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RESUMO

Mai'cos Ando'eotti(1910-1984) foi lidei ' trabalhista e comunista
durante todd sua vida e atuou na regiao do ABC industrial da
Grande S5o Paulo. Este artigo exploJa a vida de Andreotti com
base em entrevistas extensas e registros policiais e judiciais
confidenciais, a16m de situar no interior de sua trajet6ria de
trabalho coma eletricista qualificado a pelseguigao acirrada de
que ele foi vitima nos primeiros antes da Guerra Fda. Mostra-se
coma a demands do mercado de trabalho por trabcalhadores
qualificados forneceu as bases para a militfncia continuada de
Andreottie moldou de forma decisive sua filosofia de
organizagao do chao de fibrica coin base em uma dia16tica entre
trabalhadores qualificados e n8o qucalificados. Assim, lanka-se
nova luz soba'e os fundamentos pouco compreendidos da
militAncia politica e trabalhista da clause trabalhi.dora ao mesmo
tempo que se destacam continuidades inesperadas entre a era
de Andreotti, anterior a 1964, e o mundo do "Novo
Sindicalismo" do final dos anos 1970, iniciado no ABC sob a
lideranga do ex-pl'esidente do Brasil, Luis InAcio Lula da Silva.
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\J historiador Marco Aur61io Garcia iniciou uma
discuss&o sobre os partidos da classe trabalhadora e da esquerda
em 2000 com a seguinte questao: "Serf possivel uma hist6ria da
esquerda sem uma hist6ria da militAncia politica?". Como
vetercano da esquerda, Garcia cargumentou que uma anflise
adequada de um movimento radical deve explorer os caminhos
individuais da milit6ncia que se tornam visiveis por meio de

testelnunhas autobiograficos]que] permitem que a dimens:ia
subjetiva do processo hist6rico sejca reconstruida" em todd a sua
complexidade.3 Este exame das raizes socials da milit6ncia baseia-
se em 54 horan de entrevistas com Marcos AndreotH(1910-84),
coinunista durante todd sua vida e lider sindical que passou seus
60 anon de militincia politica e trabalhista na regiao do ABC da

Professor of Flistory and African and African-American Studies, Duke
University. <jdfrench@duke.edu>

2 Sou especialmente grata a Daniel James por nossos an.os de conversas
sobre Andreotti, aos dais excelentes pareceristas da Hlspalzfc ..'vz?edcai2
HisfodcaZ RezJieto e a Alexandre Forbes, que ]ne orientou de forma 6til e
decisiva em relagao a um ponto crucial da revis5o final dente artigo quando
de sua publicagao en\ ing16s com o titulo How the Not-So-Powerless
Prevail: Indu.serial Labor Nllarket Demand and the Contours of Militancy
in Mid-Twentieth Century S5o Paulo, Brazil, ,fJfspazzfc Ai edcan HfsfoHcal
Rezlfezo, v. 90: 1, fev. 2010, p. 109-142.
GARCIA, M. A. The Gender of Militancy: Notes on the Possibilities of a
Different History of Political Action. In: DAVIDOFF, L.; MCCLELLAND,
K.; VARIKAS, E.(Ed.). Ge/oder d History.- Retrospect and Praspecf. Oxford;
B[acku'e]1, 2000. p. 43-44, 50. Lfder da esquerda brasi]eira e ]atinoamericana
desde os duos 1960, Garcia 6 assessor de Luiz Ingcio Lula da Silva ha ands
e trabalha atualmente como Chefe da Assessoria Especial do Presidente
da Repab].ica Fedelativa do Brasil
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Grande Sio Paulo (o nome revere-se aos tr6s principais municiplos
de Santo Andre, Sio Bernardo do Campo e Sio Caetano do Sul)-'

TO i) SEG UNDO VOLUb1 13

Silo Pliulu,12 de Jwillo du 1947

2£.i., 4:.,,£
{Tdr;io 'i.{ji;i ' UiP'£nlTlg

Figura l-.Fotografia de Marcos AndreotH j1910-1984), iirada quando de sua
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Colno os nico t&o fracas

Andreotti foio mats importance lider sindical no ABC, antes da
emergencia de Luiz Inicio Lula da Silva, nos anon 1970.s

Metodologicamente, este artigo demonstra os fzzsfg/zfs aos
quads se pode chegar por meio de uma abordagem biografica
centrada no fen6meno da militancia, arena "na qual as &onteiras
entre o objetivo e o subjetivo se en&aquecem".' A biografia 6
ainda mais vantajosa quando o individuo em quest2io 6 apagado
pelos discursos dominantes. A especificidade humana'de um
ativista comunista como Andreotti, por exemplo, 6 negada tanto
pda ret6rica da demonizagao da direita quanto pda linguagem
grandiosa e abstrata da ideologia coletivista oficial da esquerda
Mesmo na escrita acad6mica sobre a politica trabalhista e da
classe trabalhadora, 6 por demais frequente a refer6ncia aos
comunistas em termos de r6tulos externos, e nio a parter de
uma interpretagao dessas abstrag6es a luz dos trabalhadores
individuals que fizeram deles uma forma real por meio de suas
a(lees. Ao serem abordados dessa madeira, Garcia observa que
os. sujeitos hist6ricos concretos sio "engolfados por amplos
mecanismos explicativos", ao passo que os individuos "aparecem
coma participantes de um sistema impessoal".7

Contudo, nunca entenderemos verdadeiramente a
hist6ria trabalhista se n&o apreendermos as dinAmicas sociais e
psico16gicas que formaram os individuos que, coma Andreotti,
estiveram no centro da lute organizada da classe trabalhadora e

Gongalves, para coin. quem tenho uina grande divida de gratidao. A
transcrigao final consiste eln 476 pZiginas eln espago dimples. Todas as
entrevistas forum realizadas peso tutor eln Santo Andre, SP, salvo
3tdicagao em contrgrio.

5 Para a 6lnica obla publicada sobre Andreotti ver: VIEITEZ, C. G. Marcos
Andreotti: um gigante do primeiro movimento operario do ABC paulista,
Nozlos Rumor 3, n. 10-12, 1988, p. 153-176. ' '

6 GARCIA, 2000, p. 44. Coma observe Garcia (p. 43), essas novak abordagens
relacionam-se ao que ha de melhof no"lmpacto historiogr6fico do
feminisn\o de segunaa geragao, que levantou quest6es fundamentais sobre
a relag2io. entre o pablico e o privado, o pessoal 8 o politico. Ver a introdugao
e a collclusao de FRENCH, J. D.; JARiES, D. ]be Gendered Morris of Latin
Anzedcan l©ome?z Workers; From Household and Factory to dle Union Hall
and Ballot Box. Durham, NC: Duke Univ. Press, 1997.'p. 1-30, 297-313
GARCIA, 2000, P. 50
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da esquerda. Tendo se filiado ao Partido Comunista aos 14 anon,
Andreotti foio primeiro presidente do sindicato dos metalargicos
do ABC no inicio dos anos 1930; ap6s esse periodo, ficou na
clandestinidade e passou por dual iongas pris6es. Sua eleigao
para a cimara municipal.de Santo Andre em 1947, aos 37 amos
comprovou sua envergadura como ator pablico cent'al durante
os sucessos eleitorais e sindicais vividos pelo Partido Comur\iota
Brasleiro(PCB) durante um breve periods de legalidade no p6s-
guerra, entre 1945 e 1947.

Este artigo tem como foco a intensidade da repressao da
Guerra Fda ap6s 1947, iniciada no governo do presidente elbito
Eurico Dutra antigo homem forte militar da ditadurd do Estado
Novo(1937-1945). A incessante perseguigao.pda.policia e pelts
empregadores abalaria profundamente a vida dos

comunistas

do'ABC e de deus simpatizantes, seguidores e eleitores.'
Contudo, muitas dezenas de militantes comunistas de cato
continuaram empunhando "a voice e o martelo", embora sua lute
continua com os empregadores, todo typo de policiais( juizes,
anticomunistas profissionais e a Forma Publica tivesse um altissimo
custo para des e sua familia. Esse periodo de derrota, perseguigao
e desorganizagao seri localizado na trajet6ria da vida de trabalho
de Andreotti como eletricista qualificado. Ao conferir
centralidade a sua experi6nda de trabalho e colocf-la em.primeiro
plano, o artigo argumenta que sua posigao como trabalhador

qualificado forneceu as bases para a continua militfncia de
Andreottie para seu sentiments de podbr pessoal..E o que.6
mats importante, isso moldou de forma decisive sua filosofia de
organizagao do chao de fAbrica, tanto como comunista quanto
como sindicalista

Se o fen6meno maid amplo da militincia politica radical
e do ativismo trabalhista serf iluminado pelo testemunho oral
retrospectivo de um dnico individuo,:ha que se abordar quest6es
metodo16gicas fundamentais. N6s ha muito ultrapassamos o
momento em que se poderia dar cr6dito a uma visio dos relatos

Para um tratamento gerd e recente da quesHo, ver: POMAR: P. E. da R. A
democrat;a fhfoZeranfc Dutra, Adhemar e a Repressao ao Partido Comunista
(1946-1950). sao Paulo: Arquivo do Estado de Sao Paulo: Imprensa Oricial
do Estado, 2003
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Coin.o os n6o t6o h.aces.

hist6ricos orais e dos fesfemun/zos que os considerasse como vozes
silenciadas dos subalternos, cujas hist6rias, originadas na canada
inferior de sociedades desiguais, representah contra-hist6rias
transparentes e poderosas do porto de vista 6tico. Tamb6m 6
necess3.rio ressaltar que Andreotti6 tudo ments um trabalhador
tipico" ou representativo. Suds entrevistas n&o constituem, nas

palavras dos historiadores orais Anthony weldon e Joanna
Pappworth, "uma hist6ria oral das pessoas comuns: testemunhas
ou recebedoras da politica feith pelts outros". Dada a politico
comunista de Andreotti, sua carreira constante como lider e sua
localizagao privilegiada na topografia da classe trabalhadora, as
entrevistas podem ser maid bem apreciadas como parte de uma:

llist6ria Dial das e sabre as 'elites' na sociedade[...][, ou
seja] daquelas pessoas que chegaram ao tops do oficio
que escolheram e cujas atividades sio objeto da
preocupagao de grande parte da produgao acad6mica
moderna, seja ipso correto ou n8o ministros do
Gabinete, lideres sindicais, generals, principais
executivos, lideres do governo local, lomancistas, e assam
por diante, e nio trabalhadores ou soldados de base.P

Desde o inicio, meu trabalho com Andreotti foi mercado
por um reconhecimento de que a ]Ust6ria oral "ngo 6 um novo
Lipo de hist6ria[...], mas um Lipo de conte ou evid6ncia" que
deve ser comparado, confirmado ou contestado a luz de
evid6ncias internal e external.'o No ano anterior a nossa primeira
entrevista, reuni documentos da policia, do judiciario, de jornais
e de fontes sindicais sobre a vida e a carreira de Andreotti. Essas

fontes serviram de base para trocas detalhadas ao longo de ]losso
caminlao atrav6s dos eventos retratados. A fecundidade dessa
triallgulagao entre as evid6ncias escritas, o entrevistado e o
ntrevistador s6 foi possivel porque Andreotti foi um

entrevistado excepcional, cuja mem6ria excelente e cujo grau
incomum de autoconsci6ncia desapaixonada e pendor analitico

SELDOM. A.; PAPPWORTH, J. By }MDrd Of A40}1th=

Londres: Methuen, 1983. p. 6.
Ibid., P. 4

'lElite" Oral Hlistory
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tornaram possiveis novas descobertas sobre a interagao entre a
militincia no partido politico, a orgcanizagao da ffbrica e a
mobilizagao trabalhista

Nossas entrevistas caracterizaram-se por uma troca
desafiadora, na qual eu evitava poltar-me com excesso de
defer6ncia. Tanto ;durante o processo de entrevista quanto neste
arligo, meu loco n:io foi dissecar seu estilo de costar

hist6rias
. ...= --.

ou a natureza diAdica de nossa relagao. Antes, persegui um
objeHvo dais ambici?so: compreender.a lideraitga de Andreotti
como organizador. O resultado imediato dessa colaboragao 6
uma investigagao dmca sobre como processes .sociais e hist6ricos
maid amplos se entrecruzam com a subjetividade

humana e a

praxis politica. O material referente a hist6ria oral neste artigo
este associado a um compo de evid6ncias documentais onico que
n5.o estava disponivel'na 6poca das entrevistas originais. A
abertura dos arquivos da Delegacia de Ordem Politico e Social
(DOCS) de Slo Paulo ofereceu uma.abundancia de novak
evid6ncias reveladoras que tratavam de eventos e individuos
especificos, bem como de tend6ncias gerais. Essas evid6ncias
contemporaneas detalhadas, que t6m como conte um 6rgao
anticomunista bem provido de financiamento, confirmam a
veracidade das afirmag6es de Andreottie situam esse militante
comunista em um contexts mais amplo, que excede aquilo a que
ele teve acessocomoparticipante. . . , . .

Os regisbos gerados pda policia e pelts informantes do
DOPE ressalti.m os obstAculos enfrbntados por aqueles que, como

comunista, a despeito da intensidade da repressao na 6poca da
Guerra Fda, destaca a importancia de se compreender como
Andreotti, o militante, "prevaleceu" em um seniido muito real
A comegar pda "greve'dos 300 mil" de 1953, Andreotti teve
paper fundamental no ressurgimdnto das lutas.&abalhistas de
massa e retornou em 1958 coma presidente eleito do sindicato
de metalargicos de Santo Andre.'Durante a euforia

reformists
. q ' ..

que se seguiu, Andreotti supervisionou a criagao do sindicato
dos metalarglcos de S8o Bernardo e Diadema, que Lula dirigiria
de 1975 a 1980, e foi reeleito presidente dual vezes at6 o fim
oficial de sua carreira com o golpe de 1964. Ao tragar como
condig6es objetivas (a demanda do mercado trabalhista)

214 Cad. arl o.18, n.30, 2017
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moldaram a subjetividade e a praxis de Andreotti, este artigo
oferece f7zsfg/lfs sobre as continuidades imprevistas na hist6z'ia
da lula trabalhista entre a era de Andreotti. antes de 1964, e o
lnundo do "Novo Sindicalisnao" de Lula, iniciado em fins da
d6cada de 1970

A TRAJET6RIA INICIAL OE ANOREOT'n: A
CAPACITAgAO PROFISSIONAL COMO FUNDAMENTO
PARA A MILITANCIA C01\lUNISTA

Embora Andreotti conhecesse os clissicos do marxismo-
leninismo, seu comunislno ntuaca foi uma busch meramente
te6rica ou intelectual. Filho de imigrantes italianos analfabetos,
Andreotti nAo completou o ensino primario. O materialismo
dia16tico, termo que conhecia, era para ele menos importante do
que aquino que elam, para ele, as ideias empiricamente validadas
que o marxismo-leninismo oferecia aqueles que procuravam
organizer os trabalhadores de forma bem-sucedida. Nca divisio
interns de tarefas do PCB, Andreotti nio formulou uma politico
partidaria gerd; ele afirmava, talvez corretamente, nunca ter
fido membro da lideranga local ou estadual. Seu talento especial,
reconhecido no interior do partido e para a16m dele, era
organizer as lukas da classe trabalhadora no local de produgao e
nos sindicatos. Desde a adolesc6ncia, o trabalho pratico de
organizer os trabalhadores foi seu primeiro amor

Para aUtgir esse objetivo, Andreotti precisava ter acesso
aos trabalhadores, preferencialmente por meio de um emprego
regular. pois organize-los de fora, embora possivel, ei'a
infinitamente memos proHcuo do que o contato direto com os
problemas de uma fibrica especifica.': Dada a pratica sistemftica

Para um exemplo de organizagao de fAbrica "de fora", ver o relato sobre
o envo]vimento de Andreotti na agitagao da fabrics t6xti] ]oca]
lpiranguinha no final da d6cada de 1930. FRENCH, J. D. T/ze Brazf/fa7z
Worker's ABC; Class Conflict and Alliances in Modern S8o Paulo. Chapel
Hill: Univ. of North Carolina Press, 1992, 71. A vels5o em portugu6s
recebeu o titulo O ABC dos Operddas; conflitos e aliangas de classe eln Sdo
Paulo, 1900-1950. S8o Paulo: H.ucitec, 1995.

Cad. .AE]., z}.]8, /i.30, 20]]



dos empregadores de colocar os agitadores em uma lists negro
e a notoriedade que Andreotti adquiriu junto ao DOPE e a atenigo
nablica(para nio faInT da ficha policial que se seguiu), Q que. 6
maid surpreendente em sua longs carreira foi coma ele consegulu
manger-se empregado na indllstria. .A resposta para ipso.pode
ser encontrada em seu oficio de eletricista industrial qualificado
Ele teve a forte de ser designado ajudante de eletricista em. seu
primeiro emprego em uma ffbrica da indQsuia t©xul ipimnguuuna

em meados do s6culo XX, n8o era possivel aprender a profissao
de eletricista coma aprendiz formal/ por meir de educagao
vocational ou de treinamento pelo empregador.lz O sucesso

dependia de anos de .aprendizado pratico junto a outros
tr;i)alhadores qualificcados. Ter dominic da.profissao requeria

realizada.em sua casa em 1936 encontrava-se um livro em italiano
sobre as aplicag6es industriais da eletricidade, conforme relatado
no processo judicial aberto contra ele no Tribunal de Seguranga
Nacional.IS . . .

A posigao especial dos trabalhadores qualificados na
industrializagao de SAo Paulo moldou profundamente a
identidade pessoal de Andreotti, bem como sua militincia
politica. A sQbita expansao industrial de meadow do secuio
ocorreu e' m uma cidade que n8o contava com um compo

significativo de trabalhad8res qualificados, imigrantes ou
nadonais. Passou-se um longo tempo at6 que programas de ample
alcance fossem promovidos pele governs ou pelos empregadores
para capacitar os individuos no Brasil. Embora os empregadores

4, P. 316-361
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nio tivessem dificuldade em encontrar a m&o de obra bragal ou
semiqualificada de que precisavam, a tecnologia das maquinas
da manufatura modema exigia os servigos iie trabalhadores
especializados nio disponiveis em grande n6mero

A escassez de traballladores qualificados nas ind6strias
foi uma caracteristica constante durante a Segunda Guerra
Mundial.14 Imediatamente ap6s a guerra, os empregadores
industriais de S8o Paulo criaram o Servigo Nacional de
Aprendizagem Industrial(KENAI), programa de treinaJnento
ligado is f6bricas que, embora financiado por um imposto sobre
os salgrios estabelecido pelo governs, era administrado
diretamente pelos empregadores.IS Mesmo essa tentative
significativca e continua de mitigar c& car6ncia de trabalhadores
qualificados em S:io Paulo ngo deu conta de solucionar o
problems de forma definitiva devido ao ribno cada vez maid
acelerado da industrializagao nas d6cadas seguintes. V6rios
estudos socio16gicos sobre as fibricas em S8o Paulo e no ABC
do final da d6cada de 1950 at6 os anon 1970 compiovam a acirrada
competigao entre os empregadores por trabalhadores
qualificados.a6

Indispensaveis para o funcionamento de todd a operagao,
os trabalhadores qualificados eras, assim, tides em alta contra
pecos empregadores e beneficiavam-se da competigao por seus
servigos mesmo quando, como 6 o caso de Andreotti, eram
politicamente "subversivos". Emborca Andreotti nio pudesse
evitar ser demitido por deus empregadores, sua capacidade,

Para refer6ncias sobre a escassez de trabalhadores qualificados no periodo
da guerra, ver FRENCH, 1992, p. 95

i5 WEINSTEIN, B. Tile Industrialists, dae State, and Issues of Worker Training
and Social Services in Brazil, 1930-1950, }1AHR 70, n. 3, 1990, p. 379-404;
WEINSTEIN, B. (Re)Fa'/nf?gao da Clause T7aba//zamora 7zo BrasfZ (ifS20-1P64).
S3o Paulo: Cortez: CDAPl-i-IFAN/Universidade de S:io Francisco, 2000.
LOPES, J. R. B. O ajustamento do trabalhador a ind6stria: mobilidade
social e motivagao. In: Mob Zfdade e trabaZ/zo: um estudo na cidade de S5o
Paulo. Rio de Janeiro: Minist6rio de Educagfio e Cultura: Bertram
Hutchinson, 1960. p. 432; PEREIRA, L. Qualificagao t6cnica do trabalho
In: . TrzzbaZ/2.0 e desenpoZzJfmezlto lzo Brash/. S5o Paulo: Dirrt, 1965. p. 252-
253, 275; HUMPHREY, J. CapffaZfsf CotztroZ alls Workers' SfmggZe'fn f/ze
BraziZfa7z Azzfo .rzzdusfny. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, i1982. p. 65
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engenhosidade e persist6ncia garantiram que ele.rtao ficasse
desempregado por longos periodos. Ap6s ser demitido de uma
inddstria metalargica por ter liderado uma grove no inicio dos
amos 1930, por exemplo, Andreotd logo foi contratado pda filbrica

S£:=RiHZ.i:,IU:;£q sn.a=='TU 3:
Novo e sob intensa vigilancia, Andreotti kinda encontrou
emprego come eletricista em cases particulares e

realizou

instalag6es e16tricas para a nova ffbrica da Firestone que estava
sendo construida ' em Santo Andre. Nesses cason, os
empregadores beneficiavam-se de sua capacitagao sem pleclsar
se preocupar com seu impacto sabre a mio de obra. As restrig6es

#H$:!= s %: : u
Segundo Guerra Mundial. Na'6poca, Andreotti trabalhava na
ffbrica dos Matarazzo na Agua franca, em Sio Paulo, mas
morava em frente a uma ffbica t6xtil em Santo Andre, cujos

proprietarios pediam-the de tempos em tempos para resolver
algum problem.a e16bico. Com a expansao da produgao aa ia orica,
elEls co;trataram Andreotti como deb'icista de manutengao."

Os proprietarios da Santo Andre T6xtil,,pequena ffbrica
c.om pouco mais de cem trabalhadores, tinham vivida consc 6ncia
de que os salirios e as condig6es da indQstria t6xtil em expansao
estavam lange de ser competitivos. lsso era verdadeiro

especialmente em comparagao com as muitas fibricas modemas,
pesadamente mecanizadas e muito mais lucrativas das ind6strias
}l\etalargica, da borracha e quimica. Com plena consci6ncia do
passado de Andreottie de suas atividades no momento, os
proprietarios da Santo Andre T6xtil sabiam que n8o teriam como
contratar os servigos de Andreotti se ele nio fosse politicamente

suspeito e conseguisse um. emprego nas.fabricas maiores, que
ofereciam melhores salfrios. Andreotti estava mats do .que
disposto a sacrificar parte do retorno monetgrio que obdnha
por sua capacitagao em prol.de. seu engajamento .politico e
sindical. Assim, a capacitag2io de Andreotti garandu-nae.alguma
protegao contra rdprimendas, a despeito d6 carAter pablico de
sua milit&ncia politico e de seu papel como auer ae oase aa

Entrevistas com Andreotti, 20 set. 1982; 20 out. 1982; 2 dez. 1982.
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oposigao no sindicato t6xtil local, dirigido por um membro de
direita do Partido Trabalhista Brasileiro(PTB).'s

Essa barganha com vistas a lucre perdurou at6 as eleig6es
municipais de novembro de 1947, que foram ganhas por
candidatos comunistas, quash todos trabalhadores. (12uando Ihe
perguntei por que os empregadores n&o haviam demitido os 33
candidatos, Andreotti observou que des eram, em sua maioria,
trabalhadores qualificados, a excegao de Miguel Guillen, que ngo
trabalhava na indastria; ele fazia biscates, parece que furava
polos/ era servente de pedreiro, fazio essas coisas today.i9 Com
a escassez de tFcabalhadores qualificados, os empregadores
tinham de tolercar aqueles que se filiavam ao PCB recentemente
legalizado qualtdo davam conte de suas demandas imediatas
de produgao. Foi apenas ap6s as elei(lees de novembro de 1947
que a firms de Andreotti aderiu a tentative concertada ence o
governs e os empregadores de eliminar os agitadores da
ind6stria.'o Quando chamaram Andreottia seu escrit6rio, os dais
proprietarios disseram que seus servigos ja n:io eram necessarios,
uma vez que ele se recusava a pactuar com as necessidades da
inddstria. Segundo a mem6ria de Andreotti sobre a conversa,
ele iespondeu agressivamente, pols, como Ihes disse, des
precisavam de seu trabalho para manter a fgbrica em
funcionamento. Irritado com sua conduta desafiadora. um dos
proprietarios exasperado s6 conseguiu restaurar o sentimento
de hierarquia apropriado mostrando o rev61ver que guardava
na gaveta de sua escrivaniHhca. Pouch tempo depots, em outra

18 Ibid. O emprego de Andreotti coma eletricista da Fiagao e Tecelagem
Santo Andre em 1945 havia sido devidamente registrado eln seu
prontuario pessoal. Cf. Acervo do Departamento Estadual de Ordem
Politica e Social, Arquivo do Estado de S5o Paulo (doravante referido
colno DOP$AESP), Dossi6 50-B-270, pasta 1. Sabre as disputas no sindicato
t6xtil, ver: FRENCH, 1992, p. 1175

19 Entrevista coin Andreotti. 7 out. 1982.
20 Entrevista com Andreotti, 3 nov. 1982. O funcionamento completo dessa

alianga. empregador-policia" durante essen anon 6 explorado no primeiro
capitulo de um estudo baseado em escrupulosa pesquisa sobre o itivismo
de chao de f6brica e sindicalista no ABC (ie 1945'a 1968. Cf. NEGRO, A. L..
1,{nhas de moJzfagem; o industrialisino nacional-desenvolvimentista e a
sindicalizagao dos trabalhadores, 1945-1978. SAo Paulo: Editorial
Boitempo, 2004. p. 21-78.
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represalia, a mesma empress demitiu uma das filhas de.Andreotti.
lsso levou a outro co;pronto quando Andreotti .injuriou seu
cong'amestre italiano ao champ-1o, em italiano, de "capacho dos
patr6es da ffbrica".21
r""' ''A resposta de Andreotti n8o deve ser.interpretada
somente coma uma questao de temperaments individual ou
ideologia politica comunista; antes, ela revels o

sentimento de
+ q = = -- = -£H=AI

autoconfianga de Andreotti sobre o cato de ser indispensavel
aos empregadores, a despeito de ser um comunista publicamente
conhecido. Esse sentiments de poder foi reforgado por outra

:l I ITI H $EH; :
valorizava esse emprego porque llle permitia participar de lutas
contra os interventores impostor pelo governo ao sindicato dos
trabalhadores quimicos' Nessa batilha muito publica, os
interventores contra-atacarain eliminando seu rival, Andreotti,
com a ajuda da gerencia da grmlde ffbrica locallRhodia Quimica.
Como as mat6rias primes do laborat6rio eram fornecidas pda
Rhodia, o propriet6rio do laborat6rio disse a Andreotti que

teria

de demitiio. Ao mesmo tempo, contudo, ele n8o desejava abrir
m8o de seu valioso eletricista e propos continuar pagando
Andreotti sem registro. Andreotti recusou, bois dependia

dessa

entrada em sua carteira de 'babcalho pcara se;'legalmente passivel
de sindicalizagao.2s

Conforme vimos, embora os industriais concordassem
com a politica gerd de demiss&o e compilagao de listas negras
com o nome dos agitadotes, os industrials e gerentes individuais
com frequ6ncia violavam esse politica quando preciscavam
desesperadamente de um ou oub'o trabalhador qualificado para
dar lucio a seu neg6cio. De fato, para muitos pequenos
empregadores, a contratagao de Andreotti nio s6 vinha ao

zl Entrevistacom Andreotti, 3 nov. 1982. , . .. -- . -----,.
22 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATISTICA DO ES'l'AOU UE bAU

PAULO. CafdZogo das Jzzddsfdas do Estado de Sdo Paz£Zo (ExcZus£zle o .IWtlnfc:z'pio
da CapiffzZ), 1945. S8o Paulo: DEE, 1947:P: 851
Entrevistas com Andreotti, 5 nov. 1982; 24 nov. 1982.
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encontro de uma necessidade imperativa, como o fazio a prego
de barganha. Assim, a vantagem iiomparativa dos trabalhadores
qualificados no mercado de trabalho claramente beneficiou
Andreottie distinguiu-o da maior parte .da mAo de obra da
inddstria, com pouca ou nenhuma qualificagao. Dada sua
alavancagem no mercado de trabalho, os trabalhadores
qualificados tamb6m tinham maiores chances de conquistar
estabilidade no emprego do que os n8o qualificcados.:'

0 PREgo DA MiLIXANCiA COMUNISTA NO AUGE
DA GUERRA ARIA

Durante mais de cinco horns de trabalho, os treze
membros da caravana noturna da campanlna municipal pintaram
slogans coloridos nas calgadas, mas e muros em todo o centro de
Santo Andre. Chegando aos port6es do enorme .complexo da
Pirelli As 2h30 de 12 de setembro de 1951, os candidatos e seus

apoiadores rapidamente pintaram sZoga7zs em favor dos
cc& ndidatos municipais apoiados pda Alianga Renovadora a Favor
da Paz e Contra o Alto Custo de Vida. Outras pichag6es exigiam
a liberdade dos presos politicos e opunham-se ao envio de tropes
brasileiras para a Guerra da Coreia. Avisado pelo guarda do
portao da fibrica, o delegado local liderou um contingente que,
empunhando armas carregadas, rapidamente cercou e prendeu
os manifestantes enquanto confiscava seus materiais e veiculos.u
Entre os presos estava Marcos Andreotti, candidato a vereador
descrito dois anos antes em um relat6rio do DOPE para o tribunal
eleitoral coma "militante comunista de longa data", cuja ficha
de "a'Uvidades subversivas", o que incluica pris6es e vereditos
de culpado, ja era "t8o exteltsa" que seu arquivo estava

24 Entrevista com Andreotti, 13 dez. 1982
3 Delegacia de Policia de Santo Andre. Auto de PrisAo Flagrante, 12 set

1951, Tribunal Regioltal Eleitoral, S5o Paulo (doravante referido como
TRE SP), Processo 348, 1961; Entrevista com Andreotti'.17 nov. 1982. Para
um relate do DOPE sabre a prisao na Pirelli, que inclui uma fotogmHa
dos slogans, ver: DOPE-AESP, Docun\ento n. 855, 14 set. 1951, Dossi6 50-Z-
318, pasta 7
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segundo volume".26 Em seus pr6prios registros internos, o DOPE
descreveu Andreotti de forma sucinta e precisa como um dos
maid renomados elementos do partido, promovendo agitagao

no ambiente dos trabalhadores".2z

Figura2- 8 de setembro de 1951. Grupo inter-racial deresidentes deSanto Andre
em um comicio da Alianga Renovadora a Favor da Paz e Contra o Alto Custo de
Vida em prol da candidatura de Dr. Antonio Refinettie seus aliados comunistas
Reproduzida com permissao do Arquivo do Estado de Sio Paulo, Dossi6 do
DOPE 50-Z-318, pasta 7

Andreotti foi levado diretamente a sede do DOCS em
Sio Paulo; os registros policiais revelam que ele foio mais
agressivo dos treze individuos interrogados. Comegou por
declarar que era comunista e havia silo levado em cust6dia a
policia por esse motivo. Contudo, continuou protestando e
dizendo que como cidadio brasileiro, embora comunista, ele
tinha os mesmos direitos que qualquer um a candidatar-se ao
cargo. Quando Ihe perguntei em 1982 a respeito do que parecia
ser uma conduta desafiadora, Andreotti insistiu que suas
respostas eram apenas uma questao de:

26 DOPE, Antecedentes Politicos Sociais de Antonio Moreira; TRE SP, Processo
348, 1961. O arquivo do DOPE sobre Andreotti aqui referido pode ser
consultado em DOPE-AESP, Prontufrio n. 4.980, 2 volumes

2z DOPE-AESP, 24 jan. 1949, Dossi6 50-B-270, pasta I
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Dizer a verdade, e nada me impedia de dizer ipso porque
eu era completamente conhecido da poljcia. Ent8o eu
tinha que diner a vei'dade e[...] como ntembro do [PCB] e
dirigente sindical, conhecido coma eu era [...] eu i\io
poderia ter outra atitude; seria me desmoralizar perante
o povo e at6 perante o proprio partido; ent5o eu tratei de
defender os direitos de qualquer elemento a ser candidato
Eu n5o podia de maneira nenhuma sail de uma maneira
n.egativa.2s

A prisao de Andreotti deu-se em um momento em que a
Guerra Fda internacional havia se tornado uma guerra quente
na Coreia. No Brasil, tanto o governs recentemente eleito do
presidente GetQlio Vargas quanto o do governador de S8o Paulo,
Lucas Nogueira Garcez (da Partido Social Progressista de
Adhemar de Bad'os) haviam apenas comegado a tamar forma
Para o municipio de Santo Andre, a campanha municipal de 1951
foia primeira desde a vit6ria esmagadora dos comunistas nas
eleig6es de 1947, seguida pda cassagao da eleigao dos candidatos
comunistas, inclusive Andreotti.29 Pcar& os politicos da classe
media local, como o n\6dico Antonio Refinetti, candidate a
prefeito detido junto com Andreotti, o apoio eleitoral dos

Delegacia de Policia. de San.to Andre, Auto de Pris&o Flagrante; Entrevista
com Andreotti, 17 nov. 1982. O reconhecilnento abertd de Andreotti de
sua filiag2io comunista nos interrogat6rios de 1951 n8o foi uma questao
de principio, n\as um julgamento politico baseado nas circunstincias
Em 1941, em compensagao, Andreotti "procurou defender-se coin
evasivas" enquanto era interrogado sobre os documentos comunistas
encontrados en\ sua casa. Conforme a policia observou con\ ceticislno na
altura, sua alegagao de " ter encontrado aquele inaferial embaixo da porta
de sua casa" n&o foi u.ma n.egativa muito astuta por parte de un] "vellno
nlilitante aliancista(metnbro da radical Alianga Nacional Libertadora
Bill meadow da d6cada de 1930) e, maid tardy. comunista". QuaiificaWao
dos Indiciados, 4 jun. 11941, DOPE-AESP, Prontugrio de Policia 4.980, v. I
Para um relato coinpleto sobre a vit6ria eleitoral comunista de novembro
de 1947 em Santo Andre, ver: FRENCH, 1992. p. 236-249; MEDICI, A. 9 de
zoz;embro de ] 947: a vit6ria dos candidates de Prestes. Santo Andre: Fundo
de Culture do Municipio de Santo Andre, 1999. French oferece uma visio
panoramica do surto do p6s-guerra ein Santo Andre; mais informa96es
podem ser obtidas ella: COSTA, HI. Em b sca da mem6rfa; comissgo de
fabrics, partido e sindicato no p6s-guerra. S6o Paulo: Scritta, 1995, e nas
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eleitores comunistas foi um potencial trunfo na corrida pele
controle do governo municipal de Santo Andre.ao ..

Compo membro da carrara n\unicipal e presidente do
Partido Social Democratico(PSD) local, Rednetti era o candidate
a prefeito de um partido politico que havia, como resultado de
sua identificagao conservadora, conquistado pouquissimo apoio
electoral da clause trabalhadora de Santo Andre desde 1945.
Desejoso de ganhar espago em 1951 em relagao a outros politicos
locais de maior peso, Refinetti havia concordado em nomear para
vice-prefeito um candidato comunista do PSD e re$ervar nove
lugares na chaps da c6mara municipal do PSD em b'oca de votes
dos comunistas. Em 1951, uma alianga de conveni6ncia dense

tipo ja nio maid parecia ser uma questaj) de principle paf a os
homens praticos da politico em Szo Paulo.'' Contudo, eia patti::Ta,
coma nesse caso, levar a um constrangimento quando Refinetti,
convencido por deus novos aliados, acompanhou-os em sua
expedigao de pichagao noturna."

l$1 iiiim i:E aiiG: :£

:nesmo o PSD estadual n8o era avesso a esse busch por vantagem eleitoral.
Ver tamb6m: DEFENDE o deputado Ulisses Guimar6es o direito de
registro dos candidates aoontados con\o comunistas, FoZ/la cia ]Wntz/zd, Sgo
Paulo. 9 out. 1951

Antonio Refinetti" coma um "criptocomunista Hill lobo em pele de
cordeiro" DOPE-AESP, Docuinento n. 842, 7 set. 1951, Dossi6 50-Z-318,
pasta 7S

224 Cad. AE],, u.18, Ji.30, 20]1



Coin.o os ndo tao h.amos

Ap6s serem mantidos incomunicAveis durante os dais
primeiros dias no DOPE, todo o grupo, coin excel:io de Dr
Refinetd, passou os pr6ximos oito'dias na prisao da Avenida
Tirc&dentes no centro de S:io Paulo, onde Andreotti estivera press
durante o Estado Novo. Ena observincia aos diferentes
privi16gios legais estendidos is pessoas com diplonta
universitario(os doufores), o DOPE nio revistou Dr. Refinetti came
fez com os trabalhadores detidos, e ele foi libercado quake
imediatamente.3s Coma explicou Andreotti, "o titulo de cioutor
da dh'eito a uma prisao especial,[diferente] da de um e]eUicista
[que] nAo 6 doufor. Todos os inte]ectuais elam mantidos em uma
bala especial, maid decente,[mesmo quando debdos] no presidio
comum". Eln seu julgainento, esse "dieting:ia]de classe] era feith
para alimentar o 6dio entre as pessoas", embora ele de cato
expressasse uma carta satisfag:io ir6nica com o rata de que o
doutor, a despeito de naga-lo enquanto estivera em cust6dia,
de rata participara da pichagao assim como os outros que foram
detidos.3}

Para Andreotti, a deteng:io durante dez dias aumentou
sua angastia porque a policia recusou-se a libero-lo para o
casamento de uma de suds dual filhas, a despeito dos protestos
pablicos e de uma promessa privada do ex-governador Adl\emir
de Burros de que tomaria as medidas nec8ssgrias para que ele
fosse soho.3s Contudo, essa pris:io em 1951 n2io foi, em
retrospectiva, uma quest:io especialmente syria, pris as acusag6es
Crain insignificantes(apenas a pichagao era ilegal). No que diz
respeito a policia, Andreotti notou, seu comportamento n5o havia
mudado desde o tempo do Estado Novo. Ainda havia ameagas,

Mesmo no Brasil do s6xulo XXI, o direito de "'prisao especial ' [...]
soblevive condo ]egado da sociedade de castes do s6culo XVlll", tends
fido ampliado com o tempo para abranger uina diversidade de grupos.
LEWIN, L. Suz'prise Heirs; lllegitimcacy, Inheritance Rights, and Public
Power in the Formation of Imperial'Brazil, 1822-1889. Stanford, CA:
Stanford Univ. Press, 2003. v. 2, p. 60. Esse honors.rico era legalmente
atribuido aos lideres sindicalistas eleitos em 1955. einhorn ipso nunca
fosse respeitado quando pessoas coma Andreotti, um presidente de
sindicato, eiant detidas durante o inicio da d6cada de 1960.

s+ Entrevista com Andreotti. 17 nov. 1982.
as Ibid
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ma$ as circunstincias de sua pris:io ngo forum "muito props:ias
para que fizessem nada mats s6rio com.ele. A polida teve de se
conte;afar em deter os candidatos por dez dias para atrapalhar
sua campanha eleitoral,.ao passo.gue .o processo legal acabou
sendo arquivado sem julgamento." .. . :. . ......- ,I

A prisao nao surpreendeu AndreottiC pois,o. abuse de
comunistas ou suspeitos de ser comunistas pda policia havia se
tornado procedimento padrao ao longo dos tr6s anon anteriores
De fate os sZoga7zs do grupo de Andreotti incluiam o.apelp.pda
libertagao de b'6s residences locais detidos em abiil de 1951 por
tentar organizar uma manifestagao anti:imperialists em Santo
Xndr6.37 Elem tamb6m exigiam a liberdade da joveln comunista
Eliza Branco, que havia fido detidca e sentenciada a quatro ands
de.prisao por exibir uma faixa em repadio a guerra durante a
celebragao do Dia da Independ6ncia brasileira de 1950 no centro
de Sio Paulo.s8 . . .

A atmosfefca de anticomunismo irrestrito associado a.
Guerra Fda tamb6m havia levado, durante a campanha electoral
de 1950, a um confronto policial no qual tr6s "subversivos" foram
brutalmente espancados e levados em cust6dia ap6s um comicio
eleitoral em Sgo Bernardo do Campo, entre des o ex-deputado
estadual do PCB Armando Mazzo, prefeito cassado de Santo
Andre em 1947. Esse confronto na cidade natal de Mazzo veio
na esteira de uma decis80 judicial contra a inscrigao de candidatos
comunistas para deputado federal na chaps do Partido Social

sz Ibid. Em uin artigo intitulado Iain\igor do Pals, um jomal corBervador
de Santo Andre noticiou a prisao de Germane Canassa, Margarida e Ana

N

Paulo: Brasiliense, 1982. p. 98-99
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Trabalhista(PST) em Sio Paulo. A decisis judicial foi seguida
de batidas policiais na cede eleitoral do PCB/PST no ABC e em
outros lugares, nas quaid 140 pessoas forum deHdas, sendo a
maior parte delay liberada em seguida. Em seu auge, o confronts
de 1950 em S8o Bernardo envolveu a policia local, a Policia
Rodovi6ria e tropas de choque especiais da Forge Publica que
cercal'am um caminh:io que levava ativistas do PCB/PST
Liderados por Mazzo, os comunistas, que eras arrasadora
minoria, lecusaram-se a se entregar, e os b6s lutaram contra a
policia com pedras, punhos, pedagos de pau e coqueteis Molotov
(que n:io explodiram); ao ments cinco avis e quatro policiais
ficaram feridos.a9 Confolme admitido por um policial local ao
tutor em 1982, os detentos forc8m fortemente espancados com
cacetetes. Coma justificativa para tanto, como apontou Aureliano
Monteiro, os coqueteis Molotov indicavam disposigao para
brigar, e des de cato brigaram. Mazzo relatou que o delegado
de policia local havia Ihe dito, antes do confronto, que "voc6s,
comunistas, s&o teimosos" por n2io se retirarem quando Ihes 6
dada a chance (o delegado era um conhecido de Mazzo dos
tempos de juventude)."

Tal+ez com a controv6rsia de Sio Bernardo em mente
(os jornais anunciaram a matte de Mazzo), a documentagao da
interrogagao policial de Andreottie deus camaradas em 1951
registraram especificamente a afirmagao do guards da.Pirelli de
que a policia, emboia tenha usado "meios convincentes" ao sacar
suas pistolas, n8o havia batido nos presos ou utilizado qualquer
vio16ncia manifesta".4i A presenga de um civil de 23 antes entre

aqueles que detiveram Andreottie deus camaradas tamb6m nos
lembra dk que a cagas is bruxas da Guerra Fda prosperou com
base no amplo uso de informantes policiais e anticomunistas
profissionais, pagos ou n5o. O papel de um desses informantes,
Milton Migu6is, na documentagao policial oficial era identificar

a9 FOLl=IA DA MANHIA, S6o Paulo, 29 set. 1950
40 Enbevista de Aureliano Monteiro, ex-delegado de policia de S6o Bernardo

do Campo, realizada por John D. French, 6 ago..i982, em SZo Bernardo
do Campo; ver tamb6m o gelato de MAZZO{ 19911 p. 125-126
Delegacia de Policia de Santo Andre, Auto de Exibigao e Apreensao, 12
out. 1951; TRE SP, Processo 414/5, 1951
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os individuos envolvidos e explicar como a pichagao da campalth?
se enquadrava no "programa revolucionArio mundial
estabelecido por Lenin.w

Os detidos conheciam bem Migu6is. Andreotti, mesmo
em 1982, n8o conseguiu conter seus sentimentos em relagao a
esse dedo-duro e safado, que identificou como agence policlal.
Uma carta de 1951 do delegado de policia de Santo Andre
confirmou que Migu6is havia se infi]trado na ]lierarquia stalinists
e "]fora] at6 mesmo detido em companhia de comunistas",.mas
havia feith ipso enquanto "trabalhava para a policia"(embora
nio para o DOPE, como Migu6is alegou com frequ6ncia)-" O
jovem adquiriu promin6ncia no sindii:ato dos. metalargicos de
Santo Andre como funcionirio da junta indicada pele governo e
foi autor de numerosas diatribes anticomunistas na imprensa
local no que diz. respeito is eleig6es sindicais de 1950.44 deus
confrontos com a esquerda assumiram tamb6m forte vids
ideo16gico, dada sua filiagao publica ao Partido de
Representag5o Popular (PRP), partida fundado por Plinia
Salgado, lider do movimento integralista brasileiro na d6cada
de 1930, que pode ser taxado de "fascists".4s Uma semana antes
das pris6es de 1951, o PCB local instou os organizadores de sua
campanha a atacar o PRP por serem "um banda de agentes

liciais" e tarados; quando. a Migu6is, candidate do PRP,
disseram que ele "era conhecido em Vila Assungao pda surra
que recebeu das mgos do povo".46

A citagao 6 de unla carta do delegado de policia dq Santo Andre ao DOPE
em. setembro de 1951, na qual ele explicava que Migu6is, .fichado coma
comunista, n6o conseguira um atestado do DOPE deseus "antecedentes
politico-socials" n5o subversivos, documents necess6rio para se
candidatar ds eleig6es e tamb6m para outras interag6es oficiais. Cf. DOPS-
AESP. Docuinento n. 858, 17 set.'1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7. Ein 1953,
um. rel.at6rio do DOPE de Santo Andre observou que bligu6is, "un\ ex
funcion&rio do sindicato" [dos meta]argicos], havia "eill virios mementos
se apresentado [fa]samente] como investigador do DIPS". Cf. DOCS AESP,
Documento n. 76, 31 ago. 1953, Dossi6 50-A-247
FRENCH, 1992, p. 235, 353 n.ota n. 40

u GORDO DO CAMPO, Santo Andre, 27 nov. 1949; DOPE-AESP, Documento
n. 827, 21 ago. 1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7:
DOPSI AESP, Documents n. 840,. 7 set'1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7.
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A vigilancia policial incansivel e a repressao continua
aos organizadores da can\panda comunista en\ 1951 n8o
esnloi'ecei'ant com a aproxin\agile das eleig6es.4z(2uatro dias antes
da votag:io, um grupo de onze apoiadores do PCB foi detido
Ap6s confiscar sua "propaganda claramente subversiva", a policia
local anotou deus moines pal'a os arquivos do DOPE e ent8o os
liberou sem acusa96es.48 A natureza i'otineira de procedimentos
dense tipo 6 sugerida pda detengao de alto pessoas eln Santo
Ando'6 em julho de 1951 por distribuirem um f81heto com o sloga7z
N:io Pogue Condugao. Hlouve banda policial em suas casas e
confisco de litelatuia comunista.49

Mas Andreotti obteve alguma satisfagao real com os
resultados das eleig6es municipais de 14 de outubro de 1951
Einbora a inscrigao de sua candidatura e da candidatura de
outros escolhidos do PCB para a chapa do PSD tenha fido
anulada antes da votag:io pele Tribunal Regional Eleitoral(TRE),
os resultados indicaram que Andreotti, junta com Bluna Mezzo
Fernandes (il'ma de Armando Mazzo) e Alberto Zamignani,
antigo presidente do sindicato dos trabalhadores da construgao
civil local, teriam fido eleitos vereadoles municipais em Santo
Andre se os votos a favor dos candidatos comunistas houvessem
fido reconhecidos. No topo da chapa do PSD, Marcos Ando'eotti
recebeu inais votes do que fete dos politicos n:io comunistas
que acabaram sendo vereadores da nova c6inara municipal
composta por 23 membros.so

47
Dots investigadoles difelentes do DOPE submeteram relat6rios sobre os
comicios eleitorais dos comunistas. DOPE-AESP. Doctu)\ento n. 841, 10
set. 1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7.
Carta do delegado de policia de Santo Andre, Pio Buller Sou.to, para Dr
Manoel Ribeii'a da Cruz, do DOPE en\ S2io Paulo em 1951. TRE SP. Processo
414/5, 1951
DOCS-AESP, Documento n. 815, 24 jul. 1951, Dossi6 50-Z-318, pasta 7.
Para os resultados oficiais que antiiarant os votes recebidos pelts cinco
candidates conaun.istas excluidos da chaps do PSD, ver o Supiemento do
BoZefl17z EZefroraZ (TRE SP) 5, n. 8. 25 out, 1951 em; TRE SP, Servigo
[nfoml6tica, Caixa E]eig6es de 1951. Contudo, um ]Ustoriador ]oca] de
Santo Andre de fa.to relatou. resultados eleitorais que incluiam votos
para tr6s dos cinco candidatos coinunistas. En\bora tenha notado que
eases votes foram nulls, ele nio deu explicag6es sabre por que miso
ocorreu. Cf. GAIARSA, O. A. .A ddfTde que dormfz{ fr#s sZcLfZos:'Santa Andre
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Tendo fido eleito em 1947. mas cassado antes de tomar

posse, Andreotti ja sabin antes da votagao de 1951 que jamais
Ihe serif pel mitido servir em um cargo eleito ainda que triunfasse
novamente nas urnas (ele llunca miis se candidatou)- Ademais,
os comunistas passavam por seu nadir do p6s-guerra em Santo
Andre, tendo sofrido enormes perdas durante os quatro ands
subsequentes. Em termos de apoio eleitoral gerd,. houve uma

eda'de 80% nos votos para candidatos comunistas a cimara
. ' ... J . A . .=uAA&+=

municipal enb'e 1947 e 1951. E segundo a e$ti=&tivca de Andreotti,
a queda no ndmero de membros do PCB foi substantiva:.uma
redugao que passou de mil membros antes de o J''CB ser protolao
em maio de 1947 a talvez 600 membros em 1951, com base nas
definig6es mats frouxas de "membro" para.incluir

virtualmente

qualquer forma de simpatia ou apoio ocasional(sua estimativa
tem"" credibilidade se levarmos em conte os pele menos
776 votos que os candidates comunistas receberam em 1951).s'

O declinio comunista era mais desanimador, entretanto,
em termos da participagao orgartizada e publica nas atividades
comunistas. Embora cerca de'100 a 150 comunistas estivessem
identificavelmente ativos no inicio de 1947, menos de 30
individuos estavam dispostos, coma Andreotti, a enfrentar o
ostracismo e a perseguigao dos anon de Guerra Fda. De cato,
dots tergos dos 33 candidatos comunistas que se candidataram a
vereador em 1947 deixaram o partido, tornaram-se inativos ou
deixaram a regiao.sz Enquanto cerca de 25. militantes
representavam um ganho liquido em relagao ao inicio ae ivilo-
' uma ddzia deles, esse declinio na militincia do
parddo restringiu sever amente a capacidade dos comunistas de
mobilizar efelivamente at6 mesmo deus pr6prios apoiadores.

Como resultado, as dezenas de c61ulas do PCB nas
fglbricas e bairros e os comit6s n8o partidarios locais que haviam
florescido entre 1945 e 1947 simplesmente n8o puderam ser

Entrevistas com Andreotti, 28 out. 1982; 24 nov. 1982.
5z Enhevista com Andreotti, 28 out. 1982

230 Cad..AEL o.18, n.30, 2011



Coho os milo tio fracos

lnantidos. Ademais, o panorama do sindicalisn\o era ainda maid
deprimente para o PCB local em 1951. Neill um Qnico comunista
proeminente foi cider do sindicato, e os ex-lideres dos poderosos
sindicatos de centro-esquerda do periodo do p6s-guerra, com
deus nomes na lists negra, forum reduzidos a organizadores de
fora, enquanto sous siidicatos permaneceram sob controle de
interventores nomeados pelo governo. Eases interventores
haviam side con6rmados nas eleig6es de 1950, que aconteceram
sem qualquer chaps concord'ente devido a lnanobras do
Minist6rio do TI'abalho.s3

Com a ag:io repressive da Policia e as dispensas de
operarios comunistas em nauitas fabricas," observou um relat6rio
do DOPE em 1949, "abriu-se uma grande brecha nos quadros do
PC local, ficando os mesmos completan\ente[...] em tremenda
cline", com s6rias dificuldades para "coder articular-se
novamente". Coco o DOCS observou con\ satisfagao, a 61tima
leva de pris6es latvia levado muitos a "se afastar das atividades
partid6rias, quer por recearem perder deus empregos ou serem
piesos".n A caracterizagao da sihtag:io por Andreotti em 1982
pouco diferia da forma como ela era retratada por seus
antagonistas: foi "tuna 6poca lnuito ruim para o partido devido
is perseguig6es" e at6:

Mesmolcom] os elementos maid ativos era dificil se cigar
com outros [...]. [...] Desfazia aque]es organismos [as
c61ulas do PCB nas fabl'icas] pda pr6pria perseguigao
dentro das inddstrias. Localizava 8 eni:ao os elem;ienlos
se espalhavam; um ia para Sio Bernardo, outros iam para
Sio Paulo, enfinl, e ficava dificil tornar a reagrupar ou
ligar em S5o Paulo ou en\ outro lugar que el;es£ivesse
devido a perseguigao, a clalldestinidide, elsa coisa toda.ss

Sob.re as il\teiveng6es governamentais nos sin.dicatos do ABC en\ 1947 e
seas efeitos, ver: FRENCH, 1992, p. 234-235, 251; ver tamb6m: entrevista
com Ando'eotti. 18 n.ov. 1982.

5+ A citagao 6 de um documents datado de ll de agosto de 1949, disponivel
em: DOCS-AESP, Documento n. 11.170, 21 out. 1954, Dossi6 50-Z-318
pasta lO.

5s Entrevista com Andreotti, 28 out. 1982.
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em 1954-1955, como parte do afastan\ento da linha politico
ultraesquerdista do final da d6cada de 1940, que um lider nacional
do PCB aconselhou os colnunistas locais de Santo Andre a
trabalhar "sem arruagas," para "que os nossos melhores lutadores
n:io se deixem cain nas m8os da Policia"e percam seu empregos.s9

A mudanga em relagao a situag:io de um partido
legalmente tolerado com 10% dos votos nacionais foi abrupta e
desorientadora. Ap6s ajudar a elaborar a constituigao
democr6tica de 1946, o PCB tornou-se vitima de uma
radicalizag:io da repressao que passou a ser espelhada, durante
esse periodo de stalinismo exacerbado no movimento comunista
internacional, na linda politico voluntarista e(no panel) at6 sen\i-
insurrecionirio do "Manifesto de Outubro" de 1947. Se a que se
tornou conhecida cano a Repliblica Populista comegou com uma
abertura democritica de 1945 a 1947, o que se seguiu foi, na
mem6ria de Andreotti, um periodo de intensa "recagao" que ele

aracterizou coma uma "democracia fantasma".60 Quando
Andreotti foi enh'evistado em 1982, o Brasil estava sob regime
militar e seu partido ainda era ilegal, ainda que tolerado com
hesitagao. O pals desfrutava de maid liberdades avis, mas apenas
coma parte de uma mudanga tensa, mas incerta, em dire€ao a
democratizag2io. Durante esse periodo, os oponentes do regime
h'equentemente contrastavam a ditadura militar com a repiiblica
democritica civil de 1946 a 1964. Embora profundamente
comprometido com a luta antiditatorial, Andreotti Huncc& poderia
idealizar o periodo de 1946-1964 como simplesmente uma
democracia"; ele havia visto e soh'ido demais para propor uma

caracterizag:io t3o simplista.

UM ELETRICISTA COMUNISTA EM UM BRASIL
DEMOCRATIZANTE: A DIALETICA ENTRE OS
QUAL.InCAOOS E OS NAO QUAL.InCAOOS

Quando li
Andreotti em 1951

pda primeirca
fiquei surpreso

vez o interrogat6rio de
ao descobrir que ele havia

59 DOPE-AESP. Documento n. 1.176. 16 set
60 Entrevista com Andreotd, 5 nov. 1982.

1954, Dossi6 50-Z-318, pasta lO.
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sem que isso causasse uma intervengao policial.oz

61 Entrevista coin Andreotti, 3 nov. 1982.
6a Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982; 18 nov. 1982.
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A resposta do gerente da IMAM permite-nos compreender
melhor os sustentficulos importantes, mas em grande medida
invisiveis, da crenga de massa que deu a democrada imperfeita do
Brasila substincia real que tildla em 1951. Enquanto os direitos e
garandas solenes estabelecidos pda Constitui<lao Brasileira de 1946
eram cinicamente violados pelo Estado, o impacto dessas a96es
n&o democriticas podia ser de alguma fom\a lnodificado quando
os individuos, especialmente os que ocupavam alguma posigao de
coder, de cato acreditavam plos ideias democriticos declarados
De cato, esse encontro, a despeito do qu2io fortuito fora,
proporcionou a Andreotti seu Qnico periodo de relativa estabilidade
no emprego: ele continuaria a trabalhar na IMAM, ou tiraria licenga
da IMAM coma presidente do sindicato, at6 sua demissAo e
aposentadoria em 1964-1965

Embora ipso possa explicar a recuse da IMAM em demiti-lo
arbitrariamente em 1951, o emprego de longo puzo de Andreotti
na empress dependia de sua capacitagao comprovada como
deb'icista e de sua catihlde responsavel em relagao a seu b'abaHao
Andreotti enquadrava-se na mats alta e mcais bem page das tr6s
classificag6es entre os sets ou fete eletricistas da IMAM, todos
homens. Como professional completamente capacitado, Andieotti
era um dos tr6s eletricistas de plantao. O alto status desses
eletricistas de elite baseava-se em sua reconhecida compet6ncia e
comprovada capacidade. De faso, nunca Ihes era pedido que
fizessem hlstalag6es ou outras tarefas atribuidas aos "eletricistas
gerais", que eram considerados menos "desenvolvidos".';.

Um eletricista na posigao de Andreotti exercia um alto grau
de autodeterminagao e controle sabre suns pr6prias atividades na
fabrics. Ele passava seu tempo de servigo em um pequeno escrit6rio
conectado por telefone is varies seg6es e, se nada estivesse
acontecendo, podia andar pda fibrica sem que llae perguntassem
nada ou mesmo fair para lamar um cigarro no porno. Ademais,
ele nunca estava sujeito ao tratamento rude dos superasores dos
habalhadores ngo qualificados ou semi qualificados da IMAM.a

Entrevistas con\ Andreotti, 3 nov. 1982; 2 dez. 1982.
Ibid. Dois estudos sobre a ind6stria metalargica paulista um no
municipio de S5o Paulo no final dos anos 1950 e outro em S6o Bernardo
no inicio da d6cada de 1970 -- referem-se ao tratamento maid brando e
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O trabalho de Andreotti em si era variado e desafiador
O eletricista de plantao tinha de ser capaz de resolver todo e
qualquer problema e16trico que pudesse surgir. Em uma emergencia
desse tip(i, o cavaco ou os dedos de um babalhador haviam ncaao
presos no' maquinario e seu bravo foi arrastado para.dentro do
cilindro que cortava chapas de estanho. Andreotti foi chamado
para reverter a maquina e resgatar o homem, cujo compo estava
pendurado por seu bravo ensanguentado e destruido. Enl outra
ocasiao, ele'foi enviado ao Parang para inontar uma pequena
inddstria que fabricava utensilios dom6sdcos.a

O rata de que a qualidade do traballao de algu6m se
refletia diretamente no doinhlio de seu oficio produzia um forte
sentimento de responsabilidade pessoal entre os trabalhadores
qualificados coma Andreotti. A ger6ncia valorizava-o e
mantiraaa-o, ele explicou, porque "eu sempre fui uina pessoa que
cumpria com minh;s obrigag6es" no trabalho. Por que:eu pfrguntei,
um U'abaHaador ngo deveria protestar contra sua exploiagao sendo
menos assiduo ou trabalhador? Embora admitisse que alguns podem
t6-1o feito, Andreotti explicou sua filosofia de forma h.ance: Como
UabaU\odor, "eu preciso cumprir meus deveres para poder leclamar
meu$ direitos no caste". Essa meng:io a natureza reciproca dos
direitos e deveres dos trabalhadores em relagao a deus
empregadores refletia muito maid do que simplesmente a filosofia
pessoal de Andreotti; de rata, ela constituia parte fundamental
de sua pedagogia de lute e mobilizagao.06

Cod.eiedores do valor de sua mgo de obra, os
trabalhadores qualificados de Sio Paulo em meadow do s6culo
XX lutaram por seus direitos e fizeram exig6ncias a deus
empregadores. Mesmo quando desorganizados/ Andreotti
rel;mb'ra, os trabalhadores qualificados eram sempre mais
combativos do que o trabalhador manual mal pago, que
experimentava maid diretamente, em sua pr6pria .carne a
exploragao que o capitalismo faz conga o trabalhador". Tamb6m

menos coercitivo dos trabalhadores qualificados pda ger6ncia.
LOPES, 1960, P. 430, 434; HUMPHIREY, 1982, P. IOI.

s Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982; 18 nov. 1982.
'% Entrevistas com Andreotti, 3 n.ov. 1982; 18 nov. 1982; 10 dez. 1982.

cf
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era maid provftvel que os trabalhador6s qualificados fossem
membros do sindicato,07 e des eram representados de forma
desproporcional no Partido Comunista.68 Um trabalhador menos
qualificado, em contrapartida, "se agarrava mais ao trabalho e
deixava as outras quest6es" de lado. Conscientes do fluxo de
potenciais concorrentes na porta da fabrica, os trabalhadores n8o
qualificados Ihlham plena consci6ncia de que seu traballlo exigia
pouch ou nenhuma qualifica(l:io em compcaragao com o de um
eletricista, cujas habilidades eram apreildidas, como notou
Andreotti, em anon, e nio em meses. "Naquela 6poca os elebicistas
elam poucos e dificilmente tinha eletricista na porta da fgbrica
pedindo emprego, hqe tem, mas naquela 6poca era dificil". Seu
canter indispensavel kamb6m 6 demonstrado em outra hist6ria da
IMAM. Em um dado memento, o terceiro eletricista de plantao da
fibrica foi delnitido a pedido de um engelheiro boliviano. Sem
conseguir obter uma explicagao satisfat6ria para a demissao,
Andreotti fez com que o homem fosse recontratado ao dizer ao
chefs do pessoal: '(...- EntAo voc6 vai fazer o plantao hqe a noitel".iP

Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982; 18 nov. 1982. Uin estudo de 1963
sabre a nova indQstria futon\otiva da Willys-Overland na vizinha S6o
Bernardo descobriu .qu.e. era. quase duds vezes lnais provavel que os
trabalhadores qualificados foisem membros do sindlicato do que os
trabalhadores n8o qualificados. Ademais, os trabalhadores qualificados
frequentavaln a sede do sindicato com ntu.ito lnais freqit6ncia. Cf
RODRIGUES, L. M. /zzdtzsfrfalfzaf o e aZfMdes oPerddrzs; estudo de ulll grupo
de trabalhadores. S8o Paulo: Brasiliense, 11970. p. 103-104. Um estudo de
1970-1971 sobre uma f6brica metalargica de m6dio porte estabelecida
em Santo Andre talnb6m descobriu um maior nQn\er8 de trabalhadores
sindicalizadas entre os trabalhadores qualificados(42%) do que entre os
ao qualificados(29%). Cf. FREDERICO, C. Consci?nffa operS7ia ?zo Brasil

estudo con\ unt grupo de trabalhadores. S6o Paulo: Atica, 1978. p. 60.
Entrevistas com Andreotti. 18 nov. 1982. A enorme sobrerrepresentagao
de trabalhadores qualificados no Partido Comunista rica clara entre os
lnineiros de ouro ein. Minas Gelais. Em seu estudo sobre Nova Lima.
bonn.e de Souza Grossi ]elata que 50% de todos os membros locais do
PCB em 1954 eram encanadores, outros 45% erant de outros setores
qualificados e apertas 5% faziam parte do grupo de trabalhadores manuals
menos qua[ificados, os carreiros. Cf. GROSSE, Y. de S. ]Wina de .A4orro
VeZho; a exfraG o do /lome71z - uma hist6ria de expeli6ncia operaria. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 135
Entrevistas com Andreotti, 3 nov. 1982.
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dos amos 1960, alguns jovens estudantes imaginavam que esse
forte contraste teria claus implicag6es em termos de
comportamento, especialmente dado o carfter corriqueiro de
telmos como "aristocracia operaria", que albans intelectuais

abalhadores bem remunerados nos quads os empregadores
confiavam -- tinham uma "consci6ncia de clause praticamente
inexistente".70 O tutor, Jorge Miglioli, era um jovem inhlectual

mhlimo, os quaid ele descrevia n5o s6 como dotados de major
"consci6ncia de classe", coma maid propensos a entrar em greve
e a faze-1o com constAncia e intensidade.7t

A dia16tica entre a minoria qualificada e a maioria menos

qualificada tinha dq fato fundamental importancia p;lira os
organizadores da mio de obra como Andreotd, mas as din&micas

MIGLIOLI, J. Condo $ ojelrrzs as grapes no Br#sfZ? Rio de Janeiro: Civilizagao

Rio de Janeiro: iEd. Revan, 2005
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sociais em Sio Paulo Cram radicalmente distintas daquilo que
Miglioli(assim cano albans pesquisadores acad6micos maid
tarde) imaginava. N2io deveria o Irabalhador qualificado, maid
bem page e bem tratado, eu pergunteia Andreotti, ser maid leal
a seu clnefe? Ele respondeu enfaiicamente que era piecisamente
porque o trabalhador qualificado "tinha um saldrio mellor e um
padrao melhor de vida [que] e]e desejava gang\ar maid [...] e
labia que poderia obtei e conquistar melhores condig6es". Eu
perguntei: -- Mas ipso n:io poderia lever a uma politico de agro
individual ou ao cultivo de atitudes elitistas de superioridade
por parte dos trabalhadol'es qualificados?72 N'c& maioria dias vezes,
nao, respondeu Andreotb, pols o trabalhador qualificado tinha
consci6ncia de que o tanto que ganhcava n&o era suficiente e que
outrC) traballlador que "diva um duro desgragado para carregar
o material ganhava menos e podia se alimeitar lnenos". Eln vista
de judo isso "n:io pedia s6 para si, a melhoria que a genre queria
era melhoria no sentido gerd", para todos.7s

Contudo, esse relagao n:io era inteiramente isenta de
conflitos, e quando pressionado Andreotti admitiu que alguns
chefes de equipe de cato tentavam jogar com o ressentimento
do trabalhador comum em relagao io melhor pagamento e is
melhoies condig6es dos traballladores qualificados. Mas "era
com muita dificuldade", ele explicava, que o trabalhador n6o
qu?lificado "embarca nesta canoa, porque a genre fazia um
trabalho de mostrar que o mestre apertava ele na produgao
Esse pressao por produtividade advinha, Andreotti explicava
para des, do fato de que os chefes de equipe recebiam, como
acr6scimo a seu pr6prio salirio de supervisor, uma porcentagem
da.produgao de seus subordinados. Ao apontar isso, os
trabalhadores qualificados como Andreotti argumentavam que
a porcenlagem do chefe de equipe deveria ser destinada aqueles
que de rata fizeram o trabalho. Argumentos como este, ele

n Entrevista com Andreotti, 3 nov. 1982. Em seu estudo de 1957 sobre un\a
fdbrica metalargica, Brand8o Lopes discute a superioridade autoevidente
que caracterizava os trabalhadores qualificados, que se sentiam "lnuito
acinta" dos outros. LOPES, 1960, p. 430, 434, 432

ps Entrevista com Andreotti, 3 nov. de 1982.
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qualificada.24

(:ONSCIENCIA DO TRABALHADOR/ COMBATIVIDADE
E FORMAL DE LUTA

Ao resumir suas conclus6es de toda uma vida como

ai==i:'=s,:n£ .i='£:££ui,:=:Eui= :i=

Esse julgamento servia de'base para o.t:=ocesso .!e

=

Press, 2004. p. 113 - 115.
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T6xtil/ ele assumiu um cargo em uma empress de m6dio porte
poem vflrias centenas de trabalhadores chamada Justificio Maria
Luiza, que fabricava produtos de jute. Esse tipo especializado
de produgao t6xtil n:io era particularmente lucrativo e pagava
baixos salfrios para um trabalho mais sujo e pesado do que o
que se encontrava na indQstria tQxtil. Logo que Andreotti
comegou a trabalhar na empresa, percebeu que ela economizava
is custcas dos trabalhadores por meio do n2io cumprimento
sistemgtico das leis trabalhistas existentes.70

Recusando-se a pagar qualquer tipo de pedido de
indeniza(l:io ou horcd extra, a empresa ignorava as leis de
seguran(la e se recusava mesmo a pager os aumentos salariais
legalmellte compuls6rios estabelecidos pelos dissidios coletivos
da ind6stria t6xtil, decididos pelts tribunais do trabalho locais
Conforme trabalhava nas maquinas e conversava com os
trabalhadores, Andreotti descobriu um descontentamento
generalizado maid pronunciado entre os trabalhadores
qualificados. A maior parte dos membros da forge de trabalho
eram mull\eres, sends a maioria mats velma, com muitos anon de
emprego na fibrica. Conhecedores desse tipo de trabalho
especializado, mesmo os trabalhadores qualificados que
trabalhavam com a jute sabiam que suas qualificag6es especificas
n:io eram transferiveis para outros tipos de produgao t6xtil
Ademais, o declinio gerd da indQstria da juta significava que
des nlo se beneficiariam da concorr6ncia entre empregadores

Ao iniciar sua a(lao, Andreotti elegeu como foco a
violagao das leis traball'dstcas.78 Embora a responsabilidade pelo
monitoramento e cumprimento das leis fosse do governs, um
inspetor do Minist6rio do Trabalho "vivia maid das bolts do
patrao do que do pr6prio salirio que des ganhavam", disse
Andreotti. Os inspetores ignoravam as provas de violagao da
empress e seus superiores tinham pouco incentive para controlar

rivals

'a Entrevista com Andreotti, 24 nov. 1982.

Sobre as "agitag6es legais" e como a lei trabalhista moldou tanto a
con.sci6ncia legal dos trabalhadores quando suas "forlnas caracteristicas
de critica, protesto e mobilizagao social", ver: FRENCH, 2004, p. 97-98
iota 7

n Ibid
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esse tipo de conluio devido is political pr6-empregador do

esforgos dos trabalhidores da empresa para convencer o
presidente do sindicato!.Hlenrique Poletto, a

entrar em agro
. J . .= ...:.1.

Desgostosos com o governo e o sindicato, os
b.abalhadores haviam se resignado a suportar suas condig6es.
Servindo como um catalisador, Andreotti disp6s-se a provar que
des pr6prios tinham o poder de mudar a situagao e forgar o

. n £= nA+.

sindicato e o governo a amir. Durante o ano. em que ficou
empregado na i6brica, reuniu um grupo de. traballtadores, em

resolveram circular uma petigao olde eram detalhados os abusos
da ffbrica, a qual seria apresentada ao sindicato por Andreotti.8'

A cena na cede do sindicato foi registrada por. um
jornalista local, que encontrou uma inultid8o de trabalhadores
da Maria Luiza reunidos em volta da cede do sindicato t6xtil.
Em vista das reivindicag6es para que o sindicato agisse.para
reparar suas queixas contra a empress,.o presidente do sindicato
PoleHo, irritado, responded que tomaria as medidas necessfrias
para evitar essa extorgao no futuro. No final, nas, paia=ras ae
A.ndreotti, "n6s conseguimos alguma coisa",. inclusive
remuneragao por hora extra e maio; observ&ncia de algumas
leis trabalhistas, ainda que nem todas as reivindicag6es dos
trabalhadores denham fido atendidas.':

Andreotti havia side contratado pda Justificio Maria
Luiza sem que soubessem de sua atuagao politica, e o proprieMrio,

N Entrevista coin Andreotti, 24 nov. 1982. Para maid informag6es sabre a
corrupgao na fiscalizagao trabalhista pele governs, ver: FRENCH, 2004,

BO Entrevista coin Andreotti, 24 nov. 1982.

BZ Ibid; FoZ;za do Pozla, Santo Andre, 10 mar. 1950.

74

ibid
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Trevisolli. assistia a suns atividades enraivecido. lidormado do
passado de Andreotti, "um comunista terrivel", por deus
oponentes no sindicato, Trevisolli demitiu o "agitador
imediatamente ap6s a mobilizagao no sindicato. Mas o cato de
que o proprietfirio demitiu apenas Andreotti tamb6m ensinou
aos trabalhadores uma lig2io importante: o empregador tamb6m
enh.entava, em parte, os mesmos constrangimentos do mercado
de trabalho que deus funcionarios, pois n&o era fgcil encontrar
substitutos para deus funcion6rios agora rebeldes, que
permaneceram no emprego

At6 mesmo a demiss8o de Andreotti n:io atingiu, afinal,
o objetivo de desencorajar os trabalhadores da f6brica. Ao ser
informado de sua demissio, Andreotti insistiu em entrar na
ffbrica para resolver o que disse serem assuntos de neg6cio
ul'gentes. centro da fgibrica, Andreotti explicou o que havia
ocorrido e comegou a lev&ntcar a questao el'ure os trabalhadores.
Tendo fido empregado da fibrica durante um ano, Andreotti
tinha direito, segundo as leis de estabilidade de emprego, a uma
indenizagao de um m6s de trcabalho. Contudo, a maior parte
dos trabalhadores n:io acreditou na afirmagao de Andreotti de
que o proprietario ida page la. Quando Andreotti, ap6s nova
discuss8o acalorada com o empregador, finalmente venceu a
argumentagao, ele voltou ao ch:io de fibrica para mostrar aos
trabalhadores o dirUleiro que recebera de Trevisolli, que na altura
estava ansioso para p6r fim a questao antes que argo maid
dramitico acontecesse. Por meio da uni8o e da luta. os
traballaadores aprenderam que at6 ]nesmo uln not6rio agitador
poderia vencer os patr6es. Como consequ6ncia, uma importante
barreira psico16gica havia fido transposta entre os trabalhadores
da ffbrica. Ja n8o maid convencidos de que nada poderia ser
mudado, um grupo de trabalhadores da fgbrica tornou-se parte
importance e ativa do sindicato local, primeiramente em oposigao
a Poletto e ent8o em colabora(lao com seu sucessor de centro-
esquerda, Geraldo Milani, em 1952.oa

8s Ibid. A participagao ativa dos trabalhadores da Justificio Maria Luiza no
sindicato dos traba[hadores t6xteis ]oca] ap6s a partida de Andreotti este
documentada em: DOPE-AESP. Documento n. 904. 5 .fev. 1952, Dossi6 50-
Z-318, pasta 8; Documents n. 1.000, 25 mar. 1953, Dossi6 50-Z-3118, pasta 9.
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Contudo, a mobilizag2io bem-sucedida dos trabalhadores

econ6micas e political dos trabalhadores eras inseparaveis e s6
poderiam ser plenamente realizadas por memo de uma mudanga

dirigida contra queixas econ6micas imediatas e as condig6es do
local de trabalho, e uma consci6ncia politico maid ampla e menos
comum. Embora a combatividade da clause trabalhadora variasse
entre o$ individuos e os grupos, ela era sempre.maid comum do
que uma consci6ncia politica da lutz dos traballaadores ahem aa
f fbrica, para exigir ganhos ou mudangas do governo."

A luta de classe adquiria naaior transpar6ncia no emprego,
onde o compartilhamento dcRS queixas econ6micas e relativas ao
local de trabalho fazio com que fosse pos?ivel sustentar uma
unidade de prop6sito entre os trabalhadores aue n&o
necessariamente existiria do lado de fora do portao da fAbrica.
Nesse sentido, o local de trabalho e os sindicatos elam a arena
fundamental&a luta de clause. Uma vez que os trabalhadores se
mobilizassem em torno de suds demandas econ6inicas, Andreotti
acreditava, des poderiam chegar a conclus6es political mats
amplas. Conforme apontou com orgulho,,a luta

econ6mica na
J . .I...

Justificio Maria Luiza produziu nao.s6 uma .mao de,obra
mobilizada, mas a formagao de uma c61ula comunista que durou
at6 o fechamento da ffbrica na d6cada seguinte.86

Andreotti via a lute de clause, em outras palavras, caIRo
um processo educati+o de conscientizagao por..memo do qual os
trabalhadores adquiriam um sentimento coda vez maior de
empoderamento conforme passavam de objetivos menores para
objeavos ihaiores e mais importantes. Mas, pergunteia Andreotti.

:::i!:llfZEB1131111i:: :
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a 6nfase na aquisigao de melhorias modestas no local de trabalho
ou HcB comunidade n&o levaria a acomodcagao e ao reformismo?
As pequencas vit6rias no interior do sistenla capitalists n5o serviriam
coco desincentivo para a luta ao satisfazer as demandas dos
traball\adores? "Para se marchar para a I'evolugao," Andreotti
respondeu, "era necessfirio conscientizar o povo na sua forge
[...]]e mostrar] que era necessiria ]\aver uni:io para se conquistar
melhorias tanto econ6micas como poll-Hcas".07

Esse marcha adiante. Andreotti insistia, nunca deveria
ser desconsiderada como reformismo, pris se o povo "n&o tiver
convicgao da $ua forma, ele nunca vai fazed a revolugao"(ou
qualquei ' outta coisa, alias). E coda vez que uma vit6ria era
conquistada, a despeito de quad pequena, os trabalhadores
aprendiam que "dispersos des nunca v&o conseguir nada" e se
convenciam de que unidos, modem vencer. Essa autoconfianga
crescente maria, por sua vez, com que fosse mais ficil organizer
os trabalhadores para lukas maid ambiciosas, at6 mesmo para a
revolug2io socialists.w O socialismo, ele continuava, dependia do
desenvolvimento continuo da consci6ncia dos trabalhadores,
tanto durante quanto apes a vit6ria.'9 Tomando coma exemplo as
ocupag6es de fibrica na Italia no inicio dos anos 1920, ele
observava que os trabalhadores simplesmente abandonaram as
fgbricas que mantinham em operagao quando as mat6rias primal
acabaram; assam, a revolug:io nio conseguiu se consolidar. E apes
o estabelecimento do socialismo, a educagao politico continua dos
trabalhadores ainda seria necessgria para que o socialismo pudesse
avangar e proporcionar melhores leis para o trabalhador.PO

8z Entrevista com Andreotti, 3 nov. 1982.
w Ibid. fln.faces minhas

Entrevista con\ Andreotti, 18 nov. 1982.
90 Entrevistas com .Andreotd, 3 nov. 1982; 15 dez. 1982. O papel de lideranga dos

tlabalhadores qualificados nos movimentos trabalhistas e radicais tete
paraJejos para a16m da America Latina. Para uma breve discuss6o que situa
esse cano en] uln dialogo comparativo internacional mats ample coin os
desenvolvilnentos nas indQstrias metalargicas do inicio do s6culo XX no
AtlAntico Norte, ver: FRENCH, J. D. The Latin American Labor Studies
Boom. In:lnfem HonalRepzetpofSodalHfsfony,Amsterda,45,n. 2, 2000,p. 294-
297. Em espanhol: EIAuge de Los Estudios Sobre el Trabajo en Latinoam.erica
Hfsf07da Sodas, Va16ncia, Espanha, ]a. 39, 2001, p. 129-150
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0 SIGNIFICADO DA MILITANCIA COMUNISTA NO

CHAO DE rABKicA

Qual era, entao, a ielagio entre a militincia comunista
de um individuo e seu papel na fibrica? Assim como qualquer
trabalhador, Andreotti argumentava, um comunista tinha a
obrigagao de contribuir com seu sindicato{ e ele acreditava que
uma politica de clause bem formada Ihes dada uma .capacldade
especla] para lidar com as lutas econ6micas dos .1

trabalhadores.

Imbuido de um sentimento de responsabilidade pessoal por .sua
classe, o objetivo do militante era inspirar deus companjFiros
trabalhadores por meio de seu exemplo pessoal de
autossacrificio. Como exemplo, Andreotti contou a hist6ria de
um trabalhador comullista, recenteinente contratado como
guards pda Pirelli, cujo.supervisor Ihe pediu que fosse a um
encontro do sindicato e Ihe relatasse o que havia fido dito. A
despeito de precisar do emprbgo para sustentar sua familia, o

. J! J. ...
homem nAo s6 se recttsou a'faze-1o, como revelou o pedido em
um encontro do sindicato no dia seguinte e foi imediatamente
demitido.9t

Contudo, os preceitos morris generalizados de dever e

autossacrificio n8o nos dizem muito sobre a operagao real do
Partido Comunista na ind6stria, assunto que foi durante muito
tempo envolvido em mist6rio por seul; particlpantes e
obscurecido pda propaganda dos 8mpregadores e do governo
a respeito dos infiltrados e agitadores comunistas.e2 Exagerado
por albums e romantizado por outros, um exame dos comunistas

Entrevistas com Andreotti, 5 nov. 1982; 15 dez. 1982.

dais complete dessa lnonografia ipS?vqdora, ver minha resenha :m: Tempo
Sodas, S6o Paulo, v. 22, 2010, p. 277-287 e o ensaio critico mais lingo que

#
2009
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na IMAM revels un] papel mc&is modesto, mas kinda assim vital.
Quando AndreoHI entrou na fabrica, enconbou um nticleo natural
de organizaq;ao partidaria entre cinco recrutas recentes do
Partido Comunista, entre os quais estavam tr6s trabalhadores
qualificados. Hlomens com idade entre vinte e quarenta anon,
des eram traballaadores combativos que, conscientes de sua
exploragao, "desejavam lutar, mas n8o sabiam por onde comegar'
Coma eram "politicamente fracas em termos de compreensao
da politico partidaria", Andreotti concluiu que seria melhor
trabalhar com des "sindicc&lmente", concentrando-se nas
advidades da c61ula em relagao a queixas relatives ao local de
trabalho e demandas econ6micas.9s

A disting2io estabelecida entre o trabalho sindical e o
trabalho do partido politico era de fundamental importancia para
a praxis de Andreotti. O sindicato, Andreotti enfatizava
repetidamente, n8o poderia ser politico em um sentido
pcartidario, pols representava a major unidade dos trabalhadores
em torno de suas queixas compartilhadas de forma maid alnpla
De acordo com a mesma definigao, a organizagao de sua pr6pria
ffbrica era trabalho sindical, e nAo atividade especificamente
comunista. Nesse esquema, apenas suas discuss6es com os
companheiros de trabalho sobre politica ou sua distribuigao do
jornal e de literature do partido para os simpatizantes contava
especificamente como trabalho politico

A lideranga dos comunistas da ffbrica cabin naturalmente
ao veterano Andreotti, que comegou por estabelecer uma
organizagao partidaria em funcionamento. As reunites
geralmente eram agendadas a cada dez ou vinte dias na casa
dos membros, embora conflitos no cronograma de trabalho
frequentemente levassem a um intervalo de um m6s entre das.s4
As discuss6es da c61ula deviam conduzir a tarefas especificas a

9a Entrevistas coin Andreotti. 5 nov. 1982: 18 nov. 1982. De acordo com a
descrigao de Andreotti, o relat6rio do DOPE de 1954 sabre a c61ula do
PCB na IMAM listava o nom.e de fete trabalhadores, sendo apenas um
delis identificado condo trabalhador con\uln(os oficios dos outros sets
eraln listados con\o eletricista. ilaecAnico, mestre lantinador de cobre.
trafilador e refilador). Cf. DOPE-AESP, Documento n. 1.170, 21 out. 1954,
Dossi6 50-Z-318, pasta lO.

94 Entrevistas com Andreotti, 5 nov. 1982; 18 nov. 1982.
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$erem realizadas por coda membro. Como os novos membros
tinham receio de aparecer publiccamente, eram-lhes designadas
tarefas que os expusessem menos, como colas pequenos panfletos
nas maquinas da f6brica ou simplesmente sondar deus conhecidos
At6 que 'essen individuos adquirissem confianga, a tarefa de
dirigir a palavra do partido aos trabalhadores

caberia a

Andreotti enquanto membro maid experiente. Ademais{ seu
trabalho coma eletricista n5o o prendia "ao p6 da maquina
Assim, Andreotti conseguia circular livremente pda fibrica e
conversar com os trabalhadores de diferentes seg6es e conhecer
seus problemas.PS

* Durante suds d6cadas de militAncia no movimento
traballdsta, Andreotti aprendeu que paci6ncia e persist6ncia eram
fundamentals para o sucesso a largo puzo Quaisquer receios
entre os trabalhadores que sabiam de suds crengcas comunistas,
ou poderiam Vir a saber delis, podiam ser superados quando
ficava estabelecido que ele de fato se preocupava com deus
problemas de forma aut6ntica e podia oferecer-lhes solug6es reais
e praticas. Nesse contexto, AndreoH tamb6m podia conquistar
sua admiragao e respeito como invididuo com coragem para
defends-1os e fazed o que des mesmos tinham meds de fazer(o
que era mais ficil para aqueles com alavancagem no mercado de
trabalho). Com o tempo, Andreotti, deus camaradadas e o nail?a
de sindicalistas que estavam gradualmente construindo
conquistaram uma posigao aceita entre os trabalhadores da
f6brica.06 Levantando e lesolvendo os pequenos problemas que
afetavam os individuos ou grupos de trabalhadores, des
pregavam um evangelho de forma por meio do sindicalismo que
conquistou um ndmero coda vez maior de aderentes para o
sindicato at6 1964

"}
% A c61ula acabou por chegar a de 9n\embros. Entrevista com Ando'eotti, 18

nov. 1982.
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O trabalho de Andreottie da c61ula do PCB na IMAM
tamb6m se baseava em um entendimento pragmatico de que a
perspectivca e o grau de combatividade dos trabalhadol'es
colocavam limites estritos para o que a minoria radical poderia
atingir em um dado momento. No inicio dos anos 1950, os
trabalhadores da IMAM estavam zangados, mas resignados com
o estado das coisas, como era o caso da lnaior parte dos
trabalhadores em S:io Paulo, e a experi6ncia recente n6o havid
Ihes deixado c6ticos, com Fazio, quanto a suas probabilidades
de conquistai' qualquer coisa. Se s5o necessirias vit6rias, a
despeito de quao pequenas, para incentivar a mobilizagao, coma
acreditava Andreotti, pode-se esperar que as derrotas fagam
com que os trabalhadores recuem na luta.

Ademais, a nova mio de obra da IMAM nio tinha um
hist6rico de mobilizagao e lideranga interna estabelecida, como
no caso dos metalargicos da fgbrica local da Pirelli. Essa hist6ria
coletiva tinha de ser criada do zero. Como Andreotti bem sabin,
n8o se poderiam convencer os trabalhadores a passar diretamente
da inatividade passiva e do resmungar geneializado para uma
agro radical como uma greve. Nessas condig6es, os comunistas
da IMAM n&o propuseram greves dii'etamente, mas deram inicio
ao processo de longo alcance de educagao e conscientizagao. O
papel dos comunistas nesse processo foi atuar como catalizadores
da agate sobre quest6es de interesse dos trabalhadores. "A
importhlcia da OI'ganizagao]pai'tidaria]," a despeito do quito
pequena fosse, argumentou Andreotti. era

Que em conjunto podia-se discutir e[...] por exemp]o,
numa fibrica que nio elam cumpridas as leis se reunia
quatro ou cinco elementos pensando como poderia fazer
com que os trabalhadores compreendessem que era
necess6rio se organizer para que as leis fossem
cumpridas

Enquanto uma pessoa s6 "nAo conseguia nada, um bloch, um
corgunto de pessoas era mais f4cil para conseguir alguma coisa".n

97 Entrevista com Artdreotti, 18 nov. 11982
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CONCLUSAO

A partir de diversas fontes,I este artigo baseou-se na

GARCIA, 2000, P. 44
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denomineia dia16tica entre os tfab&lhc8doTes qualificados e n:io
qualificados no interior do proletariado industrial

Ao longo de sein d6cadas de militincia polidca, Andreotti
passou album tempo como ievolucionArio clandestino, ficou preso
durante vfrios anon, teve votos suficientes em dubs ocasi6es
para se tornar vereador de Santo Andre e foi eleito presidente
do sindicato quatro vezes. Em 1960, ele supervisionou a criagao
de um novo sindicato dos metaldrgicos em Sgo Bernardo do
Campo e Diadema, que se tornaria o coragao das greves dos
metaldrgicos que assolaram todd a regiao do ABC entre 1978 e
1980. A16m de perder in6meros empregos, Andreotti enfrentou
abusos rotineiros da policia, pris6es e deten96es; de cato, a 61tima
banda policial em sua casa foi em 1978, ano das primeiras greves
em SAo Bernardo que chamaram a atengao nacional para o lider
sindical de 33 anon chamado Lula. Um ano antes de minhas
entrevistas com Andreotti, um agente do DOPE apresentou um
relat6rio em 28 de novembro de 1980. sobre seu encontro com
Jose Ferreira de Meld(Frei Chico), irmio n\ais velho de Lula e
membro do PCB, durante um encontro da Oposigao Sindical em
S:io (:aetano do Sul.99

Nas d6cadas de 1970 e 1980, disputas internas a esquerda
necessariamente opuseram os (maid) velhos esquerdistas
associados ao comunismo e os grupos que se juntaram ao Partido
dos Trabalhadores fundado por Lula em 1980. Conquistada
alguma distancia, a maior parte dos estudos da hist6ria do
trabalho no Brasil hqe enfatiza um grau substantivo de continuidade
no que diz respeito aos tipos de regime e is filiag6es politicas
durante essas d6cadas cruciais.to ' Uma promissora nova linda

w DOPE-AESP, Documents n. 50-B-270 1-109 pasta 1, 28 nov. 1980. Como
aconteceu com muitos ]nilitantes de esquerda, Frei Chico foi detido e
ferozmente torturado em 1975, ap6s ter sido eleito vice-presidente do
Sindicato dos Metalargicos de S5o Caetano (Lula foi eleito presidente na
vizinha SAo Bernardo no mesmo ano). Para seu relato detalhado e
colnovente, ver: PARANA. D. I,Hla. oyilho do Brfzsfl. ed. rev. Sao Paulo: Ed
Perseu Abranto, 1993. p. 177-189.

[a) Os debates ja se avoluharam; anti'e outros, ver o ensaio de: SANTANA,
M. A. Entrea rupture e a continuidade: vis6es da hist6ria do movintento
sindical brasileiro. RetJfsfa BrasfZefra de C£8tzcias Sodnjs 14, no. 41, 1999, p
103-120. Para uma excelente revis5o de um conjunto de
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de pesquisa 6 sugerida pelo loco deste artigo no papel de
lideranga dos trabalhadores qualificados,.o que inclui Lula: que
foi b'einado pda ag6ncia do KENAI criada pelts empregadores
na d6cada de 1940. Em 1974-1975, o soci61ogo ing16s John
Humphrey estudou as fAbricas da Ford no ABC e em S8o Paulo
para a tese que concluiu um ano antes de S8o Bernardo tornar-
se famosa. Conforme admitiu em seu excelente livro de 1982
sabre os meta16.rgicos de S8o Bernardo:: "0 maier erro em minha
analise[anterior de 1977] foi n8o perceber a importancia dos
trabalhadores qualificados" e supor que des se distanciariam
da lute.]ol E o sentimento de um ferramenteiro de S8o Bernardo,
ao discutir as greves de 1978, econ diretamente as reflex6es
retrospectivas de seu companheiro mais velho Andreotti
Lutamos polos outros e at6 mesmo compreendemos por que

des demoravam a se juntar a n6s' .'"
Meu breve exame da biografia de Andreotti tamb6m

fornece provas dramiticas de que o sistema.politico brasileiro
anterior a 1964 n&o cumpria com as definig6es minimal de
democracia, deja em termos de igualdade perante a lei, respeito
pdas liberdades de associagao e expressao ou em termos da
aceitagao da urns coma 6nico meio de determinagao da vontade
popular.los A eleigao de um andgo .metalaigico como presidente
do Brasil em 2002 fornece evid6ncias dramfticas das profundas
mudangas que ocorreram desde ent&o.:04 Doin anon antes de

ila.onografias recentes, ver: MCCREERY, D. Gift of the Devil, SocfaZ }iisfony
33, n. i, 2006, p. 68-77

lm HUMPHREY, 1982, P. 119, 149.

i03 Sobre a ubiquidade da repress:io! seu impacto sabre a consci6n.cia dos
trabalhadores. ver: PROCLAb4ANDO direitos, n\etendo o pau, e lutando
pecos direitos; a qy.estao social homo faso .de poll?a, 1920-1964. In ,LARA,
S. H.; MENDONCA, J.(Ed.). Diref tos e Jlfstzfa; no Brasil: ensaios de hist6ria
social. Campinas: Ed. da UmCAMP, 2006. p. 379-416. A importancia mats
ampla desk;i criminalizagao da lute social 6 enfatizada em: Fl<ENCn, J-
D.: FORTIS, A. Another World is Possible: The Rise of the Brazilian
Workers' Party and the Pros.pecos for Lula's.Government. Labor; Studies
in Working Class Flistory of'tt\e Amen.eas 2, n. 3, 2005,.p.. 16
CORTES, A.; FRENCH, J. D. A 'Era Lu.la,' as eleig6es presidenciais de 2010
e os desafios do p6s-neo].illeralismo. Tel/!po Social, S5o Paulo, v. 24, n. I,
2012, p. 201-228. Ver meu livro no prego intitulado Lela's Poliffa ofCun?zfnX
Flom Trade t.tnionisn! to tile Bltlzilian Presidency.
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minhas entrevistas com Andreotti, uma onda de greves dos
netalargicos do ABC conduzida por Lula em 1980 foi sufocada
com espancamentos pelos policiais nas runs de S&o Bernardo,
pi'isles de militantes e lideres sindicais(inclusive Lula) e a
intervengao do governo nos sindicatos dos metalargicos do ABC
Assim, n&o surpreende que o discurso de vit6ria de Lula
invocasse diretamente o passado que compartihcava com
Andreottie tantos outros como ele

A grande virtude da democracia 6 que ela permite ao povo
mudar de horizonte quando ele ache necess6rio. A nossa
vit6ria significa a escolha de um projeto alternativo e o
inicio de um novo ciclo hist6rico para o Brasil. A nossa
chegada a Presid6ncia da Rep6blica 6 fruto de un\ vasco
esforgo coletivo realizado ao longs de d6cadas, por
in6meros democratas e lutadores socials. Muitos dos
quais, infelizmente, n8o puderam ver a sociedade
brasileira, e em especial as camadas oprimidas, colherem
os frutos de seu 6rduo trabalho, de sua dedicagao e
sacrificio militante. Estejam olde estiverem, os
companlleiros e as companheiras que a norte colheu
antes delta hora, saibam que somos herdeiros e portadores
do seu legado de digrtidade humana, de integridade
pessoal, de amoi peso Brasil, e de paixao pda justiga."s

Conquistada a distincia suficiente, 6 chegada a hora de
os historiadores levarem a s6rio o juizo de doin jovens soci61ogos
que aplicaram um questionario aos delegados de S8o Paulo e do
Rio de Janeii'o ao Segundo Congresso Nacional de Metaltlrgicos,
ocorrido em abril de 1959 em ltanh6m(ao qual esteve presente
Andreotti coma o presidente do sindicatol. O proletariado no
coragao industrial do Brasil, des escreveram em 1962. estc&vc&

emergindo como um grupo cuba "influ6ncia social, politica e
econ6mica[...] tem ci'escido rapidamente e cuja participag:io na

[© SILVA, Luiz In6cio da. Comprontisso coin a ntudanga: pronuncialnento
do presidente eleito Luiz Infcio Lula da Silva em 28/10/2U12, 2002,
Fundagao Perseu Abrams. Disponivel em: http://www2.fpa.org.for/
portal/modules/news/article.php?storyid-2317. Acesso en\: 20jul. 2009
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tomada de decis6es --- ou deja, seu 'poder ' -- tende a aumentar '
No interior dense panorama gerd, ewes julgarcam que "a.lideranga
do sindicato dos metalargicos represents, talvez maid do que
qualquer outro grupo, as novas tend6ncias' operantes no
moVimento trabalhista brasileiro anterior a 1964.l06

Tradugao Iracema Dulley
<idulley@yahoo.com.br>

lon LOWY, M.; e CHIUCID, S. Opini6es e atitudes de lideres si3xdicais
metalargicos. Reufsfa Brasjlelra de fsMdos PoZfffcos, Belo Horizonte, n. 13,
1962, P. 133, 141
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HOW THE NOT-SO-POWERLESS PREVAIL: INDUSTRIAL
LABOR MARKET DEMAND AND THE CONTOURS OF
MILITANCY IN MID-TWENTIETH-CENTURY sAo PAULO,
BRAZIL

ABSTjiACT

Extensive interviews and confidential police and judicial records
are used to explore the life of Marcos Andreotti(1910-1984), a
life-long communist labor leader active in the industrial ABC
region of greater S8o Paulo. The intensified persecution faced
by Ando'eotti in the early Cold War years is placed wittlin Ehe
trajectory of Andreotti's working life as a skilled electrician
The labor market demand for skilled workers, it is slnown,
provided the foundation for Andreotti's sustained militancy and
decisively shaped his philosophy of shop floor organizing based
on a dialectic between the skilled and the unskilled. New light
is thus shed on the poorly-understood foundations of workiig-
class political and labor militancy while l\igl\lighting unexpect8ti
continuities between the era of Andreotti. before 1964. and the
world of th.e "New Unionism" in the late 1970s that began in
ABC under the leadership of Brazil's ex-president Luis Ingcio
Lula da Silva.

lrFYW(in 'nq

Unionism. Communism. PCB. Lula. Metal Workers





Marcos Andreotti [S.]., s d.]
(Fundo Voz da Unidade, PCB, Arquivo Edgard Leuenroth/UNiCAMP.
Campinas, SP, futon. 00948, p. 32). ' ' '


