
Os escritores russos na epoca
do populismo

Aurora Bernardini

Resumo

Trata-se de urn estudo sobre a assim chamada intelligentsia russa,
desde 0 significado do termo ate os feitos de seus componentes. Sao analisadas
as diferentes gera~6es do populismo russo, da decada de 40 ate a chegada de
Lenin em Sao Petersburgo, em 1893.
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Abstract

The essay is about the meaning of the expression intelligentsia and
its feats in Russia since the first generation of Russian Populists ( 1840), until the
arrival of Lenin in Saint Petersburgh in 1893.

Kee-words: Russian Populism, Nihilism, Raznotchnitsy, Narodnaya
Volya.

Desde que foi criado, em 1850, pelo escritor russo Boborikin e tor
nado famoso pelos romances de Turgueniev, 0 termo intelligentsia passou a
ser adotado em quase todos os idiomas do mundo e utilizado para caracterizar
pessoas e circunstancias bern diferentes das que 0 haviam originado.

Curiosamente, 0 termo russo nolo se refere a certos individuos de
cultura e expressao privilegiadas, aos quais no ocidente costuma-se dar tambem
o nome de intelectuais e sim a uma categoria social muito peculiar de homens e
mulheres, definida por urn criterio nao de dasse, mas de consciencia.
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Sua extra~ao social era a mais variada, tendo como denominador comum
justamente este peculiar tipo de hibridismo que cectos historiadores consideram sin
tomatico. Filhos bastardos de nobres, filhos de servos emancip~dos que haviam con
seguido por cecto tempo gozar dos privilegios da classe dominante, estudantes que
haviam abandonado a Universidade, seminaristas que haviam deixado a Igreja, parentas
enjeitadas de origem aristocratica, em sua grande maioria eram individuos que pos
suiam uma educa~ao, apesar da forma~ao incompleta. Eram os rasnotchnitsi, que em
russo significa justamente 'de extra~ao variada'.

Sem linhagem, sem propriedades, sem privilegios, muitos deles recusavam
qualquer tipo de emprego publico a servi~o da autocracia czarista, em rela~ao aqual
mantinham uma atitude perene de declarada e total hostilidade, tendo por outro lado
como fonte de inspira~ao e coesao as for~as vitais que emanavam do campo, configurada
em urn conjunto de valores morais, eticos, filos6ficos e politicos que, com 0 passar dos
anos, acabou por conferir-lhes ate mesmo certas caracteristicas fisicas peculiares.

A distancia entre aristocracia e camponeses nao foi preenchida na RUssia
daquela epoca pela burguesia, ber~o e amparo do intelectual ocidental. 0 unico lar da
intelligentsia era a visao mental da sociedade idealizada do futuro, uma vez que seu
espa~o era 0 de uma constante migra~ao interna, isolada da classe dominante pelo radi
calismo e do campones pela instru~ao.

Afor~a desta categoria social manifestou-se justamente atraves do poder que
a literatura, a imprensa e acritica passaram paulatinamente a ter sobre aopiniao publica,
poder esse de tao grande impoctancia hist6rica, que nao encontrou paralelo em
nenhuma outra parte do mundo. Bielinski, Herzen, Tchernichevski, Dobroliubov, Pis
sariev, Lavrov, Mikhail6vski - todos eles ide610gos e lideres naturais da in.telligentsia
-- foram crfticos, escritores e/ou editores de revistas.

Esperava-se naturalmente que a literatura veiculasse uma marcada mensagem
social e normalmente isso ocorria. Dai as tipifica~6es de her6is, anti-her6is ou "homens
superfluos" que vao de PUchkin a Gontcharov, passando por Lermontov, Griboiedov e
em particular, pela epoca a que nos referimos, por Turgueniev.

Aprimeira gera~ao da intelligentsia1ussa (come~o do sec. XIX) proveio da
nobreza. Nao por nada, visto que a nobreza era a unica classe com meios, nao somente
de obter instru~ao, mas de dedicar a vida a ocupa~6es menos prosaicas do que as que
envolvem 0 sustento de uma familia. Depois da publica~ao de Pais eftlhos de Turgueniev
foi dado a essa gera~ao, que marcou a decada de 1840, 0 nome de " gera~ao dos pais".

Caracterizam-se seus membros por uma cecta aversao ao sistema dos servos
da gleba, uma cecta aura romantica que os leva a acreditarem nos destinos superiores
da humanidade, na arte, na razao, na beleza, sob a influencia indiscutivel da filosofia
idealista alema de Fichte, Schelling e Hegel. Pavel Kirsanov, 0 tio de Pais eftlhos, e bern
urn modelo dos expoentes dessa gera~ao, cuja influencia foi ligeira e difusa, como de
curta dura~ao foi sua ascendencia espiritual.

Na decada de 1850, coincidindo com a humilha~ao da Guerra da Crimeia e
com a crise do sistema autocratico escravista, come~ou a configurar-se urn dos primeiros
sintomas de uma acentuada mudan~a na composi~ao da sociedade, justamente no seio
da Universidade. Ate 1775, cursa·la tinha sido apanagio da aristocracia, enquanto que na
metade do seculo XIX amaioria dos estudantes universitirios vinha de familias necessita
das: filhos de comerciantes, de camponeses, de artesaos, etc., que, enquanto estudantes,
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eram mantidos pelo Estado. Esses jovens de extrat;ao social humilde (raznotchintst) sen
tiram brutalmente "na carne" a gritante injustit;a social. Em contato com os rebentos de
familias privilegiadas e encontrando-se em grande numero na Universidade, comet;aram
a sentir a necessidade de mudant;as polfticas e sociais, e, assimilando as teorias radicais
tanto russas quanto estrangeiras, na decada de 1860 ja eram urn grupo social definido
que, juntamente com os filhos de nobres decaidos pertencentes a todas e a nenhuma
dasse, se originavam do povo e estavam dele afastados, se distanciavam voluntariamente
do Estado e assumiam 0 papel de curadores dos males da RUssia.

Aessa gerat;ao, a chamada "gerat;ao dos filhos" pertence, na literatura, a per
sonagem de Bazarov, 0 heroi de Pais efilhos, 0 niilista russo que -Turgueniev insiste -foi
criado a partir de urn tipo real:

"a base da personagem central, Bazarov, apoiou-se sobre a per
sonalidade de urn jovem medico de provincia, falecido pouco an
tes de 1860. Nesse homem admicivel, encarnava-se -- aos meus
olhos - aquele incipiente e ainda embrionario principio que
mais tarde recebeu a denomina~ao de niilismo. Aimpressao em
mim causada por essa personalidade foi muito forte e ao mesmo
tempo pouco clara; nos primeiros momentos, nao me dei conta
dela e pus-me a escutar intensamente tudo 0 que estava aminha
volta, como que querendo acreditar na veracidade da propria
sensa~ao. Perturbava-me 0 seguinte fato: em nenhuma obra da
nossa literatura encontrei jamais sequer urn aceno sobre aquilo
que me surpreendia em toda parte ...".1

A"veracidade" do cariter de Bazarov pode ser comprovada numa serle de
aspectos e, em particular, no elusivo conceito de "povo" que constitui 0 amago da ideo
logia da intelligentsia. Ao mesmo tempo em que ela mantinha uma crent;a quase mfstica
no campones (0 povo, para os populistas), como portador de uma verdade etema e
genufna, achava que este, deixado a si proprio, era incapaz de libertar-se da opressao e
impor uma sociedade mais justa. "0 povo - dizia Tchernichevski, urn dos mais influentes
lfderes da intelligentsia russa, por sua vez editor, articulista e escritor - e indiferente a
polftica, e incapaz de uma at;aO polftica independente e aspira tao somente a obter van
tagens materiais..." (apud Tibor Szamuely The Russian]radition p. 155-156) e

"(...) a massa e apenas a materia bruta para experimentos diplomaticos e
polfticos. Quem quer que a dirija diz-lhe 0 que fazer, e ela obedece" (Idem, p. 157).

Sintomatica, a consciencia dessa contradit;ao, num homem como Tchemi
chevski que passou viote e sete anos preso e exilado, sem nunca esmorecer sua dedica
t;ao acausa populista, aqual voluntariamente sacrificou sua vida.

Igualmente sintomatica e a atitude de Bazarov em relat;ao ao povo, numa
serie de passagens da mesma maneira 'contradit6rias'. Numa delas, em conversa com 0

amigo Arcadio, ele repara:

"Voce, poe exemplo, ao passar perto da casa do nosso adminis
trador Felipe, disse: que casinha confortivel, simples e limpa.

1 Grifos nossos, retirados de urn escrito de Turgueniev "A prop6sito de Pais e filhos" (1868 - 1869) in MemiJrias de
Vida ede Literatura, Obras Reunidas, Vol. X, Ed. Estatal de Literatura, Moscou, 1962.
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Disse mais: que a Russia sera 0 melhor pais do mundo quando
o mais pobre mujique tiver urn lar como esse e que cada urn de
nos deve contribuir para essa conquista (...) pois bern, eu com
ecei aodiar aquele mujique Felipe ou Sidor que seja, para quem
devo fuzer 0 impossivel e que nao me did sequer obrigado ...
Que necessidade tenho eu afinal de seu agradecimento? Vivera
bern numa casinha limpa e branca e eu andarei sujo, e depois?"2.

E ainda, ap. 246, quando Bazarov ja optou pela vida obscura no campo,
cuidando das mais simples tarefas junto com 0 pai medico:

"As vezes Bazarov se dirigia ao povoado e, em conversa com
qualquer mujique, ridicularizava-o como de costume. Vamos 
dizia-lhe - exponha suas teorias sobre avida, meu amigo. Dizem
que voces representam todo 0 futuro e toda a for<;a da RUssia,
que VaG iniciar urn novo periodo da historia, que nos darao lin
guagem e leis novas". 0 mujique ou nada respondia ou proferia
palavras que significavam mais ou menos as seguintes: "Podemos
.... por que ... teremos por acaso uma nova divisao de terras?".
-Diga-me, de que especie e 0 mundo que concebem? - intercom
pia-o Bazarov. - Nao sera 0 mundo que esta apoiado no lombo
de tres enonnes peixes?
-Aterra, meu senhor, esta de fato apoiada nos tres grandes pei
xes - calmamente e com bondade patriarcal explicava 0 mu
jique. - Contra este nosso mundo est:! a vontade dos senhores.
Eis porque os senhores sao nossos pais. Quando mais severo e 0

senhor, mais agrada ao mujique.
Depois de ouvir semelhantes palavras, Bazarov moveu num

gesto de desprezo os ombros e fai embora. 0 mujique tambem
seguiu 0 seu caminho.
- De que estava falando? - perguntou outro mujique de meia
idade e aspecto melancolico, sentado it porta de sua cabana e
que vira de longe que ele conversava com Bazarov. - Nao sera
sobre os impostos?
-Que impostos, irmao! - respondeu 0 primeiro mujique. Na sua
voz ja nao se ouvia aquele acento patriarcal. Percebia-se ate certa
severidade. - Andava batendo a lingua it toa. Por acaso os sen
hores entendem alguma coisa da nossa vida?
-Que esperan<;a! - replicou 0 outro mujique. Sacudindo apoeira
do chapeu edesapertando urn pouco 0 cinta, come<;ou adiscutir
sobre os seus negocios e necessidades. Bazarov, tao inteligente,
observador e conhecedor dos mujiques (como teve ocasiao de
afirmar nas discuss6es com Pavel Petrovitch), esse mesmo Ba
zarov suspeitava que aos olhos dos mujiques ele nao passava de
uma especie de palha<;o ...".

Oute~ aspecto da intelligentsia captado por Turgueniev era a veneral:;ao pe
las ciencias, quase transformada em religiao secular. 0 liveo todo esci constelado de
referencias aos experimentos cientmcos de Bazarov, da mesma forma que a vida real
esci repleta de sequazes do materialismo vulgar de Bichner, Vogt e Moleschott, com sua

2 De Pais efilbos - traduzido por Ivan Emilianovitch, Ed. Uvraria Martins, S. P., 1941, p. 4 com algumas modifi~es
da autora do presente texto.
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tendencia a reduzir todo fenomeno biol6gico e social as categorias basicas e mecanicas.
'~ ciencia, apenas a ciencia, e capaz - independente de qualquer fato hist6ri

co - de despertar a opiniao publica e de moldar os lideres de que nosso pais precisa"
- escrevia Pissariev, na epoca. Poderia parecer estranho que a menos transcendente das
teorias passasse a ser evocada quase com exalta~ao fanatica, mas para 0 niilista russo
ela abria a perspectiva de um novo mundo cientmco, cujas diretrizes de justi~a absoluta
estariam baseadas nas leis imutaveis da natureza.

Ao messianismo e ao cientificismo da decada anterior, a decada de 70 acres
centou 0 Darwinismo e 0 positivismo de Comte.

S6 as ideias propaladas no ocidente por Bentham, Spencer e Stuart Mill,
baseadas essencialmente no individuo, seus direitos e liberdades e, em certa parte, con
solidadas em leis politicas, nao encontraram eco entre os expoentes radicais da intel
ligentsia russa.

"0 que e esse tao falado sistema de leis europeias senao um outro e sofisti
cado tipo de injusti~a?", perguntava 0 grande Herzen em Na outra margem 3.

"0 interesse do individuo deve estar subordinado, de uma maneira ou de
outra, ao interesse da sociedade", diz Pissariev.

Este vai se tornando aos poucos na Russia um dos principios basicos da intel
ligentsia radical.

"0 cidadao e obrigado a renunciar a algumas de suas aspira~6es para con
tribuir a alcan~ar outras aspira~6es mais importantes para a sociedade', estipulari Tcher
nichevski, que, em seu surpreendente romance 0 quefazer?, de repercussao tao estron
dosa e permanente, estabelece os tra~os ja nao dos niilistas mas dos "novos homens"
cuja tarefa sera a de constituir a lideran~a revolucionaria da intelligentsia, dirigindo os
esfor~os da na~ao para a revolu~ao necessaria do povo, para 0 povo, mas nao necessari·
amente pelo povo.

Essas ideias, apesar da imola~ao de Tchenichevski acausa, que marcou sua
autoridade com 0 selo da inviolabilidade, tornaram-se 0 fulcro da divisao no seio da
intelligentsia ate, praticamente, 0 advento de Lenin.

Ironicamente, 0 movimento populista russo foi deslanchado pela lei de Al
exandre II da emancipa~ao dos servos da gleba, em 1861, que impunha uma serie de
clausulas, um sem numero de deveres e obriga~6es aos servos recem-emancipados.

o ana de 1861 foi marcado por um grande numero de disrurbios. Desde a
greve dos universitarios, saques, incendios, ate uma serie de manifestos lan~ados aos jo
yens expondo a plataforma politica do populismo (Mikhail Mikhiilov) e constituindo 0

grupo secreto Ziemlid i V6lia (Terra e Liberdade), um de cujos arautos foi Zaichnievski,
que marcava a passagem da teoria para a pratica revolucionaria.

Ao primeiro atentado avida do czar, pelo grupo ilegal de Ishiutin e Karak6zov
(1866) segue-se uma das maiores causes celebres de todos os tempos: 0 assassinato pelo
grupo de Nechaiev de Ivan6v, um companheiro de conspira~ao.

"Quem poderia discernir nisso nossa idda original?", diz uma personagem
dos Demonios de Dostoievski, onde a figura de Nechaiev e r~criada no diab6lico Piotr
Vierkhovienski, atribuindo aos pais a culpa pelos filhos.

3 Todas as cila~6es referenles aos populislas sao do AUlor, na obra cilada.
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"Ele e louco e insolente - dizia Herzen (1867) numa carta a BakUnin refe
rindo-se a urn discipulo de Tchernichevski - mas 0 que me assusta e que a maioria da
juventude e igual a ele e que nos a ajudamos a tornar-se assim".

oaffaire NecMiev e suas previsiveis conseqiiencias demovem grande parte
da intelligentsia da ideia da conspira\ao. 0 homem da decada de 70 volta as railes
primeiras do populismo, volta-se novamente para 0 campo.

"Chegou 0 tempo - diz Lavrov, 0 porta-voz dessa fase - para 0 trabalho
calmo e conseqiiente, para a atividade paciente e os lances calculados". Surgem de fato
circulos de estudo em grande parte das regioes, sendo 0 mais importante 0 de Nikolai
Tkatchov, do qual participam os revoluciomirios mais em vista da epoca, quais ]eliabov,
Piotr Kropotkin, Tikhomirov e Sofia Perovskaia.

Porem, como mostra cruamente Turguenievem Terras Virgens, 0 povo nao
so esti distante dos conspiradores, nao so nao os entende, mas chega a denuncii-Ios a
policia.

Isso e 0 que ocorre no chamado "verao louco" de 1874:. Entre os 770 in
diciados M apenas 37 camponeses. 0 abismo entre povo e intelligentsia e patente. A
revolu~ao da maioria, em seu conceito, havia falhado mais uma vez.

Com Tkatch6v volta-se atradi~ao dos Dekabristas, aja combatida conspira~ao

por parte de uma elite. As discussoes ideologicas entre Lavrov e Tkachov, em Zurique,
onde ambos estavam refugiados, sucedem-se. Estamos em 1873 . 0 primeiro, apoiado
por Engels, insiste em sua revista Vperiod (Avante) na revolu\ao a ser levada adiante
pela maioria de grupos politicamente conscientes enquanto 0 segundo, apos uma serie
de panfletos e uma carta aberta a Engels, onde insiste nas condi\oes particulares da
Russia ( em que ha muito vigoravam as comunidades agrarias - desde 0 ziemstvo ate
a 6bschina) e na revolu~ao 0 mais cedo possivel, sem a eterna espera das "circunstin
cias favoraveis", lan\a seu proprio periodico com 0 sugestivo nome de Nabat (toque
a rebate), onde difunde novamente entre os jovens as teses jacobinas: centra1iza~ao/

disciplinairapidez da decisao/unidade de a\ao.
Assim se alternam as polemicas nos primeiros anos da decada de 70, fora e

dentro da RUssia, pois a literatura 'subversiva' era a verdadeira ordem do dia, ate que 0

affaire Chiriguin (1876-1877), 0 embuste das Milicias Secretas contra Stepanovitch e
Deutsch que teve consideravel repercussao junto aos camponeses, defina a cisao no seio
do movimento populista entre terroristas e populistas.

o partido terrorista Ziemlid i V6lia que se formou, teve dezoito meses de
existencia. Nucleos revolucionarios foram disseminados pelas religioes, apari\oes publi
cas foram realizadas, ate que a policia acabou por desativar seus membros, prendendo
a maioria de seus adeptos.

Aquestao dos Balciis, com a declara\ao da guerra aos turcos por parte da
RUssia em 1977, reuniu os populistas em torno da "causa eslava". Muitos deles se en
gajaram para lutar a favor dos Servios e voltaram com novo senso de unidade e de
solidariedade.

Os processos aos varios presos das atividades populistas realizam-se com
grande repercussao. Terminada a guerra, no "processo dos 50" (mar\o de 78) e no "pro
cesso dos 193" (janeiro de 79), muitos sao sentenciados e alguns sao soltos, entre os
quais os futuros matadores do czar, ]eliabov, Perovskaia, Sablov, alem de Tikhomirov
e Morozov. Disso tudo resulta uma fusao e uma nova estrategia de violencia revolu-
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cionaria.
Em 24 de janeiro de 78, Vera ZassUlitch atira contra 0 govemador de Sao Pe

tersburgo; em 30 de janeiro, Kovaski e seu grupo trocam tiros com a policia (Comite Ex
ecutivo do Partido Populista Revolucionirio); em 4 de agosto, Serguei Kcivchinski mata
o Chefe da policia secreta; em 2 de abril de 79, Soloviov atenta contra a vida do czar.

Se a esses atentados se somarem os movimentos de protesto dos estudantes
em virias capitais, a reorganiza~ao do partido Ziemlia i V6lia com seu programa, onde
consta como unico metodo possivel de luta politica 0 terrorismo, pode-se ter uma ideia
da quase paralisia em que se encontra 0 govemo diante da variedade das provoca~6es.

Entretanto, em junho de 79, hi 0 congresso dos populistas em Voronei, onde
se discutem novamente as quest6es basicas de organiza~ao e atua~ao (revolu~ao politica
x revolu~ao social) e que, apos encerrado, implica uma ultima divisao populista, antes
do projeto do atentado ao czar ser bern sucedido.

o grupo que veio a chamar-se Tcborni Perediel (partilha Negra) com Ste
fanovitch e Deutsch e, curiosamente, Vera ZassUlitch, a iniciadora da campanha terroris
ta, entre outros, era 0 grupo pacifico, liderado por Plekhinov, que iniciara a difusao do
Marxismo na Russia.

o outro grupo, 0 da Nar6dnaia V6lia, ao qual se juntaram Perovskaia e
]eliabov, entre outros, viria a tomar-se 0 movimento que representaria 0 triunfo fi
nal dos prindpios dos jacobinos Zaichnievski, Nechieiv e Tkachov. Eis, resumidos, os
prindpios basicos distribuidos entre os membros em 1880:

'~ organiza~ao da Nar6dnaia V6lia consiste numa rede de pequenos dr
culos unidos por finalidades revolucionarias comuns; esta baseada nos prindpios de
centraliza~ao dos grupos de nivel inferior em volta dos de nivel superior, que sera, a
cada vez, complementado pela absor~ao dos melhores elementos dos grupos inferiores.
Ainteira organiza~ao do partido tern urn unico centro comum: 0 Comite Executivo".

No programa, a analise da situa~ao da Russia era anaIoga ao argumento
que outrora Tkatchov utilizara em sua carta aberta a Engels. 0 objetivo proposto era de
uma franqueza total: "Nossa tarefa imediata e a de libertar 0 povo do juga opressivo do
Estado atual e realizar urn golpe politico que visa dar 0 poder ao povo".

Apos realizar urn levantamento real das possibilidades, 0 Comite Executivo
resolveu concentrar as for~as num unico objetivo: 0 assassinato de Alexandre II. Apos
quatro tentativas, que redundaram na prisao de Aleksander Mikhailov e ]eHabov, Sofia
Perovskaia assumiu a opera~ao. Em 1 de mar~o de 18810 czar estava morto; em 3 de
abril os organizadores diretos do atentado eram enforcados; em 1883 Nar6dnaia Volia
deixou de existir. Arevolu~ao nao ocorreu, mas 0 desenvolvimento burgues da Russia
havia sido abalado.

Aepoca que se segue, do curto reinado de Alexandre III ate aguerra do]apao
de 1904, e das mais retrogradas que se conhece na historia da RUssia, apesar da indus
trializa~ao e do oleo de Baku. Aagricultura esta estagnada. AUniversidade amorda~ada

pelo inflexivel Pobiedon6ssiev. Loris-MeIikov refere-se continuamente a reformas que
nunca serao feitas. Ha programas anti-semitas em todas as regi6es e, anacronicamente,
diante do aparente bem-estar do "mundo civilizado ocidental", a fome e 0 colera gras
sam na RUssia.

Apesar da continua censura e do asfixiante patemalismo burocratico que
tudo esmorece, fala-se, fala-se muito. Quanto aintelligentsia, percebe-se que 0 Marx-
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ismo teve uma grande influencia. Tikhomirov, um dos ultimos populistas que sobre
viveram, envia do estrangeiro uma carta ao czar renegando seus prindpios e pedindo
sua readmissao social.

Um grupo de brilhantes professores universitirios, os assim chamados
"Marxistas legais" - Struve, Tugan-Baranovski, Berdiiiev, Bulg:ikov (que depois de torna
um dos teoricos do existencialismo russo) e outros -- reunem-se e discutem as teorias
marxistas.

Outn;) grupo de igual tendencia, ''A emancipa\ao da RUssia", visita PlekMnov
no exterior e com ele publica legalmente na Russia, pela primeira vez, "ua analise
marxista da sociedade russa "Sobre a questao do desenvolvimento da visao morustica da
historia", que se esgota em tres semanas.

A industrializa\ao estava realmente criando um sistema de rela\oes de
produ\ao capitalista, conforme Plekhanov previra: era a base capitalista aespera de sua
superestrutura. Assim aconteceria, a seu tempo, pensava Plekhanov, com a cria\ao de
uma base e conseqiiente superestrutura socialista. Atarefa agora seria a de preparar
esse dia e disseminar as ilieias socialistas 0 mais amplamente passivel. So que no caso
da RUssia, Plekhanov nao vira aquilo que Tkatchov e os narodov61tsi descobriram uma
decada antes: 0 Estado, enquanto parte da assim chamada superestrutura, sempre havia
sido 0 responsavel pela cria\ao da base economica, e nao 0 contrario, na RUssia.

Tchekhov e 0 grande escritor dessa epoca. Diante da inviabilidade da vida rus
sa, suspiram as personagens de suas pe\as, na cidade e no campo: "Talvez daqui a cem
ou a duzentos anos isso aqui mude". Mas a par disso, ele escrevia ''A enfermaria nlimero
6", um conto tao carD a Lenin, como outrora 0 fora "0 que fazer" de Tchenichevski. 0
cataclismo era inevitavel. Nao se podia mais continuar assim.

Onde falhou 0 panfleto dos populistas, radicais ou menos, nao foi na prepa
ra\ao de seu advento, mas na enfase que sempre deram ao papel a ser desempenhado
pelo campo,

Afor\a viva em que Vladimir Ilich Ulianov, um obscuro advogado de Samara
recem-chegado em S. Petersburgo em 1893, se apoiara, para 0 progresso industrial e a
revolu\ao incipiente, sera, ao contrino, 0 proletariado.


