporcionado por minha lute.u

Outro elements comum is diversas n\em6rias 6 a
associagao entre tudo aquilo que poderia haver de positivo
naquela experi6ncia -- da limitagao, pda resist6ncia, da vio16ncia
da 'repressao e da experi6ncia carcerAria, aos mementos de
formagao politica e de aprendizado com a solidariedade humana

elevado navel de organizagao dos militantes de esquerda,
com os comunistc&s a frente.

Agildo Barata, por exemplo, 6 bastante claro ao denunciar
as arbitrariedades da repress2io/ a comegar belo encarceramento
dos militantes politicos em pris6es comuns, o que seria seguido
pda vio16ncia das tortures e privag6es de direitos a que seriam
submetidos: "Ja na dia seguinte a derrota armada Get61io e sua
canalha comegaram a espezinhar os vencidos e a incaugurar, no
Brasil, o mais odioso regime de crimes, torturas, espancamentos

vio16ncias com os presos politicos e deus familiares."2'
Barata tamb6m 6 explicito e didAtico ao descrever a

organizagao dos prisioneiros de esquerda em torno de um
organismo dirigente, argo que n&o era especifico de uma
determinada prisao, mas configurava-se em uma caracteristica
gerd de todos os presidios em que foram encarcerados os presos
politicos de esquerda:

Um dos aspectos mats caracteristicos da vida plesidiaria
dos presos politicos de esquerda 6 a exist6ncia do

: TI)id.. P.A0.91VI uin i'et,oZudondrlo (mcm6rias). 2. ed. Sao Paulo: Alfa-

Omega, 1978. p. 303.
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'Coletivo' . T5o depressa sAo encarcerados, os esquerdistas
passam a organizar o Coletivo. Este organisms passe,
entao, a coordenar as atividades dos presos politicos de
esquerda e a represents-los nas inevitfveis relag6es com
as admhnistrag6es dos presidios. Mats que isso: o Coletivo
organize aulas e curios, zela pda disciplina interns,
mant6m a unidade entre os presos, impedindo que os
carcereiros utilizem a forge que possuem para n\ais
oprimir os presos se estes se apresentarem desunidos[...]
O Coletivo, entry n6s, sempre foi un] organismo
democrlitico: os cinco membros de sua diretoria eram
mensalm.este eleitos. E podemos afirmar: de 1935 a 1945
o dnico lugar onde havia democracia, no Brasil, e olde se
realizavam eleig6es era nos presidios politicos olde a
ditadura confinava os presos politicos da esquerda.u

A organizagao politico no cgrcere serif destacada em
today as demais mem6rias de militantes sobre a experi6ncia da
pris:io politica sob o regime de Vargas. Esse parece ter fido
inclusive o bator central que levou diversos deles a
definitivamente ingressalem no PCB a partir da prisao. Dificil
avaliar o quanto ipso decorreu da experi6ncia formative, no
sentido em que Apo16nio de Carvalho a descreveu no trecho ja
citado de suas mem6rias, ou do sentimento de encontrar
esperanga para a llumanidade nos gestos simpler de solidariedade
nos inomentos mais extremos a que a situagao da privagao de
liberdade poderia submeter aqueles homens e mulheres.

Ou kinda do cato de que a prisao poderia ser o momento
em que tal solidariedade exigia atitudes extremes de resist6ncia
ao sofrimento. Manger-se calado, diante dos torturadores seria
o exemplo mfximo do padrao de comportamento comunista,
adequado ao grau de solidariedade exigido entre militantes
quando o prego recusava-se, meslno dianne dos lnais brutais

suplicios, a denunciar camel'adam). Esse "heroismo" diante dos
carrascos, movido por uma hola'c& comunista, 6 outro elemento
comum nas mem6rias dos militantes. Greg6rio Bezerra, talvez a
mais not6ria vitima a sobreviver is barbaridades dos

D Ibid., p. 310-311
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torturadores de dubs ditaduras, explicita esse padrao de conduta
em um becho de suas mem6rias, quando retrata os suplicios.a

que foi submetido algum tempo ,Elp6s sua pris:io decorrente da
atuagao no levante da ANL de 1935

Mantive-m.e na mesnla; l\io sabin de nada e nio tiJdaa
compromissos com ningu6m. Eu sabin que des iam me
matar porque estava disposto a n8o dizer mats nada; a16m
disso, sentia a responsabil idade de membt o do partido e,
de forma alguma, queria prejudicar aqueles que
confiaran\ em mim.'Preferia a monte a me deixar
desmoralizar e perdei a confianga do partido. Quena
viver, mas viver de cabega erguida, com a dignidade de
um militants comunista. E nisso me firmei at6 o fim.:'

MATRIZES LITERARIAS

At6 aqui, tratAmos de militantes presos nos anon 1930 e
1940, que registraram em livros saas mem6rias,.mas n80 eram
propriamenta literatos. Havia, entretanto, anteced.enter ntemnos
de grande importancia para esse tipo de regisb'o. Referimo:nos
a publicagao de MeHdI"ias do Cd7"care,.de Graciliano Ramos, logo
ap6s sua morte, em 1953 e 2t edigao de Subten'£7zeos da Lfberdzzde,

de Jorge Amado, que chega ao pablico na ano seguhite.
Este nlo 6 o espago para maiores comentirios sobre o

onbaste entre os estilos daquelas duds obras e Jlicaremos restritos
a alguns comentirios gerais.z Ambos eran] convictos militantes
do PCB. engajados na inilitincia em diferentes.gl'aus, Jorge
Amado ja tendo inclusive exercido um mandate parlamentar pelo
partido e Graciliano envolvido com a diregao da Associagao
Brasileira de Escritores

Texto: FAPERJ, 2010.

Cad. nEL u.18, JI.30, 2a:ll



e

g
e
m

g

Q
E
e

=

Mas, 6 rata que el\quando Jorge Amado encal'nava naquele
memento a defesa do canon est6tico do realismo socialists,
ii'radiado a partir do debate na URIS(ainda que com telnperos
e sotaques baianos), Graciliano era un\ critics daquela proposta
est6ticc&. Um di61ogo de fins dos anon 1940, recriado por Denis
de Moraes, explicita a posigao do autos ante a proposta est6tica
do realismo socialista:

-- Nenhum livro do realismo socialists Ihe agl'adou?,
perguntou Sayles
-- At6 o 61timo que li, nenhum. Eu acho aquele laeg6cio
de tal ordem ruim que nio aceitei ler mats nada.
-- Qual 6 a principal objegao que o senhor faz?

Esse trogo nio 6 ]iteratura ]...]
-- N8o serif possivel purificar o estilo do realismo
socialists?
-- N&o tem sentido. A literature 6 revolucionfria em
ess6ncia, e n8o polo estilo do panfleto.2*

Insistindo nos contrasted, o livro de Graciliano 6 umc&

mem6ria em primeira pessoa, enquanto nos Subfer7d/leos o tutor
optou por uma trama romanceada, embora a tenha canegado
com sua experi6ncia, com a mint:incia e com as pris6es do periodo
varguista, apresentando personagens muito evidentemente
calcados em pessoas regis.

Vimos o quanto Graciliano estava preocupado em
apresentar os personagens reais, recheados de sua humanidade
contradit6ria, com os quaid conviveu naquelas pris6es. Ja Jorge
Amado constr6i personagens muito menos complexos. Nos
Subfe7'7'd?leos ha her6is, como o pai de Mariana, um comunista de
primeira gerag2io, vindo do meio operario, que nas palavras de
um outdo militante praferidas em seu enters'o: "E um her6i
an6nimo da dasse oper6ria que enterramos hqe, mas a banded'a
que ele conduziu com tanta vc&lenlia se levantari cada vez maid alto

Dialogo entre Graciliano Rantos e Herfclito Sayles, spud MORAES, D. de
O imagindrfo ZJfgiado: a imprensa com.unista e o realismo socialists no
Brasil (1947-1953): Rio de Janeiro: J. Olympio, 1994. p. 208
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nas m:ios do proletariado at6 o dia da vit6ria; 6 a invencivel bandeira
de Marx, de Engels. De Lenin e de Stalin."29

Ou vi16es, con\o o torturador ]3arios, que era assistido
pele m6dico cocain6lnano Dr. Pontes, nas naais birbaras sess6es
de tortula, sen\pre sob as orders do Cllefe cle Policia do Distrito
Federal, Filinto MO.ller, que pron\etera n:io deixar "un] s6
coin\unista em liberdade. O Estado Novo limpara o Brasil para
seinpre da peste vermelha".30

E traidores, coho Saquila(refer6ncia direta a Herminio
Sachetta, conforme a critics dura que Gorendel ' fez a Jorge no$
lembi'a), o dissidente comunista que adele ao trotskismo e 6
completamente desqualificado nas paginas do romance.3' Saquila,
caracterizado coco um pequeno burgu6s que desprezava os
operarios e que aderh'a ao partido ap6s desiludir-se coin a politica
dos partidos .burgueses quando perdeu seu espago politico e
profissional ap6s a Revolugao de 1930, (3 retratado coho um
oportunista, que train classe trabalhadora ao altar-se As
escondidas com os apoiadores da candidature de Armando de
Oliveira Sales ap6s 1935 e trabalhar coin des para desmontar
greves e rachar as bases do PCB. Numb passagem, An\ado assim
situa os sentimentos do personages em relagao a repressao a
uma greve dirigida pelo PCB:

Saquila teve um keio sorriso de desprezo: 'Estio se
afundando coda vez maid ' . O movimento grevista n8o ia
poder se aguentar, n8o havia jeito. Seu volpe syria dado
no momalto mais indicado: os materials tirades na nova
oficina irian crier a confusio entre a massa, e un\a grande

parte, cansada sem ddvida da reagao e da Iota dos dltimos
meses, ficaria com ele e com seu grupo. Enterraria aquela
diregao do Partido com sous pruridos operfirios,
incapazes de compreender a importancia de um homem
como Saquila. EI.e llaes mostraria.3z

AMADO, J. Os szfbterr#neos da liberdade. S6o Paulo: Martins, 1954

Ibid. P.138
JACOB, G. Carizba£e Tins lJ'm)as. 3. ed. S6o Paulo: Atica, 1987. p. 1.64.
ANtADO, 1954, v. 2, P. 121
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Em Graciliano, todavia, seu esforgo para buscar a
humalaidade nos moinentos de forge e h'aqueza vividos no circere
o lava a tragar alguns retratos maid lisonjeiro? de alguns
prisioneiros comuns, com os quais conviveu por alguin tempo
na llha Grande, do que de centos dirigentes politicos
encarcerados cont ele. Os individuos langados arbib'ariamente
em uma situagao de provagao e tolllimento que Graciliano
apresenta de forma maid impressionante ngo s8o os Brandes
lideres intocgveis e distances. Rodolfo Gllioldi discursa de cuecas
Agildo Barata 6 baixinho e fleum6dco. Os militares envolvidos
no levante constituein um grupo fechado que procure ieproduzir
no cArcere os h6bitos da caserna. Os estrangeiros encontram
dificuldades para compreender aspectos da.realidade brasileira
Mas, usando o exemplo de Antonio Maciel BorUim(Miranda),
Graciliano nos lembra que o cato de terex pseud6nimos, terem
fido perseguidos, presos e torturados os envolvia em "materia
suficiente para esbogo de her6i".3'

A sua opiniao sabre o Levante de 1935, responsavel pda
abrangente perseguigao que havia claegado mesmo at6 ele, que
se considerava um "revolucionfrio cl\infrin", era de que aquilo
havia fido um equivoco. Em porno de navio, no qual foi
transferido de Recife para o Rio de Janeiro, conheceu os
revolucion6rios de Natal, ai incluidos os que ocuparam os postos
de Secretfrio da Fazenda e Secretirio do Interior do governo
provis6rio de Natcal, respectivamente, que relataram diversos

epis6dios sabre o curto periods em que estivercam no poder.
De rata nem se haviam empossado -- e os cargos. decorativos

apenas Ihe serviram para agravar as tortures na cadeia. Estive. a
ouvi-los meir hora. Tinham-se aguentado 48 horns, esperango
enl v8o que o pesto do pals se revaLtasse. Depois viera a panics:""
Na visio de Graciliano, todos achavam aquilo um embrulho,
uma "doidice", mas elam orgulhosos de terem sobrevivido a
tortura e de servirem de exemplo.3s

Enquanto isso, nas pfiginas .de suns mena6rias,. presos
comuns, lcadr6es, colaboradores de agentes penitenciarios e

s3 RAMOS, s.d., p. 226.
N slid., P. 103
s Ibid., P. 107.
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mesmo alguns carcereiros, s5o capazes de rasgos de
generosidaae que os aproximana maid de Graciliano .do que
aqueles Domes ilustres do partido comunista. A rudeza da
experi6ncia prisional o leva a dvc&liar maid generosamente os
pequenos gestos de solidaliedade e miseric6rdia dos l\omens
comuns qua os discursos grandiloquentes das liderangas political
Afinal, '"precisamos viver no inferno, mergulhar nos
subterrAneos sociais, para avaliar agnes que n8o poderian\os
entendel' aqui em cim.a."s6

Ngo a toa, os registros dca familia de Graciliano d8o conte
de que o PCB tentou esl:abelecer album controle sobre o conte6do
das)\4enz6dQS do Cdl'core, erlquanto os Subte7'rdneos de Jorge Amado
foraln apresentados quash que como versio oficial daquela
experi6ncia, pelo mesmo partido com o qual este autor romperia
definitivamente poucos ands depois

A read:io da diregao partidaria aos primeiros esbogos das
/Wein6nas cio Cdl'ce7"e, e o contraste entre as opg6es est6ticas de
Graciliano e Jorge aparecem combinados no relate de uma
reuni8o na casa do primeiro, restabelecido por seu bi6grafo,
Denis de Moraes:

Terceiro roitfzd. [Di6genes] Arruda telefonaria pai'a
Graciliano informando que ida a sua casa para a reuniio
No fim da marsh:i de 118 de margo de 1951, ao abrir a
porta, o velho Grata dada de cara nio s6 com Arruda
i:omo tamb6m con\ Astlojildo Pereira e Floriano
Gongalves. Os quatro se fechariam num dos quartos por
vfrias horan. [...] Graciliai\o, arrasado, confidenciaria o
tear da conversa. Arruda pediria para folhear os originals
de ]Wei I(irf as do cdrcere, aborrecendo-se logo na primeira
laude, com a afirmagao de que, no Estado Novo, 'nunca
tivemos censura pr6via em obra de a rte'.[...] No decorrer
da reuni&o, cobmriam novamente de Graciliano o seu
distanciamento do realismo socialista e a malta de vigor
revolucionArio de seus livros. Um dos presented, em tom
inflamado, dina eu ele persistia num realismo critics
ultrapassado e citaria Jorge Amado como esclitor
empenhado em dar contend(3 participante is suas obras
Ao ouvi[' o noi]] e de Jo]:ge, Graciliano roilipia o si16ncio

sa Ibid., P. 118
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-- AdmiroJorge Amado, nada tenho conti'a ele, mas o
que sei fazer 6 o que este nos meus livros [...]. Arruda
apelaria para que alterasse determinadas passagens de
Adel z(fads do cdrcere. Graciliano nXo responderia nem que
sim. ment que n5o.37

Voltando entio a Jorge Amado e a suns obras ficcionais,
podemos perceber que sua produgao ja refletia, desde os anos
t94P;' aquela imagem dos al'tos de ccadei& como momento
fundamental na experi6ncia militante dos comunistas bi'asileiros
da geragao que lutou contra a ditadura varguista. Refletia, ao
mesmo tempo que refratava e em alguma medida construia
parametros de divulgagao. Os personagens de seus livros e suns
dramas construiam uma imagem ideal positive da figure do
militante comunista, como exemplo de conduta, firmeza
inabalivel e consci6ncia politica, capaz de conduzir como
vanguarda heroics as lukas da classe trabalhadora.

Tal caracterizagao passava pele comportamento nas pris6es:
diante da vio16ncia dos algozes, sempre prevalecia a firmeza de
convicgao dos comunistas, compo'ometidos com a causa e com os
camaradas de jornada. Como no caso do personagem ja citado,
pai de Mariana e "her6i an6nimo" da tramp dos Sz,{bterrd7zeos,

que prestes a morrer debra e repete as palavras que dissera sob
tortura para seus algozes: "De mim n&o arrancam nada".38

Um.comportamento que poderia ser tomcado como padrao
de conduta pelos "verdadeiros" comunistas. Como o reconhecia
o personagem do torturador Barron, quando pressionado pelo
Chefe de Policia a arrancar confiss6es de um grupo de comunistas
presos. Nos pensamentos de Barros, tal coma desenhados por
Jorge Amado, a aria que o levava a torturar barbaramente os
comunistas se misturava a uma incompreensao quase carregadca
de admiragao pda resist6ncia absurda daqueles homens:

Por que n5o falavam? N8o falavam porque eras\ uns
miseraveis, pateciam insensiveis. Insensfveis a todd a dor,
a dor fisica e a dor moral, pareciam feitos nio de carne e

3z MORALS, D. de. O zleZ;zo Grata: ulna biografia de Graciliano Ramos. Rio
de Janeiro: J. Olympio, 1992. p. 275-276.

N AMATO, 1954, v. 1, P. 42.
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ossos homo todo mundi, mas de ago. 'f o exemplo de
Stalin...', explicara-the um delis certs vez, h6 amos
passados. Fora assin\ que Barris aprendera a significagao
daquele noms. Delta uns trancos naquele comunista
nsolente, mas sodas as vezes em que se encontrava is

voltas con\ um doles, tratahdo de arrancar-the confiss6es
recordava aquelas palavras. Como se fossem de ago,
insensiveis a todd dor.39

No complemento do raciocinio de Barron, a descrigao da
crueldade das torturas e da resist6ncia heroica dos militantes 6
complementada por aquela sensagao complexa de 6dio e
admiragao:

26 Pedro assistira, an\arlado, a pr6pria mulhei SSr possuida
pelosinvestigadores.Barrosviraaslagrimasmolhan.doseus
olhos mas elam certamente lagrimas de 6dio, pois a sua
boca s6 se abrira pcara insults.los. Vila-a depots.ser mal-
tratada, receber bofetadas e ponhp6sno venn'e. E nXo falava
Ele e Carlos haviam passado todd um dia e uma noite com o
sexo amarrado, estavam quebrados de pancada, inchados e
violgceos. No entanto n&o fajavam. Uns monstros, uns
bandidos, pelo seu gusto ele os materia a todos, paid que
aprendessem a nXo ser assam tio... t8o coralosos..."

Os Szzbfe7r#zzeos dfz I,{be7"dade, entretanto, ngo foia primeiro
romance de Jorge Amado em que a experiencia dos comunistas
com as pris6es foi retratada. Em Sdo Jorge dos JI/zdKsl.de ivla,
assam como em Seal'a Ve7'77zeZ7za, de 1946, o tema aparece. IE possivel

perceber com.o, em ambos, a prisao 6 apiesentada de forma quito
snnilar ao que observamos nai Aem6rias dos

militantes

publi&adas d6cadas depots, cumprindo o papel de. memento de
formagao politica e fortalecimQnto das convicg6es comunistas.
Nests Qltimo, por exemplo, aparece o personagem Juvencio, ou
Nen6n, um campon6s filho de familia pobre nordestina, que fugiu
de casa para se alistar no ex6rcito, e depots entrou para o Partido.
O personages, que participou do Levante de 1935, onde terra

39 Ab4.ADO, 1954, v. 3, P. 29
40 Ibid., P. 29.
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desempenhado papel de destaque, 6 apresentado pele autor como
uma figure admiravel, prenhe de integridade, coragem e
solidariedade. O cabs Juv6ncio, pda fidelidade ao partido,
sacrifica sua vida pessoal. E preso, circula pelos presidios por
onde passaram realmente milhares de militantes comunistas, e
na cadeia tem a oportunidade de realizar uma formag2io te6rica
e politico mais s61ida:

Juvencio viem com os condenados politicos de Fernando
de Noronha. Na llha Graitde estudava. Para ele a prisao
foia universidade. Os nove ands que levou de cadeia em
cadeia, em Natal, no Recite, na Corregao e na Detengao
no Rio deJaneiro, em Fernando de Noi'osha e por fim na
llha Grande, foram de aprendizado. Os col)\panheiros
mats esclarecidos ajudavam-no. Leu, finalmente, aqueles
livros que cobigava nos dias anteriores a revolugao de 35
Em Engels aprendeu que a 'liberdade 6 o conhecimento
da necessidade ' e pensou que o servo estava aprendendo
com sangue e dor. Tanto falava no sertao, nos camponeses
explorados, que at6 faziam pilh6rias com ele. Mas tanto
des como os de fora, os que lutavam na ilegalidade,
sabiam que deviam cultivar no modo sertanejo o interesse
peso problems do campo. E Ihe enviavam todos os
materials que tratavam da questao camponesa. Ele os
devorava nos dias longos da prisao.41

Tratando da relagao entre caracterizag6es literirias
ficcionais e memorialisticas sobre a experi6ncia dos militantes
submetidos a vio16ncia do regime varguista, vale fazer um
registry de como a experi6ncia da prisao aparece maid tarde nas
mem6rias do proprio Jorge Amado. N8o s:io muitas as
refer6ncias a prisao feitas em suns "quake mem6rias", no livro
NZzaegafao de Cabofzzgem, de 1992. Blas se apresentam em alguns
momentos, de forma muito bem humorada, associadas is
caracteristicas do escritor coma um "bom preso" e aos deus
recorded pessoais. Numb passagem, associa o relato de seu retomo
ao pals, em 1942, com tarefas do partido e a certeza da prisao, a
uma aventura amorosa de v6spera. Noutra, se define: "Sou bom
de cadeia, tirei de petra as milAas pris6es, nem depressivo nem

+i AMADO, J. Se/zra zJermeZlza. 27 ed. Sio Paulo: Martins, 1972. p. 333-335
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Mem6rias da prisao politico.

ruidoso'{.a Em um 0.ltimo trecho reclama o reconhecimento de
que fora detentor de uma marco dificil de ser banda de
peregrinag6es pelo territ6rio nacional em poder do aparato
represslvo:

Percorrio Brasil, de porta a porta, em estado de
prisioneiro politico, talvez n:io seja o 6nico a t6-1o feith,
mas estou nesse campeonato. Nos primeiros dias de
11937, is v6speras do volpe do Estado Novo, fui prego em
MlaJaaus, acusado de ali ter ido para preparar, em conluio
com o folclorista Nunez Pereira, uma insurreigao de
indies da Amaz6nia, nada maid, nada menos. Depots de
dais meses de cadeia, um tanto quanto pandego,
embarcaram-me no navio Pedro 1, sob a vigilancia de bra
federal em visits a familia an\azonense nas festas de fim
de ano. Durante cerca de vinte dias, de porto a porto,
descia costa brasi]eira, de Manaus ao Rio de Janeiro [...]
Tendo iegressado do Uruguaie da Argon.tina,
encontrava-me em Porto Alegre, em agosto de 1942. ia
sodas as noites a redagao do Corre£o do Poz;o para saber
dos 61tin\os telegramas da guerra e hater pape com Raul
Riff. Tomfvamos media com pao e manteiga num
botequim em frente, onde a policia, numa leia-noite, me
tomou prego. na marsha seguinte meteu-me no trem em
companhia de um delegado. A viagem de Porto Alegre
ao Rio durou uns quatro dias, em Sio Paulo mudamos
de trem, fiquei no xi]indr6 uns memes 1...].'3

CONSIDERA96ES FINALS

Podemos concluir atrav6s do restate de um caminho de
pesquisa. Quando da primeira entrada no objeto dente artigo,
atrav6s das mem6rias sobre a repress:io politico no regime
Vargas registradas nos livros dos militantes, escritos d6cadas
depots, percebemos elementos -- a vidc& prisional como um
momento de formagao politica e aprofundamento das convicg6es

AMADO, J. Nazlegfrfao de cabofa8em= apontamentos para um livro de inem6ria
que nunca escreverei. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2006. p. 121.
Ibid., P. 94
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politicos, combinada a forma.da moral comunista, expres?a, por
mplo no laeroismo do sofrimento das tortures sen\ ceder aos

torturadores -- que parecem expressar parte de uma experi6ncia
comum. No entanto, lendo as obras litergrias escritas bem antes,
pode-se aventai a l\ip6tese de que tal experi6ncia foi inicialmente
egistrada(e de certa fol'ma modelarmente rebatada) por um

conjunto de obl'as liter-arias, especialmente as de Jorge Amado,
que moldaram todd uma mitologia do padr:io comunista de
comportamento ante a pris:io politico

Nio se quel ' dizer com isso que as obras de Jorge Amado
inventaram a experi6ncia. Pelo con'birio, a expel't6ncia foi por
le reproduzida e recriada literariainente a partir da vida de

muitos homens e mulheres de carne e osso. Mas, mesmo sendo
dificil avaliar o quanto, 6 ineg6vel que todd uma geragao, ai
incluidos militantes que como ele passaram pecos cArceres de
Vargas, foi influenciada por suns obrasf e por certo as tinham
en] mente quando redigiram suns mem6rias.'

As experi6ncias com a replessao poliUca e, piyticularmente,
amento, durante o primeiro governo Vargas, forum

elementos fundamentais na form\agro d8 todd uma geragao de
militantes que se aproximou do comunismo atrav6s da Alianga
Nacional Libertadora e ingressou efetivamente no PCB durante
ou ap6s a experi6ncia prisional

' A publicagao das mem6rias desses militantes, retratando
em alguma medida aquele periods, respondeu a uma s6rie de
impulses, coco: o de valorizag:io do canter "heroico" daquela
geragao militante; o de dendncia da base ditatorial a parter. da
qual se construiu a forge politico do trabalhismo e do Varguismo;
o de ressaltar a solidariedade e a humanidade como valores que
podenl emergir em situag6es extremas condo a da violenta
privagao da liberdade; e, mats espectalmente. o de resgate da
mem6ria da experi6ncia ditatorial de forma a evital sua
repetigao.

4+ Interessante notar que o Auto de Exibigao e Apreens:io do material eql
poder de Pagu (mais tarde uma critica sever; do real.ismo socialism)!
qual\do de su.a prifao e:nl.jai\eho de 1936Llistam-se, entry algumas dezen.as
de livros, Cacaz4 ejubfabd'de Jorge Annado. Cf. Funds Pagu, Documentos
do Processo 615 do Tribunal.de Seguranga Nacional, pasta 3, Arquivo
Eduard Leuenroth(AEL-UNicAUP).
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Mein6rias da prisiio polil:inca

Mas, como n:io se evitou o retorno a ditadura, no p6s-
1964, particularmente no periodo da chamada "transigao
politico", quando forum publicadas muitas daquelas men\6rias.
as sequ6ncias de encarceramentos e a longs quebra da
institucionalidade democratico-representativa, geraram tan\b6m,
entre os autores de tats mem6rias, um objetivo de(re)credencia-
los, e a suds organizag6es, coma legitimos representantes da
clause trabalhadora e das lutas populares no Brasil

N8o se pode menosprezar o faso de que a prisao por
motivos politicos este longe de hover sido completamente
superada no Brasil. Ela sobrevive, kinda que em dimens6es bem
menores, neste periods de democracia representativa, coma o
demonstra o cato de existirem diversos militintes hoje
encarcerados, nAo propriamente por sua participagao em ag6es
especificas, mas principalmente pelo estigma associado a
militincia social em movimentos como o Movimentos dos
Trabalhadores Rurais Sem-Teri'a(MST)

Por outro lado, a vio16ncia ilegal e imoral da tortura
sistematica, se n5o foi inventada pda ditadura varguista, por
certs foi aperfeigoada coma instrumento de Estado naqueles
antes. Hoje, por6m, ela continua sendo empregada enl milllares
de delegacias e pris6es brasileiras, como m6todo de
investigcagao" e, principalmente, como instrunaento de

desumanizagao daqueles que s8o encarcerados neste pals
Quaisquer que fossem, portanto, os objetivos ou as

influ6ncias literAricas dos militantes comunistas que passaram
pelos cgrcei'es varguistas, deus livros de ]nem6rias plos trazem a
lembranga valores fundamentcais aos dias de hole, como a repulse
ao autoritalismo das ditaduras, a condenag:io a tortura e a
esperanga na capacidade transformadora dos hontens e mulheres
comuiis

Cad. .Afl., u.18, pl.30, 2017





MEMORIES OF POLITICAL PRISON UNDER THE VARGAS
REGIME

ABSTRACT
This article is about the records of tile prison experience during
the first Vargas' government, published in memories of
communist militants. Noting he diversity of this memorialistic
literature, dne article invests in the analysis of tile common aspects
of dae narratives of activists who were not exactly professional
writers, comparing them with the literature on the same topic
produced by Graciliano Ramos and Jorge Amado
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