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DESLOCAMENTOS GEOGRAFICOS,
EXPKKiENCiAS SUBJETIXU.S:

BjiASILEIRAS NO EXILIOI

Mla7'i,a Lydia Qual"tim de MloraeP

Apresentagao

A transgressao 6 o ato de it a16m de um limits, de ultrapassar um
panto determinado. Ngo se trata propriamente de oposigao, mas de
superagao. Partindo da hip6tese de que o feminismo exprime o mal ester
das mulheres com respeito is relag6es de g6nero e aos limited sociais
impostos polo machismo e polo patriarcalismo, n5o ha como negar que ao

longs da hist6ria da humanidade tix amos v6rios tipos de feminismo. Todos

os feminismos t6m, no entanto, um ponto em comum: ele 6 sempre
transgressor.

Este texto retrata um periodo hist6rico rico em transgress6es, cujo

ponte de inflexgo sio as revoltas de 1968 e tudo o que trouxeram de novo
pma a contemporaneidade. E, desse pedodo, um acontecimento em especial

marcou o s6culo XX: a emerg6ncia das mulheres coma sqeitos de suapr6pria
hist6ria.

Este texto apresenta resultados da pesquisa sobre o tema dos exilios e "desexilios

que realizo com o apoio do Conselho Nacional de Pesquisas-CNPq e foi apresentado
no GT15 -- G6nero, deslocamentos, militincias e democracia no 35' EncontroAnual da
Anpocs, Caxambu 20 1 1
Professora Titular de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP

e Pesquisadora do NQcleo de Estudo de G6nero -- Pagu da UNICAMP. E-mail
maria quartim@uol.coin.for.



Comecemos por reconhecer os limites e as implicag6es delta
periodizagao hist6rica. Nio penso esse periodo como ''um onipresente e
hegem6nico modo de pensar ou agar'', e sim como o compartilhar de uma

mesma situagao objetiva, que possibilitouuma s6rie de variadas e criativas

inovag6es, mas sempre no interior dos limites estruturais dessa situagao",3

coma fom)ula Frederic Jameson. E qual syria a situagao oljetiva dos anon

60? Segundo o estudo de Jameson, uma importante influ6ncia politico-

ideo16gica foi exercida pelo ''emergir do Terceiro Mundo '' como resultado

das lutas de libertagao nacional na Africa e Asian, que tiveram profundas

repercuss6es sobre as "minorias", marginalizados e mulheres. Estes
movimentos sociais reforgaram o aparecimento de uma ''nova esquerda'

(Immanuel Wallenstein5) com forte presenga entry os estudantes, que
constitufam uma forma politica importante.

A utilizagao do ''anti-sist6mico '' como crit6rio de qualificagao nos
pemiite entender a dupla dimensgo das lukas sociais'. De um lada, temps os

elementos de continuidade entry as lutas e revolugaes inspiradas em ideais

libertgrios dos dais Qltimos s6culos: das s&o anti-sistemicas, implicam no
objetivo de superar a ordem politico-social existente. Por outro, as rupturas
experimentadas depois do esgotamento de certas experi6ncias que se

pretendiam revolucion6rias e anti-capitalistas, homo sucedeu tanto na luta
pda libertagao nacional que opuseram parses colonizados contra deus

colonizadores, especialmente na AJiicae na Asia, quando no casa dos parddos
e movimentos socialistas e comunistas. Ambos os movimentos diziam-se

3 JAMESON, Frederic. Periodizing the 60s. In: 60's, whithout apology. S. Sayres et ani.

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988, 3a. ed., p. 178.
JAMESON. Frederic. Idem. ibidem

5 WALLENSTEIN, Immanuel Que significa hoy ser um movimiento anti-sist6mico. In
Observat6rio Social de America Latina. Buenos Aires, CLACSO, Janeiro de 2003.

6 Imanuel Wallenstein introduziu a categoria "anti-sist6mico '' para se referir tanto aos
movimentos socials clgssicos do s6culo XIX e meados do s6culo XX quanto aos
atuais movimentos anti-globalizagao.

P. 179-84
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revolucionirios e anti-capilalistas e constituiram panidos que foram por muito

tempo perseguKdos e, via de regra, colocaram na pauta a questao da tomada
do poder, entendida coma tomada do poder de estado. N5o obstante leis e
politicas que ampliaram o acesso a educagao e a saade, diminuindo tamb6m
as desigualdades sociais, nenhuma das revolug6es auto-intituladas socialistas

ou comunistas superou o estagio em que, em noms da ditadura do

proletariado, instaurou-se a ditadura do panido ilnico.
Nosso loco de interesse reside, maid precisamente, naquilo que

Wallenstein define como um ''novo tipo de movimento social," surgido nos

ands 60/70: os movimentos daNova Esquerda, incluindo feministas, verdes

e ''minorias" raciais/6tnicas. Os en6entamentos daNova Esquerda dos anon

60 n5o se deram de maneiraunifomie. Enquanto que nas capitals europeias

estudantes e os movimentos feministas lutaram contra o sistema por memo

de manifestag6es e press6es de massa, na maior parte dos parses latino-
anericanos a radicalizagao estudantil temlinou por transfomiar-se em luta
armada contra as ditaduras militares que se instauraram nessas mesmas

d6cadas.A importancia da denominagao "libertagao" 6 evidente nas siglas
adotadas nos ands 60, cano o movimento de libertagao das mulheres,

a aWaD nacional libertadora, a palavra de ordem de libertagao sexual, etc
Foram os ands em que uma propaganda de./Cans dizia que "liberdade 6

uma calga azul desbotada". O ativismo disses jovens radicais
transformou-os em alva privilegiado da repressao politica. Nesses ands,
ditaduras do mundo todo adotaram coma uma de suas medidas iniciais
invader uni\ ersidades, colocar na clandestinidade as centrais estudantis e

prender professores e alunos. lsso quando ngo os massacrava, como
aconteceu no M6xico7 e na Indonesia.

No quadro das revolug6es de libertagao nacional, uma experi6ncia

em particular foidecisiva na confomtagao do contexts politico e intelectual

7 Em.jullho de 2004, o ex-presidents Luis Echevenia(1970-6) foiindiciado pda acusaao
de genocidio ao autorizar o assassinato de estudantes em protesto ocorrido em 1 0 de
junho de 1971, na Cidade de Mexico.(FSP, 24/07/2004,A]])
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dos anon 60: a revolugao cubana de 1959, nossa contemporanea
Ao aderirem ao comunismo sem abrir m5o do revolucionarismo, os cubanos
deixuam os velhos partidos comunistas numa enrascada. Jameson comenta

que desde o initio a experi6ncia cubana se apresentou homo "um novo
modelo revolucionfrio, radicalmente distinto das formal tradicionais de

pratica revolucionaria":;Ateoria do "food" associada a Guevara foi teorizada
por Regis Debray no livro Revs/undo na Repo/z fao, que se transformou
em literahura obrigat6ria dajuventude revolucion6ria.

A geragao politica

Em entrevista concedida em 1 970, Hanna Arendt exprimiu sua
admiragao pdas revoltas estudantis de 1968 nos seguintes tem)os:

Abstraindo as diferengas nacionais, que naturalmente sio
muito grandes, e levando em conta somente que se trata de
um movimento global -- algo que nunca aconteceu nesta forma
antes e considerando(...) o que realmente diferencia asta
geragao em todos os parses das gerag6es anteriores,(...)
6 sua detenninagao para agir, sua alegria em agir, e certeza

de poder mudar as coisas polos sells pr6prios esforgos. (...).
Esta geragao descobriu o que o s6culo dezoito chamou de
;felicidade publica", que significa que quando o homem toma

parte na vida publica abre para si uma dimens5o de experi6ncia
humana que de outra forma Ihe ficaria impedida e que de
carta madeira constitui parte da "felicidade" completa.(Arendt,
2006:174-175).

Vote anos depois, Inunanuel Whllerstein, no discurso de abertura do

seminirio "1968 as a Global Event"(Wallerstein 1989:165), afirmou que
1968 foi uma revolugao no sistema mundiale uma revolugao dense pr6prio

JAMESON, F. Op. cit., p. 201
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sistema. Concordando com Arendt, o autor aponta a novidade do que

aconlecianaquele memento e, vai a16m, ao alimlarque 1968 foiummomento

de ruptwa hist6rica, que criou um "antes" e um "depois". Ap6s 1968, ficava
dificil a6lmlar que o proletariado ainda era a tlnica vanguarda revolucionaria
Nesse sentido, os grupos "minoritarios", cujos interesses Cram
desconsidemdos em name da revolugao proletgria que aboliria todas as

6ormas de opressao, decidiram n5o maid esperar pda "salvagao" no futuro.

Assim, "a importancia real da revolugao de 1968 devs-se ments a sua

critica ao passado do que is quest6es que levantou para o futuro".(Id.:176)
N8o obstante tudo o que t:m em comum, as banicadas de Paris,

o massacre dos estudantes no Mexico, os levantes de Praga, as manifestag6es

contra a guerra do Vietni nos Estados Unidos, a passeata dos 100 mil no
Rio de Janeiro e o I ' de maio de protestor violentos em S8o Paulo ocorrem

por motivos e em contextos diferentes. iE inegavel, por outro lado, que a
novidade da "revolugao de 68" foi ajuventude dos protagonistas. E quando

um grande contingents dos jovens entry 18 e 25 anos, nascidos no
p6s-guerra e no periodo da prosperidade capitalista dos ands 50, faz sua
aparigao publica. Este 6, de faso, o denominador comum na maida is mas,
na fomla de manifestag6es e na radicalidade politica.

Na America do Sul, a partir de meados dos anon 60, com o golpe
militar no Brasil, inicia-se um lingo periodo de trevas que foi se propagando

pele Uruguay, Chile, Argentina, obrigando a milhares de pessoas a se
refugiarem em parses europeus e no Mexico, paid de prefer6ncia para os
exilados9 que dominavam o espanhol. Aexperi6nciado desterro 6 sempre

traumatica, especialmente nos primeiros anon. Ela implica, na maior parte
dos castes, numa perda de status social, muito semelhante ao sucedido com

outros povos expulsos de sous locais de nascimento, ademais das perdas
de refer6ncias familiares e da cultura nacional.

Ngo obstante as diferengas formats entry o estatuto de refugiados, exilados e fugitivos

politicos, utilizarei essas denominag6es homo sin6nimas pris o que interessa 6 pontuar
o cato de que por raz6es de perseguigao politica milhares de latino-americanos tiveram
de abandonar seu pats de origem, especialmente nas d6cadas de setenta e oitenta
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O Brasil nos anon 60

A geragao dos 60 no Brasil crescera no p6s-guerra e conhecera um

dos mais longos periodos de govemo democritico. Aquilo que chamivamos

de modemizagao, na forma de industrializagao e wbanizagao, significou a
supremacia do Capital Industriale das cidades sabre o capital agrario e o
velho iuralismo. As closes medias expandiram-se e os valores da traditional

familia cat61ica Cram colocados em questao. Nascidos no p6s-guerra, os

secundaristas e universit6rios que reagiram ao golpe militar desempenharam

os pap6is maid marcantes na resist6ncia amiada, que assumiu a forma de
guenilhaurbana" apartir de 1968

Em nosso pats, ajuventude de esquerda tamb6m desempenhou um
papal importante na cridca ao imobiiismo dos partidos comunistas oficiais."

Nos anon 1960, a malta de liberdade politica nos parses socialistas e outras
degeneresc6nciasja eram rechagadas por muitosjovens, homens e mujheres

que aderiram a luta amlada, precisamente egressa dos partidos de esquerda
oHicial. A vit6ria das tests guevaristas no keio dos partidos comunistas
tradicionais pardo de um compromisso politico entre militantes comunistas e

trotskistas e o movimento estudantil, que foi se radicalizando no decorrer
dos &nos.it

Por outro lada, se observamios a cronologia dos acontecimentos que

le\ aram ao con&onto amiado, flea clara que a resist6ncia politica nos ands

10 No Brasil, as correntes polfticas de direita e esquerda desenvolveram-se no interior
da universidade publica brasileira, importante formadora da elite intelectual
e professional, que constituiu um monop61io quase completo do ensino universitfrio
at6 os ands 70. Ja a Universidade Cat61ica detinha a hegemonia entre as privadas
A luta entre direita e esquerda sempre foi muito forte nas faculdades de Direito, que
constituiu uma esp6cie de escola formadora dos politicos paulistas e brasileiros
A esquerda, por sua vez, dividia-se grosso modo entre cat61icos e comunistas, que se
enfrentavam especialmente na luta pda hegemonia das grander centrais universithias
as Unites Estaduais e a Uni8o Nacional dos Estudantes

AAgao Libertadora Nacional, que uniu os comunistas "hist6ricos" Carlos Mariahella
e Joaquim Cimara Arruda com jovens universitirios uspianos, 6 o melhor exemplo
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1965 a1968 deslocou-se principalmente para a esfera intelectuale aKistica.

Em artigo que dispute a introdugao das obras de Lukfcs no Brasil, Cello
Frederick argumenta que o fechamento daparticipagao politica institutional

ap6s o golpe de 64 tomou a esfera cultural um espago de resist6ncia
a, ditadura. Diz ele:

;A efervesc6ncia artistica do pr6-64, expressa no cinema
novo, na bossy nova, nos Centros Populares de Cultura,
desdobrou-se, ap6s o golpe, num amplo movimento de
resist6ncia cultural contra os novos governantes, a censura e
o chamado 'terrorismo cultural '. A contestagao initial
do regime foi feita basicamente pda fn/e//iden/sfa
radicalizada, num momento dramgtico em que a classe operfria
encontrava-se desmobilizada e sofrendo uma repressao que
os donor do poder nio ousavam extender para as classes
medias intelectualizadas. 1; este o contexto de onde surgira

um aguerrido movimento estudantil que, a parter de 1966,
ocupou as mas das principais cidades do pals, desafiando
a ditadura".12

E a importancia dense ethos revolucionirio que parece importante

ressaltar. Daniel Aario Reis, um dos maiores especialistas brasileiros no

tema, mostra os limites daqueles que analisam a participagao dosjovens a

luz da politica s#'ic/a se/lsu, descuidado do ambiente cultural:

Para compreender a conjuntura politico-cultural, syria precise
articulf-la com as trajet6rias pessoais. Micro e macroestruturas
condicionando um processo de elaboragao utica coletiva e
individual, combinada a uma pratica politica. "Um programa

desse encontro entry militantes da "velma esquerda" e os egressos do movimento
estudantil. a16m de muitos intelectuais e artistes.

FREDERICO, Celso. A presenga de LQkfcs na polftica cultural do PCB e na
Universidade. In: Morals, Jogs Quartim de. Hist6ria do Marxismo no Brasil. Vol ll:
Os influxos te6ricos. Campinas: Editora da UNICAMP, 1995, p. 1 88.
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revolucionfrio que emerge homo manifestagao de uma
identidade construida para a16m da dimensio polftica".i3

Do movimento estudantil iluta armada

A permanente perseguigao aos militantes sindicais, is liderangas
estudantis, aos intelectuais e aos ativistas da oposigao em gerd levou ao

que se chamou de "refluxo do movimento de massa" nos argos seguintes ao
golpe de 64. No entanto, em 1968, novak liderangas sindicais e a extreme
politizagao do movimento estudantil tomaram as mas, desafiando o regime.

Marcelo Ridenti, ao analisar a esquerda armada nos meios intelectuais,
comenta:

Foi not6vel a presenga de estudantes nos grupos de esquerda
em gerd (24,5% dos 3.698 processados, com ocupagao
conhecida, por ligagao com grupos de esquerda), e
particularmente naqueles que pegaram ejn armas(30,7% dos
1.897 denunciados por vinculagao com organizag6es
guerrilheiras urbanas tipicas). "lsso reflete a extraordiniria
mobilizagao estudantil, sobretudo nos anos entry 1966 e
1968".t4

Analisando a faixa et&ia dos acusados, o mesmo autor observe que
cerca de 52% dos 2.645 tinham ments de 25 ands de idade quando

processado, sendo que, em algumas organizag6es, a presenga dejovens
entre 1 9 e 2 1 amos era muito grande. lsso em contraposigao a composigao

etiria dos processados do Partido Comunista Brasileiro em 1964, na sua
maier parte homens mais velhos, militares de caneira, politicos conhecidos

; REID, Daniel A. Um passeio por quatro interpretag6es diferentes da euforia
revoluciongria dos anos 60. In: Teoria e Debate, n. 32,jul/ago/set 1 996

RIDENTI, Marcelo. O Fantasma da Revolugao Brasileim. S3o Paulo: Editora UNESP/
FAPESR 1993. p. 115.
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e sindicalistas com longos ands de atuagao. Mas a dimensio hist6rica da

presenga dosjovens e das mulheres entre as v:itimas da ditadwa militar s6
rica clara em vista do conjunto de circunstAncias que produziu o encontro
dos ideais da nova esquerda europeia com a politizagao da juventude
universitAria brasileha.

Para a juventude que aspirava maior liberdade na vida pessoal,
a ditadura forum duro golpe. Aagitagao e a efervesc6ncia dos anos 1965/
1 969. com sous festivais de mQsica e de cinema e os grander encontros

estudantis, foisubstituida pele modo da atuag5o impune do terrorismo de
Estado contra os ''subversivos". Amoral crash era t5o onipresente que, nas

invas6es realizadas pda policia no CRUSP(resid&ncia estudantil da USP)

as pilulas anticoncepcionais e as bombay molotov constituiam, com o mesmo
status, prova inciiminadora. Uma estudante em puja bolsa fossem encontradas

pilulas era considerada puta. Essa 6 uma dimensgo de g6nero que tem fido
deixada de lada na produgao acad6mica sabre o tema das revolts estudantis
contra a ditadura militar.

No Brasil dos anon 60 e 70, a presenga das mulheres na luta amlada

representou uma profunda transgressao ao que era designado homo pr6piio
ao sexy feminine. Mesmo sem fomlular umaproposta feminista deliberada,

as militantes ''comportaram-se homo homens": pegaram em armas
e assumiram um comportamento sexual que punha em questao a virgindade

e a instituigao do casamento, transfomiando-se, coma apontou Garcia

(1997), "em um instruments em si de emancipagao". A transgressao de

g6nero teve, na repressao e na tortura, uma dimensio punitiva especiflca.
Os limited da vida burguesa e acanhada forum alvos de sua revolta,

mas a partir da experi&ncia universit6ria as resp"ig6es impostas pda ditadura
militar tornaram-se seu alvo privilegiado. A mulher que extrapolou seu
universe dom6stico e feminine para "agir come homem" recebe uma

estigmatizagao adicional por desafiar o "c6digo de g6nero de sua 6poca",
tal homo sucedeu com as mulheres que participmam da resist6ncia armada.

Em 77rade ares, umpresfdio da d/radura, a ex-press politica Duke Maia

relata o seguinte:

11



Tendo sido a primeira mulher seqiiestrada com envolvimento
direto em agnes de luta armada, era-me concedido um
tratamento duplamente "especial". O primeiro, aquele mesmo

tratamento que dispensavaln a mens companheiros homens
por haverem ousado pegar em armas contra o arbitrio e
intolerfncia do regime ilegftimo dos militares. O, segundo, pda
minha condigao de lnulher, atrevimento duplo.ts

A partir dos dados co]etados pe]o Pro/ero i?rasa/, ]Vanciz A4aff

comprova-se ajuventude dos principais presos, principalmente das mulheres.

Quake 90 das acusadas de S5o Paulo tinham entry 20-29 anon, muitas
eram estudantes de graduagao ou p6s-graduagao, muitas da USP.
A radicalidade da experi6ncia da luta am)ada deixou marcas prowl.pdas nos
jovens de amboy os sexes. A mudanga dos c6digos instaurou uma nova
ordem de mlagao entre homens e mulheres. Insists na dimens8o dajuventude

e no tata da grande maioria ser constituida por solteiros. Foi no exilio que
muitos ciimam fbmiliae onde se acirrou a contradi@o de g6neros. As queixas

da ex-guerrilheiras ngo se diferenciavam muito do nomial das mulheres,

especialmente no tocante is tarefas dom6sticas e aos cuidados com os filhos.
Por outro lado, ante o machismo reinante nas concepg6es dos partidos

comunistas oficiais, a pmticipagao das mulheres na luta armada foiuma
enomie ruptura com relagao is lutas e movimentos sociais anteriores, nos
quaispredominavam os homens.

A experi6ncia do exilio e os exilados latino-americanos

Os deslocamentos populacionais, motivados pdas guerras, rome,
catfstrofes naturais ou opressao politico, caracterizam nossa 6poca. Os
impactos dos deslocamentos de origem politica sobre os exilados brasileiros

dos anon 70 6 um tema ainda pouco estudado. Inicialmente, 6 importante

IS FREIRE, A. Armada, 1. Ponce J. A. de G.(org.) Sio Paulo. Scipione Cultural, 1997
P. 99
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assinalar ajuventude dos exilados, ex-militantes da luta armada, para os
quaid as possibilidades de transfomlagao pda experi6ncia do exilio baram
maiores dos que para os maid velhos. Outra dimens5o importante 6 o local

do exiiio, considerando 3 destinos fundamentais: Cuba, Chile e Franca, Para

a grande maioria, ngo houve um destino 6nico, deja porque Cuba era um
memento de passagem(treinamento militarbasicamente) e o Chile, que no

periods do govemoAHende abrigou exilados de v6rias nacionalidades, fechou

suas portal para a esquerda com o sangrento golpe militar de llde setembro

de 1973. A partir de entao, a Franca foi, para todos os exilados sul

americanos, o pais de acolhimento. Cumpre tamb6m ressaltar que no casa
brasileiro o exilio politico ngo atingiu milhares de pessoas de today as classes

sociais, mas sim uma parcela manor em grande parte pertencente a clause
media intelectualizada.Neste sentido, pesquisadommexicanaM6nicaPalma

Mora observa que o Mexico, at6 meados dos anos 70, acolheu como

exilados principalmente "a funcionirios de los gobiernos derrocados,
acad6micos, escritores, artistas, periodistas, lideres sindicales y politicos,

militantes de organizacionesde izquierday fbmiliares''.i6 Mas que arepressao
e a vio16ncia desencadeada polos "gobiemos militares enArgentina y CHIC

fue de tal magnitud que arrastr6 a muchas mfs personas a la emigraci6n
6orzosa"" a16m dos membros do govemo deAllende e dos militantes mats

destacados da esquerda.
Evidentemente que a experi6ncia do exilio foi extremamente

diversiHicada mas, em muitos cason, pemlitiu o contato {ntimo com outras

realidades, quando n8o a aculturag5o de muitos exilados. Em O homed
desenrafzado, Tzvetan Todorov fda da capacidade humana de "aquisigao

progressiva de uma nova cultura, de que todos os seres humanos s5o

MORA, M6nica Palma. Destierro y Encuentro: aproximaciones al exilio
latinoamericano en Mexico, 1954-1980. Am6rique Lathe Histoire et M6moire, n. 7,
2003, Migrations Etats-Unis Mexique terre d'accueil, p. 8. Disponivel em:
<http://alhim.revues.org/document363.html.Consultado em 18 dejulho de 2006 e 29
dejunho de 2009.

Idem. ibidem.
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capazes".18 Cada pals em que os exilados se fixaram permitiu um tips
especifico de aculturamento, ipso 6, de mudangas de valores, de perspectivas,

etc.i9 Existem tr6s experi6ncias que considero u mats proftmdas: a experi6ncia

do "socialismo real" para todos aqueles que viveram em Cuba; a experi6ncia

do Estado de Bem Ester numa democracia capitalista, coma a Franca e a

Su6cia; e a experiencia da transigao pacifica(e nustrada) para o socialismo

daqueles que viveram no Chile.
Dado o fate de que o Brasil rompera relag6es com Cuba, a ida a ilha

implicava num esquema clandestino utilizado preferencialmente polos
militantes da Agate Libertadora Nacional(ALN), cqo dirigente mais
conhecido, Carlos Marighella, aderira is teses castro-guevaiista20 e se
consolidara coma principal interlocutor politico com os cubanos. Dessa
maneira, a maior parte dos militantes brasileiros em Cuba la estava para
realizar treinamento militar -- com a excegao dos familiares, que precisavam

de um asilo seguro paraeducar sous iilhos, coma no faso deMariaLamarca
em 1 969. Nessas condig6es, a estada em Cuba tinha um Gusto muito alto

para os retornado(a)s brasileiro(a)s que tinham frito treinamento militar.

Denise Rollemberg, com uma certa dose de humor negro, refers-se a esse
treinamento homo "um vestibular para o cemit6rio''.2i

Cuba

Cubaeraportanto o deslino dosmilitantes daluta amladaobjetivando
sua fomlagao militar. O curse era dado para pequenos grupos e teve incite

TODOROX T O homem desenraizado. Rio de Janeiro: Record, 1 999, p. 24.
i9 A historiadora Denise Rollemberg foia primeira a realizar um estudo acad6mico e
aprofundado sobre o exilio brasileiro dos ands 70, fema de seu doutorado(orientada
porAngela de Castro Gomes, outra especialista no temp da ditaduratnilitar). Atese foi

publicada com o titulo Exflio: entry raizes e radares, em 1 999 peta Ed. Oyetiva. Trabalho
pioneiro de leitura imprescindlvel.
20 A adesgo ocorreu no encontro da Organizagao Latino- Americana de Solidariedade
(OLAF), em 1966.
zi ROLLEMBERG. Denise. Op. cit., p. 1 90.
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logo ap6s o encontro da O/ganfzafaa fa/f/zo .4merfcana de So/fdariedad
ALAS em 1966, origem daades5o do didgente comunistaCarlos Marighela

is teses guevaristas. Com ele se origina um dos maiores "rachas'' da hist6ria
do Paltido ComunistaBrasileiro PCB e aformagao damaiororganizagao

da luta amlada dos ands 68/73 : aAgao Nacional Libertadora-ALN.
As poucas brasileiras que iam para Cuba at6 1 969 nio recebiam

treinamento militar, assim homo outras latino-americanas. Essa era uma

convengao de g6nero do ide&io revolucion&io: as mulheres seriam
enfermeiras ou elementos de apoio logistico. Com o assassinato de Carlos

Marighela e as pris6es e quedas que se sucederam, dezenas de brasileiros
de amboy os sexos aportaram em Cuba. Dado que muitas das mulheres

titMampaJdcipado nos GruposTaticos deAgao(GTA) foi grande apressao

que fizeram sobre os responsaveis cubanos, conquistando o direito de
fmerein o mesmo treinamento militar at6 ent5o exclusivamente masculine.

Nio obstante sua legislagao igualithia com respeito a relag5o de

g6neros, napi6ticacotidianahaviamuito machismo emoialismo. Umhomem
considerado "homo" syria afastado de uma posigao de destaque e os

dirigentes militares se conshangiam ao ver cenas dom6sticas de guemheiros
cuidando debebes. Grande pane dasbrasileiras Cram solteiras ou separadas.

Dada a escassez de moradias, os calais de namorados encontravam

dificuldades para transar. Havia um parque com uma regiao delimitada para

encontros camais e algulnas poucas pens6es que desempenhavam papal de
mot6is. Quando as brasileiras comegaram a hequenta-las se deram conte

que s6 os homens permaneciam nas alas("colas"), enquanto suas
companheiras Hicavam escondidas por pesto, s6 aparecendo no memento
de entrar no quarto. As brasileiras inauguraram o costume de vicar com deus

parceiros na lila, conversando calmamente enquanto esperavam. Maid uma

convengao de gfnero, de ngo pouca importancia, contestada na pratica
Cuba constituiu um exilio duradouro para muitos familiares de

militantes, homo se deu no cano do capital Carlos Lamarca. Mas, para

aqueles que treinavam, a estada em Cuba n8o se prolongava a16m de dais
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antes. Assim, foi para o Chile, apes a eleigao do governo socialista de

SalvadorAllende, que centenas de brasileiros se deslocaram, a maier parte

pensando em ai vicar at6 o retomo da democracia no Brasil.

Chile

Apes o golpe de 1964, o exilio passou a ser uma realidade para

muitos dos perseguidos pda ditadwa militar. Liderangas political e sindicais

asilaram-se, com alguma hequ6ncia, em parses do Cone Sul. O Chile foi
um dos parses de acolhimento, por sua relativa tradigao democrftica e pda

presenga de uma s6rie de organismos e instituig6es coma a CEPAL e a
FLACSO. A parter de 1969, tamb6m foia refugio de remanescentes de

grupos armados e de pessoas cujas atividades estavam sob a mira da
repressao politico-militar, coma jornalistas, estudantes e professores
universitgrios. O fluxo em dire$o ao Chile cresceu com a eleigao de Salvador

Allende e a perspectiva de um governo popular num pals tgo pr6ximo ao
Brasil

Chile foia pals em que os brasileiros conseguiram maior integragao,

quer seja do ponto de vista do trabalho coma, principalmente, do panto de

vista da participagao politica. Ao mesmo tempo, foiuma comprovagao na
pratica de que a solidariedade entre mulheres n5o ultrapassava a luta de

classes. Foi muito forte a paJlicipagao das mulheres chilenas de clause media

e alta contra o govemo Allende que promoverav6rias relormas paramelhorar

a situagao das trabalhadoras dom6sticas, ampliar os direitos trabalhistas e

aumentar o n6mero de creches. Os padres nas igrejas pregavam contra o

govemo e as reacion6rias("las momias") promaviam "panelagos" ao amal
do dia nos bairros nobres da cidade.

Aqueda de Allende resultou na monte de um projeto politico generoso
e o Sim das esperangas dos outros latino-americanos que la estavam. Poucos

hinos retratam melhor as consequ6ncias mais imediatas do volpe de estado

do que pr6prio hind nacional que diz que o que o Chile seria o asilo contra
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a opressao ou, echo, atumba dos livres.:: Em poucos dias, os milhares de

refugiados latino-americanos que, fugindo da opressao politica em sous
parses de origem tinham encontrado refugio no Chile, foram perseguidos e
expulsos desse mesmo pals que agora se tomara o t6mulo da liberdade.

Fmnga

A partir de 1973, o golpe de estado no Chile, o acirramento da
repressao politicana Argentina e aperman6nciada ditadwamilitar brasileira,

em plena prosperidade do ''milagre brasileiro '', concentraram em Paris
centenas de fugitivos. A16m dos exilados, o clima de terror e a repressao

politica reinantes no Cone Sul estimulavam a sajda de universitirios para
p6s-graduag6es europeias.A Frangatomou-se o epicentro do asilo politico,

reforgando os lagos entre a esquerda francesa e os militantes politicos.
As exiladas entrmam em contato estreito com o movimento de mulheres e

feminista franceses, que nos ands 70 estavam no seu auge politico.
A influ6ncia do feminismo frances na fomiagao das brasileiras foi

ponderavel, especialmente com a constituigao do Circa//o de A4u/heres
composto por exiladas e estudantes bruileiras no exterior. O impacts dessa

experi6ncia foiespecialmente forte entry as mulheres que, no encontro com
o feminismo europeu, passaram a refletir sabre sua pr6pria situagao.

A dimensio subjetiva foifmalmente reconhecidae entrou no rol das quest6es
politicas. Em muitos sentidos, o exilio foi um "tempo em suspensao". Em
sua auto-representagao, as brasileiras se viam homo exiladas, e n5o homo

imigrantes, diferentemente dos milhmes de cidad8os chilenos e argentines

que foram obrigados a viver no exterior sem perspectiva de volta.
O exilio tamb6m implicou em softimento, preconceitos, dificuldade

emdominar o#anc6s e em semanterflnanceiramente. Masngodeixoude

ser -- para muitas -- uma experi6ncia intensa e positive. Levando em
consideragao os limited de opgao sob a ditadura militar e o sofhmento

zz O la tumba sera de los fibres o el asilo contra la oppression
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daquelas que foray presas e cumpriram pena, o exilio frances pods ser
lembrado com saudades

Para mim, como para muitos outros que viveram em Paris nos anon
70/80, o sentido dapalaxva "republicans" ganhou um significado muito forte

de educagao, saQde e cultura papa todos. Passamos a enxergar com outros

olhos a experi6ncia de uma bem sucedida medicina socializada, as criangas

usuhuiam excelentes escolas p6blicas. Com o crescimento eleitoral,
a esquerda ftancesa estava no aBBe e a Franca tomou-se o grande centro
irradiador do feminismo europeu.

O pals vivia uma ebuligao socials a liberalizagao do aborts era uma
reivindicagao nacional, encabegadapelas fbministas com o apoio dos partidos

comunistas e socialistas.A esquerda mantinha uma atitude de solidadedade

para com os exilados politicos: estudantes e exiladas foram acolhidas pelos
movimentos de libertagao da mulher e puderam participar do debate no
interior das esquerdas. Dessa maneim, o feminismo brasileiro dos ands 70

desenvolveu-se no interior da esquerda militante. Foi em cantata com o
6eminismo frances que as brasileiras encontraram o contexto ideal para
elaborarem seu pr6prio feminismo.

Essa tamb6m 6 a perspectiva de Ana MariaAraqo, exilada uruguaia
na Franga23, para quem o movimento de mulheres latino-americano, n5o

obstante sous lagos com o feminismo europeu e norte-americano, ''a medida

que se consolidava homo movimento social enraizado na realidade nacional
e continental, adquiria de fomlamuito maid proftmdaque a esquerda, sua
pr6pria especificidade latino-americana".:' Para Araqo, um dos mais
importantes grupos de mulheres latino-americanas organizado no exterior

foia C$'czz/o de .I/u//zeros Brash/efras que defendia, ao mesmo tempo, um

feminismo de esquerda(favoravel ao aborts) e de "massa"(ao proper

political de combats as desigualdades socials)

:3 Doutora em Sociologia na Universidade de Paris I e docente da Universidade de
Paris 111 publicou livros sobre as tupamaras.
q VAZQUtZ,X., PCBAU]O,A. ta. Matdici6n de Ulisn. Reperclniones psico16gicas
de/ a///a, Santiago de Chile: Editorial Sudamericana, 1 990, p. 90.
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Na verdade, a primeira organizagao de brasileiras em Paris surgiu
bem antes do Clrculo de Mulheres: o grupo Nosoa'as, que tamb6m incluia

latino-americanas, organizado em tome da brasileira Danda Prado e eula
noms inspirou, anos depois, o titulol\UsJMa//zero.s dado ao primeirojomal
feminista pub[icado no Brasi]. O ]Vosorras ftmcionava homo grupo de
discussio e de re.nexao, um exercicio que tinha argo de terapia de grupo eja

era praticado nos circulos feministas europeus

As experi6ncias do .Z)ebafe e do C'zbclz/o de JWa//zeros

Os brasileiros exilados na Franca organizaram-se em vgrios grupos

politicos, que acompanhavam as tend&ncias da esquerda brasileira: leninistas,
maoistas, etc. No final dos amos 60 surgiu, em Paris, o grupo Z)e6are,

organizado em tomo da lideranga intelectual de Jo5o Quartim2s. O Z)eba/e.

que adquiriu um grande prestigio e permaneceu ativo at6 1979, constituiu
uma etapa importance pane que as feministas bmsileiras ligadas ao pensamento

maoiista percebessem a necessidade de uma militAncia direcionada para a

questao da mulher.

O discurso da militgncia no exterior visa\ a, inicialmente, o conjunto

dos exilados. Disco nio destoava a publicagao do grupo .Debate, que se

posicionava a servigo da "reorganizagao dos comunistas" de forma gerd.
Uma pare considerAvel das militantes do grupo nio tinha, alias, qualquer
vocagao feminista. Os ardgos sabre o tema da opress5o recoiTiam a literatura

dos clfssicos marxistas e se apropriavam das anflises daNewf(#Revfew
O empenho te6rico do .DeZ)a/e gerou uma grande quantidade de textos que

propunham uma anflise marxista do trabalho feminino e da fhmilia, por
exemplo, mas os textos sobre sexualidade eram descartados polo grupo,

que em sua maioria nio considerava o fema importance nem passivelde
discuss&o.

!5 Professor de filosofla da USP, um dos fundadores da VPR com a qual rompeu no
final de 68 por discordar do "militarismo '
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Da mesma fain)a, o grupo dejovens que constituiu o nQcleo initial do

habalho com mulheres entry as exiladas brasileiras no Chile produziu, uma

vez chegadas em Paris, apes o golpe de 1 973, um primeiro documents
coiUunto no qual reiteram a adesgo a revolug5o socialista. No entanto o
contexts 6anc6s, se estimulavao esphito revolucion6iio, tamb6m comprovou,

na prftica, a importancia da solidariedade feminists. Aos poucos, o grupo
adquiriu uma feigao muito peculiar, com as mulheres organizando-se para
discutir temas e compartilhar experi6ncias. Foi entgo que a "guerra dos
sexos" teve initio e o machismo passou a ser um tema importante. Na

perspectiva das militantes atraidas peso feminismo, fez-se nemss6ria a criagao
de grupos de discussgo especfficos sabre a questao da muller. Assim swgiu

Q Cotetivo de Mulheres no E)cterior ou Ciclo de Mutheres Brasileiras,

cujas participantes haviam sido direta ou hdiretamente ligadas a luta annada,

Cram muito jovens e n5o tinham filhos. Ao mesmo tempo, a liberdade
oferecida pda cidade permitiu um estilo e vida que colocou as condig6es

para o confronto de g6nero. E importante fhsar, mais uma vez, que as
mudangas dais profundas proporcionadas pda experiencia do exilio foram
no campo do cotidiano. Foi no exterior que as militantes comegaram
a desertar dos grupos politicos, partindo em diregao aos grupos feministas.

Aos poucos, o C&af/o de .14M/zeros transfomlou-se na mais dh5mica, atuante

e influente dentre as organizag6es de brasileiros no exterior.
A adesio ao feminismo corresponded, para muitas mulheres,

a politizagao das relag6es de g6nero. Assim, as feministas do grupo Z)e6are,

por exemplo, n2o abandonaram o campo da esquerda socialists e comunista,
apesar do confronto com as posig6es dos Partidos Comunistas. O hoje
extinto PCB reproduzia os preconceitosja apontados nas resolug6es das
Internacionais, era conservador da panto de vista morale continua a se

dirigir a um modelo de mulher alienada ou pouco politizada, que devia ser

levada para a causa socialista sem maiores contestag6es is relag6es de
subordinagao da muher. A experi6ncia francesa foiHo detemiinante, que
mesmo militantes hist6iicas coma Zuleika d'Alambert, que no emHio chileno

I'miauma defesaintransigente da liilhado PC(o que significa\ aprivilegiar
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os tempos econ6micos em detrimento dos culturais e familiares), temiinou

por se converter ao fen)inismo ap6s albans anos em Paris.

A imprensa alternativa feminista

As resaig6es impostas pda ditadwa militar ao direito de organizagao

politico e sindical forgmam a oposigao a !imitar sous objetivos a questdes

locais, homo os movimentos contra o Gusto de vida; os clubes de maes e

associag6es de vizinhos, movimentos por creches e postos de saade, entry

outros. Assam, uma das principais caracteristicas assumidas pda resist6ncia

popular foia criagao de novos tipos de organizagao. O contato direto entre
militantes politicos e movimentos populates e sua interpenetragao
transformaram a pratica polftica no pals.

Ainda nos ands em que a repressao mi]itar ]iquidava fisicamente muitos

cios oponentes(em 1976, ademais das cortes ocorridas no quadra da
Operagao Condor, houve o assassinato de v6rias militantes do PCdo B no
epis6dio que ficou coiMecido homo "a chacina da Lapa", noms do bairro

em que se encontrava o local da reuniao, na cidade de Sio Paulo e o
assassinate da estilista ZuzuAngel26 no Rio de Janeiro) o movimento feminista

aparece comprometido com a luta pdas ''liberdades democrfticas'
exercendo um papel ativo na campanha nacional pda anistia desde1975
Dwante esse ano que marcao iHcio daD6cadadaMulherdaOrganizagao

das Nag6es Unidas -- as feministas conseguiram se organizar em togo de

deus problemas especificos, pondo em contato mulheres de dikrentes setores
sociais, especialmente nos Estados de Sgo Paulo e Rio de Janeiro. Dadas

as proftmdas diferengas culturais e sociais dentro da sociedade brasijeira, a

2a Nos anos 70. seu filho Stuart, ativista contra o regime militar, foipreso e mono nas
depend6ncias do DOl-CODI. A parter da{, Zuzu entraria em uma guerra contra o regime
pda recuperagao do corpo de seu filho, envolvendo at6 os Estados Unidos, pals de
seu ex-marido e pai de Stuart. Essa luta s6 terminou com o seu assassinato em 1 976 por
integrantes do regime militar, o assassinato foi fodado para parecer um acidente
automobilfstico no Rio de Janeiro, no tinel que lava hoje seu nome.
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qualidade e o alcance do movimento de mulheres vadou enormemente, sendo

que seu desenvolvimento mais forte concentrou-se nos principais centros
urbanos.

A partir de 1974, as primeiras feministas do Debate retomaram ao
Brasile participaram do primeiro grupo fen)inista em tenit6rio nacional, o
AUs .va/heres. O grupo agregava cerca de 20 participantes, de idade,

jovens em sua maioria e oriundas das classes medias O primeiro editorial
dojomal ]V3s JUu//zeros, escrito por dual ex-militantes do .Debcz/e, trata da
duplajornada de trabalho(em casa e fora dela) e prop6e uma s6rie de

reivindicag6es, nas quais as politicos de Estado aparecem homo solugao.

Ademais de reunirem-se semanalmente para discuss6es de texto sobre a
quesHo da mujher, as fenlinistas dos ]V3s JWu/heres divulgavam suas ideias

participando de grupos comunit6rios e atuando nos sindicatos. Muitas fhziam
estudos universithios e escreviam sabre tomas conexos ao feminismo

Participavam de f oruns maid amplos, que reuniam diversos typos de grupos
de mulheres e, last but not least, da\ am festas animadas para coletar fimdos.

A cidade de Sgo Paulo, cede do grupo, apesar de ser a mais rica e

desenvolvida do pals, preservava os velhos preconceitos de que a noite as
mu[heres n5o saem s6s. Asjovens do ]V3s iMu/;ze/es gostavam de 6pater
les bourgeois, andando em grupos de 10 e ftequentando danceterias, bares

e restaurantes. Pode parecer estranho mas, em meadow dos anos 70, esse

era um comportamento transgressor.

Analisando aprodugao doBBs 4a/heresedoBrmi/J4a/her, que reunia
militantesdeorigemmaoista, notamos apeimanenciadastesesmarxistas, que
tinham a economia e a politica homo eixos, segundo o duplo principio de a)

importancia da inca estrutura econ6mica, into 6, a centralidade da luta

fmdcapitaHsu;b)importgnciadaatuagaonaeshrapablica(masntmaorganizagao

inenoshierarquizada). lsso faz sentido namedidaemque,numasociedade do
grau de desigualdade social homo abrasileira, today qualquer reivindica®o de

melhoria de vida passapela dimenMo econ6mica.

O processo de redemocratizagao fortaleceu os grupos ativistas dos
direitos sociais e politicos e promoveu algumas Mt6rias sensiveis com respeito
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aos direitos da mulher. Campanhas nacionais denunciando a morte de

mulheres por crimes "de horn", a dentlncia do sexismo dos limos escolares,

as campanhas contra o ass6dio sexual s5o algumas das conquistas que
marcaram o final da D6cada da Mulher. Coma veremos adiante, a

trans6ormagao do contexto politico resultante destas novas militAncias -- em

que o feminismo marcou presenga-- ampliou o cen&io do embate politico
e a relagao dos movimentos sociais com o Estado. A visibilidade e a

capacidade de mobilizagao do feminismo politico nos argos 70 reordenou
de alguma maneira o espago politico. E importante, historicamente, reviver

a importancia da imprensa altemativa e o lugar privilegiado que ocupou na
reorganizagao da esquerda e na pr6pria ftmdagao do PT. Nesse sentido, o

jamal .Em Zenzpo constituio melhor exemplo.
O .Enz Ze/mpo era uma frente de esquerda que reunia militantes de

diferentes grupos de inspiragao trotskista e grupos independentes. Em
comum a todos des, a perspectiva critica em relagao aos dots partidos
comunistas mais tradicionais do Brasil: o Partido Comunista Brasileiro --
PCB. e o Partido Comunista do Brasil -- PC do B, de influ6ncia maoista.

O oUetivo era construir \mla liente legal chamada "Esquerda Revolucionaria '

O pdmeiro nllmero de Em Tempo, de fins de 1977, dava uma dimens5o
publica e legal para posig6es poiiticas definidas no interior das organizag6es
kinda clandestinas, divulgando a luta pdas liberdades democriticas e a

campanhapelaanistiae apoiando o movimento estudantil.:'
No mesmo texto em que desenvolve a tese da importancia da

imprensa altemativa na luta politica contra a ditadura militar, Maria Paula de
Nascimento Araqo destaca a presenga ativa dosjomais feminists. Comenta

que ojomal .Em Ze/npo ''pressionado pda imprensa feminista, de grande
vigor na 6poca" realizou a cobertura de encontros sindicais de mulheres em

1978 e que, na materia de patina inteka "coma organizar as mulheres". Por

27 ARAUJO. Maria Paula Nascimento, "A luta democrgtica contra o regime militar na
d6cadade 1970" in Refs.A. R., Ridenti, M. e Matta, R. P. S.(orgs.) O volpe e a ditadura
militar40 amos depois(1964-2004) Baum: EDUSC, 2004., p. 172
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uma 16gica cruel, o pr6prio potencial politico do movimento de mulheres em

S5o Paulo provocou uma nova fme de disputas political entre as feministas

hdependentes e os grupos pal:tidarios.

Paulatinamente, o feminismo politico dos ands 70 foi sendo substituido

por uma nova geragao de feministas que privilegiavam a quesMo da vio16ncia

contra a muller, dandy origem ao SOS-Mulher. Esse deslocamento, entry

outras consequ6ncias, instituiu o lugar da "vitimas indefesas da vio16ncia

masculina '', deixando de considerar, por exemplo, avio16ncia dom6stica em

que a agressora 6 uma mulher. Nio se trata 6 claro de negar a vio16ncia de

g6nero mas de analisar as consequ6ncias subjetivas da passagem das
mulheres suleitos do desejo pam as mulheres vitimas.A disseminagao polilica

do vitimissimo veil acompanhada pdas diferentes formas de identidaiismo

e de politicas de reparagao.

A institucionalizag5o progressiva: ONGs, Conselhos, etc

H6. que ressaltar ainda a atividade de financiadoras estrangeiras,
especialmente a norte-americana Ford Foundation.Au£pedencia institutional
realizada atrav6s da Fundagao Ford serviu de paradigma para a
institucionalizagao de grupos e militantes feministas e pda introdugao da
ideologia e da praticas das "organizag6es nao-govemamentais'', as ONGs.

Outra financiadora importante tem fido a holandesaNOVIB, que atua at6
hoje. Assim, a constituigao das ONGs foio primeiro passo da
institucionalizagao de uma s6rie de grupos e propostas de trabajho e a fixagao

de uma agenda comum que, no comego, era ditada pelo movimento e,
paulatinamente, passou a ser trazida de fora, atrav6s da influ6ncia das
organizag6es intemacionais e das financiadoras.

Por ocasi5o dasprimeiras eleig6es lines, em 1982, aoposigao ganhou

o governo do Estado de Sio Paulo e foi criado o primeiro Conselho da
Condi@o Feminina, inspirado no similar ftanc6s. Esse 6 o panto de inflexgo.

A partir de ent8o abriu-se um campo de atuagao dentro do aparelho de
Estado. Delegacias especiais para mulheres, servigos de atendimento is
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vitimas de vio16nciaeprogramas de saQde dasmulheres forum sends criadas

em virias cidades do Brasil. Ao mesmo tempo, os conselhos da condigao

feminina foram perdendo sua autonomia e se transformando em 6rgao
diretamente subordinados is political do govemador em exercicio o que,

via de regra, significou sua despolitizagao e perda de eficfcia. Arelativa
despolitizagao do movimento correspondeu ao seu enquadramento dentro
de regras jurldicas e do "mercado financiador" monopolizado pdas

Fundag6es Ford, Rockfeller e Macarthur frente a uma oferta dada vez
maior de servigos para a mulher, transfomando parceja das feministas em
pro6issionais competentes de political sociais.

A vit6ria de Fernando Henrique Cardoso(presidents do Brasil de

1 995-2002) e a criagao da Corlzlrnfdade So//ddrfa possibilitaram o
surgimento de novos postos de trabalho e novas teias de interesse entre
govemos e os conselhos de mulheres, quer sega em Ambito federal, estadual
ou municipal. Uma mesma trayet6ria dos pequenos grupos heroicos do
feminismo dos anos 70; sua "deriva" para formagao das ONGs e a luta

polo poder dentro aparelhos de Estado -- pode ser observada em todos os
parses latino-americanos a medidaem os movimentos sociais conquistam
maior espago e conhecem as con#adit6rias consequ6ncias de "ser govemo ''.
Anghse muito seme]]lante 6oi rea]iza(]a, alguns ands rates, porAnette Goldberg

(1989), que assinala a opgao "pardcipacionista-liberal" segundo a qual pane

da esquerda, "que se havia formado em tome da ideia de "revolugao" e de
socialismo", foi sendo paulatinamente reconduzida e redirecionada.

Impasses atuais

A condigao da mulher transfomiou-se proftmdamente na maior parte

dos parses do mundi ocidental. As mulheres vivem dada vez mais, com
menor nOmero de filhos, com maior leque de possibilidades e opg6es sexo-

afetivo. No Brasil contemporaneo, aumenta o nOmero de pessoas vivendi
s6: as fhmilias consideradas "nomlais"(pai, mge e filhos) constituem apenas

metade dos arr?egos fbmijimes; cerca de 30% das fbmilias sgo uni parentais;
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as familias homossexuais e as cdangas nascidas de inseminagao artificial
hzem parte da "desordem da fbmilia".:;

O cato de que as lukas political assumam, hole, tamb6m a fomia de

lutas religiosas tem homo pressuposto a inexist6ncia de sistemas morais
altemalivos aos religiosos. O recrudescimento do islamismo 6 acompanhado

pda expansao de seitas religiosas que, apesar de concorrem com igrdas

instituidas a maid tempo, permanecem na mesma ideologia da "vontade
divina". Assim, permanecemos na esfera do pecado, dos crimes cometidos
contra a vontade divina. Ainstituigao religiosa continua sendo a matriz da

moralidade publica. Nesse contexts, ngo ha que se estranhar o interdito da
legalizagao do aborts em toda aAm6rica Latina, com excegao de Cuba.

Um exemplo melanc61ico de submiss5o aos ditames da igrqacat61ica 6o
do ex-lider sandinista, Daniel Ortega, rec6m eleito presidents da Nicaragua,

declarando-se cristio e contra o aborto. Comprova-se assim os limites
disses praUetos revoluciongrios atados ao inoralismo cristao, e os iimites

que o machismo e o tradicionalismo imp6em aos movimentos de libertagao
nacional naAm6rica Central.

Na Italia, nos antes setenta, a esquerda uniu-se, apoiou as feministas,
enfrentou o papa e venceu. Div6rcio e aborts forum legalizados. No Brasil,

6oium ditador protestants quem imp6s o divorcio em 19781Pemianecem

as restrig6es legais ao aborts mas, por outro lada, temos uma pr6spera
indQstria de aborts page, policiais conuptos que fecham os olhos e a pier

parte cabendo is mulheres pobres. Que, por sua vez, s5o a clientela
preferential dessas mesmas igrdas.

Mesmo o Movimento dos SemTena MST, o primeiromovimento
quetentamodificaras relag6es de genera napratica com comiss6es mistas

em todos os Nveis, tamb6m esbarra nos limited das agremiag6es em que o

catolicismo 6a ideologia dominante. E aqui temps o circulo vicioso: as igrdas

sio as fontes de moral face ao abandons do Estado e as igrejas s5o contra

ROUDINESCO, E. A famflia. Em desordem. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores:
2003
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o aborts, que as mulheres pobres fazem em piores condig6es e depois se
buscam o perdao do padre. Nesse sentido, ha que se perguntar o porqu6
do fiasco latino americano em enfrentar o poder da lgreja e ressaltar a

importancia das virtudes republicanas, do sentido da coisa publica.

Sujeito do desejo ou vitima do destino?

Diferentemente de outras revolug6es, ade 1968 tinha coma objetivo
mudar o mundo e ngo tamar o poder, no sentido de apropria-se do poder

de estado. Num certs sentido, fomos a geragao do contra-poder. Contra o

poder da lgreja, do Estado, da Familia, do Homem Brando, etc. Retomando
ao elogio de Arendt aosjovens de 1968 por sua "determinagao para agir,
alegria em amir e certeza de poder mudar as coisas pelos sous pr6prios
esforgos'', vemos homo essay caracteristicas desapaecem quando o "sujeito'

da reinvindicagao toma-se o sujeito dependente da caridade e de political

compensat6rias. De fate, do panto de vista subjetivo, a caracterislica maid
forte do movimento de 68 foia aflrmagao de desejo de todd uma geragao

Foram sujeitos de sous desejos e sofreram as consequencias de sous alas
e dos riscos que delis deconiam. N8o o fizeram por um impulso suicida

mas pda afimiagao de que se opunham morale eticamente um regime que
instawou o tenorismo de Estado. Como bem observa a psicanalista Maria

AuxiliadoradeAhneidaCunhaArantes:

No Brasil dos argos 60, o militants 6 algu6m que se consolidou

como sujeito de seu desqo, isto 6, algu6m que decidiu apostar
no que achou que valia a pena. Nio sabia, contudo qual era a
pena nem sup6s o quanto valia sua aposta. Juntou suas energias,
na alvorada da vida adulta, e, instigado polos ideais externos
de liberdade, de autonomia politica e de independ6ncia
nacional, aliados aos ideais internos de compromisso com o

novo e com o plano, se p6s ombro a ombro com os que, coma
ele, faziam o mesmo.
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Foi assim que, pda vida psfquica, a necessidade do novo, do
revolucionario, do radical e do risco permanente encontrou
fErtil acolhida no militante que apostou na vida a servigo de
uma ideia, a servigo de um projeto que nio fosse individual e
que servisse a muitos e a seu pats.29

Enquanto sujeitos lutamos polos nossos projetos e aceitamos as

consequ&ncias de nossos atom. Em contraposig5o a esta posigao de sujeito

desejante, a politica do vitimismo, hoje predominante no contexts das
political compensat6rias, estimula a figura da vitima, da passividade. Mas,
sendo muito otimista, quem sabe n5o estamos entrando num novo ponte de
inflexgo de nossa hist6ria de brasileiras e de latino-americanas? O Chile

teve sua primeira presidenta que saiu do govemo com 80% de aprovagao;
tudo indira que Cristina Kircher serf reeleita presidente naArgentina e o
Brasil elegeu a ex-guar:rilheira Dilma Roussefcomo presidente da repxlblica.

Elas representam a geragao politica 68.

N5o custa recorder que um dos mais cortes slogans de 68 proclamava:

;este 6 s6 o comego: continuemos o combatel30 AHl16sofa Judith Revel, em
entrevista realizada por ocasiio do 40' aniversfrio de maid 68, concluiu

que se exists um combate a continuar ele poderia ser formulado da seguinte

maneira:" homo fazervaler, hole, uma liberu®o da injustiga, dadesigualdade

e do soiimento social que sejasimultaneamente umaafhnagao daliberdade,

uma experimentagao, uma descontinuidade?32

29 FREIRE, Op. cit., pp. 470-1
so Ce n'est qu'un debut, continuons le combat.
31 S'il y a un combat a continued, on peut le formuler ainsi: comment, aujourd'hui, faire
valoir une liberation de I'injustice, de I'exploitation, de I'in6galit6 et de la souffrance
sociale qui soit simultan6ment une afHrmation de liberty, une experimentation, une
discontinuity? Entrevista real izada por Erica Aechismann e publicada no Cahier Spacial
Libertation. 24/05/2008

3z REVEL, Judith. 1968: le plaisir de la m6thamorfose en politique /n .fes Ze/nps
.44ode/'nes,(Cahier Special) 24/05/2008
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do B/"asi/nosdcz{/o.XZX:(esgotado) . . . , ..
76. Pedro Paulo A. Funari, Zeorla arqz£eo/ijgica /7a,4mdrica do bu/. (esgotaao) .
+;l i;il=ti:ll;'dQfl';3;E;iai; f&f«;aihode« .Oepe«@«cfa, g/oba7k"€ao, cake ' .df":'"'
}"ecente de FHC. (esgomdob
78. Octavio land, Opr;lzcPe e/eO'(5nfco.(esgotado) .
79. Sebastigo C. Vel;sco e'Cruz. Unz ozl/FO o//zar; iob/'e a and/ise gra/7zscfa/?a das o?ga/zkag8es

:zz/ernacionah. (esgotado)
80. Shiguenoli M yamoto. .Perspex/lv do es/zzdo dw re/a£8ei inferPzac/onak /zo .Brash/.
81. Jogs Quartim de Morals. Zrm/zzo e Z&l/ero; /ea/i?gia e r(:Norma do crfsrianfsnzo.(esgotado)
!2.Skiguenol\Miyalmoto.Oidealismoeapmmundia{. .. .. . , .
83.RegjnaldoC. C. deMoraes Economic, poiilica e ideoiogias. Notes sabre neoltoerals, lceyneslanos
e cara/laos. (esgotado)
84. Octaviofan;ii.ffn;gzzaesocfedade.(esgotado) . . .. . ..
85. Sebasti8o C. Velagio e Cruz. Sf/zJafdes. Conyzli?ftfra, .Ernpresdrios/nraha//zadores e .41ca.
86. Reginaldo C. Corr6adeMorae$ BT'mif po/&ha; es//"tllzzl'm. co@un/i/rm, co4ecm'as.(esgotado)
87. Jose Carlos Pinto de Oliveira.. Kuh/z, P(#)per e a h£sr6rfa da cfgncfa.(esgotado) ..
88. Sebasti2o C. Velasco e Cruz. Desenco/?trod: o .Brash/ e o mzzndo no/imfar dos aaas 80.
89. Shiguenoli Miyamoto. .d seRIf/"alfa regions/ no con/ex/o do .A4ercosu/.
90. Octavio land.'.4 g/oba/kafao e 8 rely;no da cues/ao nacfona/.(esgotado)

91. ShiguenoliMiyamoto. .4 po/fflca de al!!mesa blasi/ezra e a segzlranfa regfona/.
92. Pedro Paulo A. Funari& Nana Vieira Oliveira, .4/qileo/ogle em .A4ala Grosso.
93. Shiguenoli Miyamoto. O .B/'as{/ e as negoclag8es mtf/d/a/erafs.
94. Jose Carlos Pinto de Oliveira, Posifivismo, cl?nc/a e./i/os(Pa.(esgotado) . .. .

98. EvelinaDagnino e Sonia E. Alvarez, Os movinlen/os social, a socfedzde chi/ e o "fe/'cairo
s:l;;,'i;lii,};l::i,alia: regex8es {e6ricas e no«as pe'spectNas. (esgoudo)
99. Shiguenoli Miyamoto. O .IWel cost// e a segzlranfa regfona/; tln?a agenda c0/7zz{/2z.

1 00. Octavio land Soc/o/aria doan/if/"o.(esgotado)
1 01 . Reginaldo C Corr6a de Moraes. Opequeno sdcu/oM o fffado, o /mercado e o e/ ce/era.

i i1;1 :3;;i;;tlGi=;i';di;'.O.«:..,«.'« . ., de; f«'.,«../.««/; reg.*8" «P.,f& '& '.«,P.k
grande sentipel" !Price.
104. Cain Navarro de Toledo. Unfversidacle, fpzfe/ecfzlafs epemamenfa crit'ica.
105. Tom Dwyer (org.), Maria Herminia Tavares de Almeida, Juarez.Lopes.Brandao e Roberto
Coldosa de (]Nxxdta. As origemdo Dolttol"adointerdisciplina' ent Ci&ncias Socials e asperspecttvas
pcu'a olutttro 1l ericolltro corn algurlsjundadares. n..,..il

nta teitura dos direitos e da cidadania no Blasi!'1 06. Ciba Aida Silva. .4cesso a ./zzsfffa
Con/enlpordneo. . . . .
107 Sebastigo C. Velasco e Cruz. peoria e .f7h/6rfa. No/as crl//cm £o6m o /ema da mudanga

10S. S basii8o C $1iasco e Cmz OW««kag8.s i«ter«ado«ais e m$o,"ma' «e.!ibe*'i'; nge*6e'
apartirdotentadapropriedadeintelectual. . , .. -.-...,*-\

109. Maria l4'gia Quart m de Morals DoAiana do Coutocfdnda/zh.e Maitf de Paula e Silva:

UnNersidade }io Blasi!, 2002 -- problemas & dilemas.



1 1 1. Shiguenoli Miyamoto. O ens/no das /"e/aides fn/er/?aclona/s no B/-asJ/; prob/e/7zas e
pel"spectivas.
\ \ 2. \.ucm }u joni. Oproblenta da contpa£ibiiidade entry ct peoria da ci&ncia e as ci6ncias natttrais

1 1 3. Octavio land. Socio/ogle do /e/'Fork/7?0. (esgotado)
114. Guita Grin Desert. H/'e/7rzs de coMP//os d/laos nas de/egan/m espec/aA aero/fZ/a
1 15. Tom Dx;ayer (org.), Maria Lilia de Oliveira Barbosa, Ricardo Abramovay, Leila da Costa
Ferreira, Rita de Cissia Lahoz Morellie Rachel Meneguello. O e/7sfno /n/endkcP//nar nas C/8nc/as

116. Adriana Piscitelli. I)e/egaclas eipeclals aero/lela en2 conrexlo.' /zgexaes aparrlr do casa dg
Saiwador {Ballia).
1 1 7. ShiguenoliMiyamoto. .4 segzzranfa e a olde/7z ifz/er zacfonais no //n?far do novo sdczz/o.
118. Reginaldo C. CorrCa de Morals. .Ber/e & .A4eans, de /932 a 2002.' a ordenz po/frfca do
lpitalisnto cot"poratNo.

1 19. Shiguenoli Miyamoto c Patricia Nasser de Carvalho. .4 0NC/ e a pa: nzundla/: a/canoes e

1 20. Pedro PauloA. Funari/ Lucio M. Ferreira. Clf/furl /7za/erh//z£s/6r/ca epa/r/nz(5nio.(esgotado)
12] . Maria Lygia Quartim de Morals, .PQn?/nhnlo, / zov/nzen/os de n?zf/hems e a re6cons/ml£ o9 da
dentocracia ent iris parses da Ant6rica Latina.
122. ShiguenoliMiyamoto e Paulo C6sarManduca. fepu'anna/ze/zzff#rfca zznzaqgenda Mconc/ma.
123. Armando Boito Jr. C/esse / zddza e s/naga//snzo.
1 24. lzabel A. Marion. Po/;r&a e /72e/7z(5P'fa e/7z Um Estadista do Imp6rio.
1 25. Octavio land. .Cn/g/nas dopensa/zlenro/a//noamerfcano.
126. Eliane Maura da Silva. Repensando olunar mo re/igfoso.' represen/a£8ei, conceifos e

pl" dticas contentpordneas.
1 27. Maria Lydia Quartim de Moraes. H/go de novo /?a ,4nzdrfca Za///?a?
128. AlessandroAndr6 Lome. flf/ado e e/?e/gfa.' co/Z/zzn/z£ras e conger/zz/'as acerca do se/or e/dfrfco
brasiieiro.
1 29. Jose Carlos Pinto de Oliveira, Q&rine e op/'q/e/o de zzma cf8ncfa Gogh///va.
1 30. Alessandro Andre Lome. R(:#or/ zas do fs/ado. o cato do se/or e/d//fco na H/gen/fna e no
Mexico.
13 1 . Amn6ris Maroni. .Dmca e /7z/s/dr/o.
1 32. MmiaF\\omega Gregor\. Feixes, paralelisnto e €H{FQ\Z€S: as delegacias de di;jess da muikei"
de S&o Panto e as instituig6es.
133. Duarcides Ferreira Marissa. F7o/'es/an fer/?andes e os Zzp/nczazbd.
1 34. Jose Carlos Pinto de Oliveira. /#s/d/"ia da c/8nc/a e/zfs/drfa da ar/e. zrnla /n/rodlz o a /eor/a
de .Kz//zn. (esgotado)
1 35. Alessandro Andre Leme. Prima//:afar e energ/a e/d/rica. delia/e pre/inz/nar iobre a
reestl"utut"aWaD do setter e{6tl"ico e a cl" ise de }" acionanlento de Cnet"gia.
1 36. Alvaro Bianchi. O fabora/(5/"to de Gramscf. (esgotado)
137. Shiguenoli Miyamoto e Juliana Santos Maia Bertazzo. H Po/;fifa das .F'orfas ,4r/7zadas.
Condit os e Instituciottalizagao do Reginte Miii€at" .
138. Jose Carlos Pinto de Oliveira. .Kh/zn e a Repo/zffao .f=/Esrorlogp"i:inca /?a C/8/?c/a e na Hrfe.
t esgotaao )

139. Shiguenoli Miyamoto eAlessandro Shimabukuro.Po/#kae.Ef//'a/ g&noBI asf/Con/e/npordneo.
140. Joio Quartim de Morals. Cinco Poe/as Her/ne/hos na Z/n/za de togo.
141. Jose Carlos Pinto de Oliveira. rehn, Kurd e a "A-ova Hlsfonogr(@a" da CIPncla
1 42. ShiguenoliMiyamoto. .4ma:(5nfa; .A4eio.4mb/en/e, Fran/drm e Segzzranfa.
1 43. Pedro Paulo A. Funarie Anne Carvalho. /'a/r//7z6/?1o Cu//ezra/. dversfdade e Conlunidades.

144. ShiguenoliMiyamoto. O Braid/e a 4md/"fca/la/fna.' OF)fees .Po/fffcas e /n/egrafao 7?egzo/za/.

ant AI'ist6tetes

Socials

lillaites
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