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RETRATOS(DA TRANSGmSSAO DE GENERO)

Resumo: O feminisino 6 a express:io do mal estar das mulheres; de sua
inconfonnidade com as normal sociais e com as diversas manifestag6es da
vio16ncia de g6nero.
Nesse sentido, 6 mais apropriado falar de feminismos no plural. Pris
as formas dc transgressao e de revolta variaram segundo as sociedades;
a 6poca c a classy c raga/etnia das mulheres. Pai'a minha gerag:io, a francesa
Simone de Beauvoir e as brasileiras Patricia Galvao, a Page e Leila Diniz
forneceram os exemplos e a reflex:io te6rica que alimentaram as revoltas de
68 e o feminisino contemporaneo. Juditll Butler, estigmatizada pdas lgrdas
e polo rango e conservadorismo imperantes na sociedade brasileira, foi
inclu ida dada a atualidade de sua obra te6rica e da necessidade de superarmos
o binarismo sexual

Palavras shave: feminismo, Simone de Beauvoir, Patricia Galvgo, Leila
Diniz e Judith Butler.
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APRESENTAgAO

.d.s .pa/Zzv/'as /770ve/zz e os exe/np/o a/'/-as/a/7z 6 um ditado popular quc
define bem a cscolha das retratadas dcsta Prfnzeira He7's&o. Patricia Galv5o

(1910-1962), a Pagu; Simone de Beauvoir(1908-1986); Leila Diniz(1945
1 972) e Judith Butler (1956).

Simone de Bcauvoir dispensa api'esentag6es. Vivendi na Franca;
modelo dc pats rcpublicano e laico, Simone pods adquirir uma formagao
ntelectual primorosa, . influenciando minha gerag:io por meir dos sous

romances e, principalmente, polo O Selz//?do Sato. O primeiro capitulo, "Uma
homenagem a Simone '', analisa, por um Indo, sua obra sob a luz da contribuigao
do marxismo ocidental para as teorias feministas e, por outro, det6m-se na vida
pessoal de Simone e seu cano de amor com o escritor Nelson Algren.

Patricia Galvao, a Pagu, foi radical em saas escolhas, pagou um
alto.prego por algumas dclas, ]nas conseguiu ser 6el a si mesma. Levando
em considerag:io o atraso cultural de nossas elites, o conservadorismo da
igrqa e o machismo imperante, a vida de Pagu n5o foifhcil. Mas afirmou-se
coma sujcito de seu desejo (e de sous dircitos). Combe a ela o segundo
capitulo, intitulado "A coragem dc Pagu

Mas foia excmplo dc Leila Diniz (1945-1972), seu tnodo de vida e
sua liberdade, apesar da ditadura militar, o exemplo quc mais "arrastou
minlaa geragao. Suns cscolhas amoi'osa; a gravidcz fora do casainento
(e o consequentc rompiinento com o cstigma da luge solteira); a fotograna
gravida de biqufni, puma exaltagao er6tica do corpo da mulher gravida em
direta oposigao a caretice da 6poca, sio alguns dos cxemplos de sua liberdade
c prazer cm viver.

Judith Butler visitou nosso pals este ano de 2015. E conheceu de
porto a mara conservadora que se alastra, encabegada polo Congresso
Nacional BBB (Boi, Bala, Bfblia) que tanta impcdir qualquer mengao
ao "genero" na cducag:io; proibe o aborto para as vitima de estupro;

a pilula do dia scguinte mas, ao mesmo tempo, iinpedc taxag6es sobre
grandcs fortunas c lucros bancgrios.
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L UM TmBUTO .I SIMONE DE BEAUVOIR

Minha vida 6 um estranho objeto, a cada instante trans10cido
e inteiramente opaco, que fabrico eu mesma e que me 6 imposto, e
cqja substincia o mundo me fomece, c me rouba, pulverizado polos
acontecimentos, disperse, partido, hachurado e conservando, no
entanto, sua unidadei

O LEGADO INTELECTUAL DE SIMONE DE BEAUVOIR

Simone foi uma das intelectuais que mats contribuiram para
o movimento feminista dos anon 1970 e, nesta medida, para as profundas
transformag6es na condiQao da mulher que marcaram nosso s6culo. Seu
livro O Sega/ndo .Sato, publicado em 19492, quando a autora completava 41
anos, causou um furor imediato entry os intelectuais e a imprensa francesa,
tornando-a uma celebridade nacional e intemacional. Pods-se dizer, ajusto
tf tulo, que O Selz/ndo Seko, 6 o cargo ou a biblia das feministas do mundo
inteiro. Poucos trabalhos escritos por uma mulher foram tio lidos e discutidos
em tantas panes do mundo e poucas mulheres conheceram tanto sucesso
e reconhecimento intelectual homo Simone.

O Sega/ndo Seko foio livro-revelagao para mulheres de diferentes
gerag6es nos anos sessene setenta e, at6 hde, mant6m o seu saber.
Permitiu, antes de mais nada, que a questao da mulder emergisse com
alguma legitimidade. Simone ressaltava que o sexo feminino era pensado
homo ''o 6utro", sem identidade pr6pria, pris as mulheres estavam presas
a armadilha da domesticidade e da maternidade, apresentadas homo
;naturais" quando na verdade Cram imposig6es sociais. Ningu6m nasce

mulher, a famosa fuse, queria sublinhar que ningu6m nance dona de casa ou
mie: a gents torna-se mulder, Para Simone, a foote da verdadeira criagao era
intelectual, o que a tornava uma critica feroz da vida dom6stica, da familia e
da maternidade, at6 sells 61timos dias. Todos os atributos cantados em prose
e verso com o valor de "especificamente femininos" Cram apontados coma
tarefas repetitivas, sem nenhuma transcend6ncia, armadilhas e pris6es onde
as mulheres desperdigavam suas energias. Os valores respeitados por Simone

BEAUVOIR, Simone de. Sab o Sano da //is/6rfa. (tradugao de Sergio Milliet). S5o Paulo
DiFus5o Europ6ia do Livro, 1 965, p. 280.

Em 1956 o livro foicolocado no "index" dos livros de leitura proibida para os cat61icos.
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sempre foray "masculinos": trabalho c autonomia. N:io 6 de sc estranhar que
a recusa da maternidade aparega como condit:io .sine gz/a /?on da "libertagao
da mulher." Em entrevista concedida aos 77 anon, Simone de rcaflrmava:

Eu n5o recuso a maternidade. Acho apenas que 6 uma armadilha
O que se dove condenar n:io s8o as maes, mas a ideologia que
incite as inulheres a serum m:ies e as condig6es em que devem
s6-1o. Junta-se a isso uma mistiflcagao perigosa da relagao mge-
filho. Mesmo que uma mulher tenha vontade de ter filhos, dove
refletirmuito porque amatern idade, atualmente, 6 uma verdadeira
cscravid8o. (...) Se queremos ser independentes, o importante
6 ter uma profissao: asta 6 uma condigao imprescindfvel
O trabalho n5o 6 uma panaceia. Sei muito bem que o trabalho
colno 6 hoje, tem dots lados: um alicnante e outro libertador que,
por consequ6ncia, as mulheres t6m frequenteinente de escolher
anti'e duas alienag6es: a do trabalho e a dom6stica. Contudo:
o trabalho n5o 6 apenas uma panaceia mas 6, apesar de tudo.
primeira condigao para a independencias.

Os capitulos iniciais do O Selz//?do Sato tentam demonstrar que n5o
exists um destino fisio16gico, psico16gico ou econ6mico, a partir da discuss:io
com os dados fornecidos pda biologia, a psicanalise e o materialismo
hist6rico. Os dados da biologia, diz Simone, n5o podem ser isolados do
contexto econ6mico, social e psico16gico, ''pois se o corps da mulher 6 um
dos elementos essenciais da situagao que ela ocupa nests mundo, ele s6
6 uma realidade vivida enquanto assumido pda consci6ncia atrav6s das agnes
e no seio de uma sociedade"4. Em outras palavras, o valor atribuido ao corpo
feminino e a sous produtos 6 um cato social, um produto da sociabilidade.
A biologia, portanto, 6 hsu-6ciente para responder a quest:io: ''por que
a mulder 6 o Outro?"s

A psicanalise, segundo Simone, apesar de a6lrmar que ''n:io 6 o
corps-objeto descrito polos cientistas qt.ie exists concretamente e sim
o corpo vivido polo sujeito" tamb6m n&o responds a questao da alteridade
;pols o proprio Freud admite que o prestfgio do penis explica-se pda

3 BEAUVOIR, S. de A/Zo se /?ashe /7zz//;zeK norma-se /7zz//Aer. Rcvista C/az/d/a, n. 291, 1985.

BEAUVOIR, Simone de, O fegimdo Se.ro. (2 volumes). S&o Paulo, Difusio Europcia do
Livro, 2' Edigao, 1960, p. 23
5 Idcm, p. 57.

P. 52
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soberania do paid confessa que ignora a origem da supremacia do macho"s.
Freud parte daquilo que terra de ser explicado: homo os homens tomaram
o poder, transformando o falk em seu sfmbolo? Na verdade, a psicanalise
este impossibilitada de pensar a mulher adequadamente. Para n6s, diz
Simone. a mulher define-se "homo ser humano em busca de valores no
keio de um mundo de valores, lnundo cUa estrutura econ6mica e social
6 indispensavel conhecer"

Assim, chegamos ao materialismo hist6rico. Simone comenta que asta
teoria p6e em evid6ncia muitas verdades importantes. "A humanidade n5o 6
uma esp6cie animal: 6 uma realidade hist6rica. A sociedade humana 6 ujna
a7?/iphkfs, ela ngo sofre passivamente a presenga da Natureza, ela a retoma
em maas. Essa retonlada de posse n8o 6 ujna operagao interior e subjetiva;
ela efetua-s6 objetivamente na praxis''8. Simone reafirma o cato de que os
dados bio16gicos s6 importam na medida da consci6ncia que a mulder tem
de si mesma -- e do valor socialmente atribu ido is suas caracterfsticas fisicas.

Nests sentido, 6 indiscutivel que dots tragos caracterizam a mulder: "set.i
dominio sobre o mundo 6 menos extenso do que o do homein; ela 6 mats

estreitamente submetida a esp6cie"9. Ora, uma vez que estes tragos s:io os
mais atenuados polo desenvolvimento da t6cnica, torna-se evidente que des
n:io significam uma condigao permanente

Etta, alias, 6 a perspectiva adotada por Engels em .4 origenz anion?f-
//a, da prop/"iedade privada e do fs/ado, quando explica a sujeigao da
mulher ao hoinem polo desenvolvimento da divis5o "natural" do trabalho;
pelo aparecimento do excedente econ6mico e pda transmissgo da
propriedade atrav6s da heranga. E nesta brecha -- a possibilidade do ac6mulo
e apropriagao privada do excedente -- que as mulheres sofreram sua grande
derrota hist6rica. como foivisto

Simone toma coma porto de partida a ontog6nese da alteridade
a mulher 6 o Outdo(adiferenga), lugar exclusivo e excludente. N2o ha simetria
possivel, por mais que os valores felnininos sejam exaltados. Vivendo na
Franca no periodo da ascens2o do estruturalismo, Simone assimilaria muito
bem as teses de Levi-Strauss, no .4n//zropo/ogle s/l"l/c/ura/e -- especialmente

Idem, p. 70
Idcm, p. 72
Idem, p. 75

9 Idem, p. 73
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referidas ao sistemas de parentesco coma sistemas de fracas de mulheres.
A sociedade, assegura Simone, "sempre foi masculina; o poder politico
sempre esteve nas m5o dos laomens"''

Em outras palavras, as mulheres constituem o ol8eto privilcgiado
de nomeagao do Outro. Ao contrfrio do que postula Engels, as lnulheres
aparecem submetidas ao homem mesmo antes da propriedade privada se
instaurar. A subordinagao ccon6mica 6 ujna das formas que assume o poder
do homem sobre a mulder. O dominio masculino sobre a esfera publica
evidencia-se cm todos os casos estudados. Ai i'esidc o limits da anfilise
marxista que toma coma causa determinants aquilo que 6 uma das formas de
manifestagao deste que roto destiny comum das lnulheres porquc portadoras
de um lugar privilegiado (que ao mesmo tempo fragiliza) na i'eprodugao da
esp6cie. A todo-podcrosa m&e 6 tajnb6m a femea CLljo corps gera outro e que

precisa, no longo periodo de desenvolvimento que a cria humana lava para
amadurecer, de apoio para sobreviver. Delta maneira, o euro dos marxistas
rotter confiindido dois aspectos da alteridade.

Na medida em que a mulher 6 considerado o Outro absolute --
qualquer que sqa sua magia -- torna-se impossivel cncarg.-la coho sqeito.
As mulheres nunca se constitufraln um grupo separado que se pusesse para si
em face do grupo masculino; nunca tiveram uma relagao direta e at.it6noina
coin os homcnsi

Do memento em que o ftomo da relagao f amiliar 6 o intercfmbio das
mulheres, realizado polos holnens, n:io exists outro lugar para as mulheres
sen5o uma alteridade sem autonolnia. Jacques Lacan, a quem, diga-se de
passagem, Simone respeitosamente ata homo dr. Lacan, tamb6m nomeia
o lugar do Outro coma o lugar da Falta, dando um conte6do universal
a posigao da mulher. Em ambos os castes, n:io se coloca a questao do
porqu6 coube a mueller a sana de simbolizar o Outro. Em outras palavras,
permanece sem resposta a questao sugerida no tftulo do livro: por que somos
O Sega//?do Seko? Simone, inicialmente, aflrma que:

Iden, p. 91
Idem. ibidem



o triunfo do patriarcado n8o 6 nem um acaso nem o resultado
dc uma revolugfio violenta. Desde a origem da huinanidade:
o privi16gio bio16gico (6 exatamente o que ela diz: privi16gio
bio16gico) pennitiu aos homens afll'marem-se sozinhos coma
sujeito soberanos. Ewes nunca abdicaraln do privi16gio; alienaram
parcialmente sua exist6ncia na Natureza e na Mulher mas
reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papal
do Outdo, a mulher estava condenada a possuir apenas uma forma
precaria: escrava ou fdolo, nunca 6 ela quem escolhe o seu destino.
Os homens fazem os seus deuses: as mulheres adoram-nos'. diz

Frazer. S8o des que decided se as divindades supremas devem
ser femininas ou masculinas. O lugar da mulher na sociedade
cS sempre des que estabelecem. Em nenhuma 6poca ela imp6s sua
leith

E estranho encontrar o argumento da biologia, quando a pr6pria
Simone insistia anteriormente que o importante 6 o valor socialmente
atribufdo is diferengas sexuais. Na verdade, ela parte do ]nesmo panto de
vista da ideologia conservadora: a ''debilidade "fisio16gica da mulher, vale
dizer, sua ftmgao reprodutiva e o "privi16gio masculino". Assam, o problema
6 tmiversal na medida em que o papal da mulher na reprodugao da vida
torna-a maid pr6xima da Natureza, enquanto o desempenho do homem na
produgao ccon6mica lorna-o propenso a Cultura. A mitologia de Simone
sup6e que o desenvolvimento da produtividade do trabalho levou o homed
a uln domfnio da Natureza que a mulher nio alcangou, desvalorizando-se
consequentemente aos olhos dos hoinens.

Nela o homem ngo reconheceu um semelhante porque ela n5o
partilhava sua maneira de trabalhar e pensar, porque continuava
escravizada aos mist6rios da vida. Desde que n5o a adotava
desde que a mulher conservava a sous olhos a dimensio do Outro
o holnem s6 podia tomar-se seu opressorl

A partir dai, estabelece-se, segundo Simone, a dia16tica da desigual-
dade: o homem oprime a mulder para sentir-se mais poderoso e quando
dais poderoso se torna, maid ela decai. Particularmente, quando se lorna
proprietario do solo, 6 que reivindica tamb6m a propriedade da mulher.

BEAUVOIR, S. de op. cit., p. 98
13 Idem. ibidem
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Antes ele era possufdo peso mana, pda terra: agora ele tem uma alma,
terras, liberto da Mullaer, quer uma mulder e uma posteridade para si
pr6prio ''. Reencontramos, aqua, a mesmissima anfilise de Engels, o que
tamb6m causa um cerro cspanto, pols Simone, assam homo Glzera com
a biologia, rdeitara a explicagao que o materialismo hist6rico construira para
explicar a opress:io feminina. Este compulsao masculina de querer "uma
posteridade para si", aparece no pensamento da autora tio inexplicavelmente
quanto em Engels. Eis, com novas roupas, a raz:io para a coincid6ncia entry
propriedade privada, transmiss5o dc heranga e monogamia. O texts a seguir
evela asta apropriagao das tests de Engels por Simone.

Quer [o homem] que o traba]ho familiar que uti]iza em proveitos
de sous campos sqa totalmente seu e, para isso, 6 precise que
os trabalhadores Ihe pertengam: escraviza a mulher e os filhos
Precise de herdeiros atrav6s dos quads se prolongara sua vida
lerrestre (...). Assam, a partir do dia em que a agricultura deixa
de ser uma operagao essencialmente mftgica e se torna antes de
mats nada um trabalho criador, o homem descobre-se como Gorge
geradora; reivindica os filhos ao mesmo tempo que a colheita

Voltamos pois ao panto de partida. A pretensa maior produtividade
masculine no trabalho (que se justifica na crenga que Simone professa da
nferioridade da capacidade de trabalho feminina) foi simbolicainente
convertida em uma superioridade sobre as mulheres. A tal panto que
demos uma esp6cie de efeito gangorra: quanto mats poderoso o homem se
torna, mais a mulder decai. Reencontramos, pols, a velma argumentagfio

de BaclaoHem/Engels: "N5o ha, nos.tempos primitives, uma revolugao
ideo16gica mais importante do que a que substitui pda agnagao a flliagao
uterina; a partir de entgo a m:ie 6 relegada a fungal de ama, de serva,
e a soberania do pai: ele 6 quem det6m os direitos e os transmits''is.
Simone retorna, assim, a questao da heranga, formulada nos mesjnos
termos de Engels, isto 6 supondo a exist6ncia do matriarcado que, com
o advento da propriedade privada, 6 superado polo patriarcalismo. Desta
maneira, ela vai construindo uma esp6cie de lnetafTsica da propriedade que
a levarf is raizes onto16gicas da opressao feminina, utilizando, diga-se de

BEAUVOIR, Simone de. O Segzf/?do Sexy. (2 volumes). S5o Paulo, Difus5o Europeia do
Livro, 2' Edigao, 1960, p. 99.
15 Idcm. ibidem

11



passagem, o mesmo evolucionismo hist6rico que Ihe parecera instificiente em
Engels

A impressao que se tem, ao longo das paginas, 6 que Simone n5o
enxerga qualquer possibilidade de libertagao da mulher a parter daquilo que
caracterizaria exatamente os pap6is femininos. Se a regra da subor-dinagao
da mulher tem a ]nesma universalidade suposta por Levi-Strauss, nas
.Esb'zr/z/rczs e/e/z?e/?/a/"es do .pa/'en/esco, ent:io pods-se falar de ulna opress:io
da mulder, antecedendo qualquer outra hierarquia social. A diferenga entry
os sexos torna-sc imanentemente hierarquica, at6 quando o homem desfrutar

do privi16gio bio16gico, coma assinala Simone. Ora, tal privi16gio coma
sabemos, 6 o de n5o engravidar. Logo, transformar as condig6es objetivas

que alimentam a esfera do simb61ico social, suporia, por exemplo: que as
mulheres dedicassem seu mfximo investimento a carreira professional
c considerassem que a matemidade 6 uma armadilha. De cato, sua discipula
radical de Simone, a norte-americana Shulamith Firestone, vai, uma d6cada

depois, reafl rmar a mesma rejeig5o a maternidade, preconizando uma reforma
na biologia feminina: a libertagao da mulher com o beb6 de proveta1'6

Em O Selz//?do Seko, colno em quash todos os romances de Simone,
asta sensagao de desconforto com a condigao feminina 6 o pixo articulador,
revelando muito da experiencia pessoal da autora. No segundo tomo da
obra, que tem o sugestivo titulo de a "experi6ncia vivida", a grande derrota
do sexo feminino 6 1ocalizada exatamente naqueles atributos constitutivos
da feminilidade. A liberdade humana, no existencialismo de Simone,
6 seinpre uma transcend6ncia conseguida atrav6s da criag5o intelectual. Ora,
na medida em que Simone naga qualquer possibilidade de transcend6ncia
na vida dom6stica e, especialmente, na maternidade, a biologia feminina 6 a
grande armadilha contra a mulher.

NINGIHM NASCE SIMONE DE BEAUVOIR. TOl:NA-SE

vida
Ao adotar o existencialismo fllos6fico, Simone fez de seu projeto de

produzir uma obra de valor universal -- o objeto de suas reflex6es

Defends, cm oposigao, uma carta "imanCncia" do corps feminino, concebendo a mater-
nidade coma um moments altamente positivo na viv6ncia do "ser mulher". Nestc sentido, s6

posse rqeitar uma libertagao que desconhecc a profunda imbricagao do bio16gico no social
A "htunanizagao" da muiher n&o Rode super a negaQao de sell corps biot6gico
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e de sua obra intelectual. De mancira que sua biogranla rcmetc aos personagens
dos seas romances c esses dizem respcito is cxperi6ncias reals de Simone: ela
na intimidade, Sartre, a relagao entry amboy, rompendo com as convcng6es
burguesas, em resumo, um estilo dc vida muito pouch convcncional.

Pertengo a geragao de mulheres para as quais os livros dc Simone,

especialmente O .Segzlndo Seko e .A4e/??6r/as de z//zza /z?o€a Z)e/n co/npor/ada
tiveram uma importancia decisiva: ajudaram a nomear um mal estar difuso
e a entcnder a situag:io da mulher coma produto da hist6ria c da sociedadc
Maid do que isso, a experiencia de Simone,. seu pacto amoroso com Sartre
(pacts que lembia as ligag6es perigosas: a cuinplicidade acilna de tudo)
cxerccram um fascinio extraordinArio. Simone n5o queria ter -nlhos, nem
friar familia e ncm viver homo uma burguesa acomodada.

Como n5o maravilhar-sc com a ousadia desta mullaer, que vivia num

quarts de hotel -- distante de qualqucr das atividades familiares tipicas das
mullaeres dc classy media -- exercendo uma pratica intelectual quc gerou

uma rica produgao de romances, autobiografias, biografia de Sartre, cnsaios
f] los6flcos?Ao ]nesmo tempo, a dupla Simone e Sartre tornou-se um emblems
das relag6es liberadas e o existencialismo entrou cm modai7

O esnobismo misturou-se com isso. Todd se tornou existencialista,
o sumter preto existencialista, o cabelos compridos existencialistas;
havia caves existencialistas onde se dangava, bcbias e cantavam-se
cang6es existcncialistas"i8

Figuras de projeg:io mundial, Simone c Sartre viajaram por vgrias
partcs do mundo, fazendo confer6ncias, sempre muito ativos politicamente,
unidos porum compromisso indissol(ives. Penseiem escrcver que nem ]nesmo
a mortc conseguiu scpara-los, mas me recordei que Simone, descrevendo
a monte de Sartre, demonstrou n:io nutrir fantasias sabre os encontros

p6s-morte. Ela foiclara: "Sua morte nos separa:

7 No Brasil, a marchinha carnavalesca falava da Chiquita Banana if da Martinica quc sc vcstia
com uma casca dc banana e era cxistcncialista

A.pud/ FRANCIS, Claude c GONTIER, Fcrnande. Sfnzone de Beazfvoir. Rio de Janeiro:
Editors Guanabara, 1 986, p. 3 1 1
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AS ESCOLIIAS DOS ANON 1940

A libertagao de Paris pdas tropas americanas foi um marco na vida
dc Simone. Ela o escolheu homo ponto de partida para o quarts volume
dc suas mem6rias, intitulado La force des choses. Talvez uma rcfer6ncia
a importancia do datos hist6ricos para os sobreviventes da ll Guerra Mundial.
Para Simone e Sartre os anos que se seguiram a Libertag:io de Paris foram
de intense atividade intelectual e 6 nests contexto que foi langada, em 1945,
a revista Temps Modetnes. Fundada por Jean Paul Sartre, reunia intelectuais
motivados pda oposigao ao nazi-fascismo.

A produgao intelectual de Simone nos argos em questao cxplica-se:
antes de mais nada, por sua ades5o ao cxistencialismo c sua tess de que o
ser do /zo//ze/l? Z u/ 7 "ier-no-p7z//zdo "(I'atrc de I'homme est 'un 6tre dang le

Enonde '), coma aparece no artigo "lada/fame nzora/ e/ rga/fs/7ze po/ifigue:
sua primeira contribt.tigao a rec6m fundada revista Ze.s Ze 7ps J%ode/"/?este. Em
1943, Simone publicou seu primeiro romance, f 'flip/rde(d Co/zvfdade), frito
de quatro ands de trabalho. O livro foi bem recebido pda critica e Simone
saudada como uma esperanga para as letras francesas. Os anos scguintes
4udaram a consagrar Simone, que publicou Pyrrbus' e/ Cfndai (ensaios) em
1 944; Zes &oz/c#ei/nzrfi/e '(teatro) cm 1 945; Zol/s-/es aon /lies so/z/ /? or/e/s
(romance), em 1 946, Pour z//7e n o/'a/e de / 'a/rzbfglrf/d(ensaios) em 1946;
L'existentiaiisnTe et ia sagesse des natials (ensaios) eln \ 948; i,'.4 n6riq1le
crzrlotrr /elolrr (ensaios), em 1948 e, {inalmente, Ze detfxf ze i'exe, em 1949

Enquanto diva c musa existencialista Simone gozava da admiral:io
dc muitos mas, quando, a parter da publicagao de O Sega//7do -Se.ro, comegou
a falar abertamente da opressao da mulher; mostrar o machismo na obra de
autores consagrados; rdeitar a Camilla e a maternidade e, principalmente,
analisar a sexualidade feminina, foi vitima de ataques da lgrda, dos
intelectuais dc direita e da imprensa burguesa. Passou a scr considerada uma
mulher imorale devassa. Na verdade, os ataques de que foivftima pdas tests

dcfendidas no Seri/ndo Sato Cram reveladores de uma realidadc explosiva
e, nesta medida, o livro foi, por um lado, satanizado polos conservadores
e, por outro, erigido em biblia pdas mulheres descontentes com sua situagao.

fes 7b/nps A/odernes. I'aris. novembro dc 1 94.5, n. 2. p. 264.-5
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0 AN{0R NORTE-AMERICANO

Tfnhainos fido Sartre c cu. mats alnbiciosos, tfnhamos querido
conhcccr "amores contingentes", mas ha ujn problems a que
tinhamos lcvianamentc cludido: homo se acomodaria o tercciro
com nosso arranjo? Aconteccu de o tcr aceito sem sofrimento; nossa
uni5o d6ixava espago suficientc para amizades ou camaradagcns,
para romances fugazcs. Mas sc o protagonista desqava mais,
ocorriam conflitos"20.

O panto amoroso entry Simone e Sartre envolvia situag6es perversas
Cm mats de um sentido e, polos relatos da pr6pria Simone, especialmente
dolorosas para ela. No infcio de 1946 Sartre viajara para os Estados Unidos
para o langamento de um n6mero cspecial da revista 7bp2ps JWode/"/wes tendo
em vista a simpatia quc os libertadores dc Paris cxerCeram (por tempo
icduzido, 6 verdade) sabre Sartre e Simone. Ocorre quc Sartre retorna
desta viagem muito apaixonado por uma mulller identificadacomo M.21 nas
refer6ncias quc Ihe faz Simone. Inquieta com a intensidade afetiva da relagao,
Siinonc pergunta para Sartre dc quem ele gostava mats -- "Gosto muito de
M., respondeu Sartre, mas 6 com voc6 que estou. Senn-me angustiadazz

Qual a raz8o da ang(istia? Pender o lugar no coragao de Sartre,
transformar-se em apenas um compromisso a ser mantido por uma questao de
honda. Assim, foiuma Simone insegura que embarcou no dia 29 dejaneiro de
1945 para realizar uma s6ric de confer6ncias em universidades americanas
Primciro, encontra-se com M. que este dc partida para Paris, para encontrar
Sartre. Com toda a llonestidade, Simone faz os seguintes comentfrios sabre
esse encontro

EncontreiM. em Nova lorque. Ela ia parter para Paris onde ficaria
at6 minha volta. Era tito encantadora como o dizia Sartre e tinha o
mats lindo son'iso do mundoz3.

2ti BEAUVOIR, Simone dc. SoZ) o Sano da /#srcirfa. (tradugao dc Sergio Milliet). S8o Paulo:
Difus8o Europ6ia do Livro, 1965, p. 133

Dolores Vanetti cra uma atriz francesa quc fugira para os Estados Unidos no comego
da guerrra, vindo a cesar-se com um m6dico americano rico. Etta e outros informag6es
encontram-se no livro dc FRANCIS, OP. cit. P. 340-1

22 BEAUVOIR, OP. cit. P. 77
zs BEAUVOIR. Sob o Sig/?o da f/B/6r/a. Op. cit. p. 1 29.
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A intensa prograinagao cm Nova lorque possibilitou um melhor
compreensao das gt'andezas e mis(arias da civilizag:io americana

Eu estava bem disposta para amor a America; era, sim, a patna
do capitalismo, mas contribuira para salvar a Europa do facismo;
a bomba at6mica assegurava-the a lideranga do mundo e fazia
com que ngo precisassem temer coisa alguina: os livros dc certos
liberals americanos tinham-ine persuadido de que a grande
nagao americana possufa uma consci6ncia clara e serena de suas
responsabilidades. Cai do alto: em quash todos os intelectuais,
mesmo os que se diziam de csquerda, medrava um americanismo
do digno do chauvinismo do meu pai. (...) Scu anticomunismo
beirava a ncurose; olhavam para a Europa, para a Franca, com uma
condescend6ncia arrogante24

A estada em Nova lorque prolongou-se pda decis5o de M. de
permanecer mais tempo ao dado de Sartre que, entao, solicitou a Simone que
n:io retornasse a Paris. Foi nesta ocasigo que ela conheceu Nelson Algren,
um escritor pouco convencional2s, por quem se apaixonou. Com Algren:
Simone conheceu a America do "outro dado:

Foi durante essas dual semanas que descobri Chicago: as pris6es,
os postos de polfcia e os line-up, os hospitals, os matadouros, os
bairros pobres, com sous terrenos baldios c suas urtigas. Vi poucas
pessoas2e.

A relagao amorosa estabeleceu-se tends coma premissa a proemi-
n6ncia do pacts com Sartre. Os encontros dependialn das eventuais ferias
de Simone e sc davam sempre nos Estados Unidos, circa de cinco ou sais
encontros at6 outubro de 1950. Esse perfodo tem seu ponto final com a
decis5o de Simone de n5o romper seu pacto de prioridade com Sartre, e, da
mesma maneira, de continuar centrando sua vida na atividade intclectual
na Franca. Algren exprimiu sua dor e inconformidade numa carta da qual
Simone transcreveu o seguinte trecho:

z' Idcm, p. 130.
$ "Quando cla se cncontrou com Nelson Algrcn, cle cra considerado um escritor importante,
um.jornalista agressivo c tamb6m porta. Era a pcrsoninlcagao do ctcrno rcbclde, um verdadeiro
her6i dc cinema". In FRANCIS, op. cit. p. 334.
z' BEAUVOIR, op. cit. p. 142.
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Podemos conservar sentimentos por algu6m, ]nas nio aceitar que
comandem c perturbem toda a nossa vida. Amar uma mulher que
n:io nos pertence, que faz passar outras coisas e outras pessoas
:lnossa frente, sem que sqja possiveljamais passannos em primeiro
lugar, nio 6 aceitfvel. Ngo lamento nenhum dos momentos que
tivemos juntos. Mas desejo agog'a outro genero de vida, coin ujna
mulhcr e uma casa que sejam minhas... A decepgao que senn ha
tres anos, quando compreendi que sua vida pertencia a Paris e a
Sartre,ja envelheceu agora, ja embotou. O que tented fazer, depots,
foi retomar minha vida de voc6. Amo ]nuito minha vida, ngo me
agrada que ela pertenga a algu6m tgo longinquo a algu6m que vqo
apenas algumas semanas por ano. . .:'

Assam, tanto M., a amante preterida de Sartre, quanto Algren,
o amante preterido de Simone, encontraram-se naquela posigao dos terceiros
que ngo foram consultados com respeito ao pacto Sartre e Simone. Algren
e Simone vieram a se encontrar novamente quash dez amos depots, mas
coho sempre partiu dole a proposta de permanecerem juntos era dole
a magoa por ter fido preterido e, maid do que into, de ter tido sua privacidade
totalmente desvendada com a publicagao de suas cartas amorosas por
Simone. Consta que Nelson Algren manteve junta a si, at6 sua morse, as

quake 2 mil paginas escritas por Simone, narrando seu cotidiano, falando
de sua intimidade e, arima de tudo, revelando-se uma mulher apaixonada2s

UMA laDA FORA DOS CANONES BURGUESES E DA NO]1MATIVIDADE

lIETEROSSEXUAL

Simone n5o tinha ambiguidades com respeito is restrig6es impostas
pda maternidade. No entanto, foi materna com Sartre, cuidando dole coma
se cuida de um beb6, escrevendo at6 o set,i difrio da velhice. Mas, de qualquer

maneira, rejeitando a gravidez e a maternidade Simone tamb6m rejeitava
a familia burguesa e o estilo de vida do lar-dole-lar. Nisso residiu a forma de
Simone: poder se dedicai' integralmcnte ao trabalho intelectual e produzir
uma obra notfvel. N5o foiela, quem estabeleceu uma esp6cie de metodologia

BEAUVOIR, op. cit. p. 254.
FRANCIS, op. cit. p. 342-52
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para o cstudo de genero com a famosa frasc ''nio se nasce mulder, torna-se ''?
N:io 6 cxatamentc cssa a substfncia do conceito de "relag6cs de gencro"?

O cabal Sartre c Simone, por outdo lado, pods ser pensado coma
o prot6tipo do modelo do dink (double income no kids). Simone optau
por viver no masculino, ou sda, segundo aquino que em seu tempo era
prerrogativa do homem: ngo se ocupar com af azores dom6sticos, ter
um trabalho relevante, poder Hanar pdas mas e freqt.tentar bares e cafes,
enGlm, exercer a liberdade masculina. Este modelo era incompatfvel com
a maternidadc e avida familiar. Simone foifieli sua escolha at6 o 6lm. Gragas
a sua obra e vida muitas mulheres passaram a enxergar o mundo dc forma
difercntc e a lutar pda igualdade com os homens. Atentas aos ensinamentos de
Simone, que enfatizava a importancia da autonomia financeira, as mulheres,
nas sociedades industrias do mtmdo ocidental, pt.ideram lutar polo direito ao
trabalho assalariado, ao anticoncepcional, polo direito de se casar sem ter
de adotar o sobrenome do marido, de se divorciar sem ser taxada de mulher

f aol, de cncontrar crcches e outras formas de auxilio is fung6es maternas.
Essay conquistas possibilitaram, entry outros beneficios, que muitas

mulheres pudessem conciliar trabalho remunerado e maternidade. Pols, para
mu itasden6s,u m proj eto devidaquedeixassed Clad oam aternidade teriadeixado
de lado uma experi6ncia constitutiva da feminilidade. Ao mesmo tempo, os
ensinamentos e o exemplo de Simone ajudaram a tornar socialmcnte aceitfvel
a decisio de n5o ter 6] 1hos, de nio se casar, de organizar uma vida aut6noma.
Na verdade, Simone "desconstruiu '' a suposta universalidadc do "ser mulher'
e apontou para outras viag e opg6es para todas aquelas que ousassem querer.
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II. A CORAGEM DE PAGU

VIDA/OBRA

Patricia Galvin (1910-1962), a Pagu, pertence a vanguarda, se por
esse termo entendermos aquela que este na frente do seu tempo: numa 6poca
em que a regra para as mogas de boa familia era casar-se bem, ser boa esposa,
m:ie e dona de casa, ajovem Patricia escandaliza com suas salas curtas e boca
pintada de vermelho. Com corageln e determinagao, cnfrenta uma sociedade
provinciana, opondo-se a muitas das principals conveng6cs de seu tempo.
Sua extrema versatilidade se consubstancia n5o somente em cartas, artigos,
poesias, romances, coma tamb6m na procura de novas experiencias de vida.

N5o (3 fhcil escrever sobre Patricia Galvao, dada a quantidade de
personagens que sua idcntidadc lcgalesconde. Patrician Zaza na infancia. Patsi
quando escrcvc os primeiros poemas. Aos 22 antes 6 Mara Lobo, autora de um
:romance proletario". Nos anos seguintes, m ilitantc comunista clandestina:

no Brasil e na Franca. Entry 1934 e 1935, correspondents intcrnacional dos
jornais Correio da Manha, Digrio Nacional e Difrio da Nolte. Acusada dc
cnvolvimento na rcvolugao de 1936, 6 a primeira prisioneira politica do Brasil,
permanecendo encarcerada por quake cinco anos nos prcsidios da ditadura

gctulista (antes de completar 30 amos de idade). Escritora dc livros policiais
em 1944. Funcionfria da agenda dc notfcias France-Presse. Articulista,
com o pseud6nimo Ariel, no jornal A Noite, de S5o I'auto. Fundadora da
Associagao dos Jomalistas Profassionais de Santos. Tradutora de lonesco.

Diretora de teatro. Crftica literfria. Candidata a deputada estadual por S5o
Paulo, em 1950. E ao longo de todos estes acontecimentos, m5e de Rudi
Andrade e Geraldo Galv5o Ferraz.

No entanto, dc todas as personagens vividas por Patricia Galvio
a maid conhecida, scm sombra de d6vidas, 6 a Pagu jovem libcrtaria, heroina
polftica e feminista ava/?/-/a-/e//7'e, que antecipa cm muitos argos os temas,
quest6es e dilemas quc cmcrgiram com o feminismo dos argos 70.
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PATRICIA GAINAO: BIOGRAFIAS E AUTOBIOGRAFIA

Patricia Galvao:. Pagu Vida-Obra, editado por Augusto de Campos,
em 1982, constituio lnais abrangente estudo biogrgfico dentre o conjunto
das obras inspiradas em sua trajet6ria de vida. O livro, composto por texton,
testemunhos, trechos das obras litergrias e uma galeria de fotos, permanece a
okra de major forego sabre nossa heroina. Constitui, sem solnbra de davida,
a mats importante e completa coletfnea sobre Patricia Galvio.

Outros textos e biografias privilegiarain aspectos determinados da vida
e da obra de Patricia Galvio. A fascinaga6 pda personagem Pagu, enquanto
mulher linda e transgressora, 6 evidente nos estudos de Lucia Teixeira Furlani.
O interesse dessa autora por Pagu tomou vulto em dezembro de 1988, por
ocasi5o do seu discurso de posse numa cadeira da Academia Feminina de
Ci6ncias e Artes de Santos, que tem Pagu homo patrona. O texts original
recebeu alterag6es e foi publicado coin o none de PAGU -- Patricia Galv5o=
livre na imaginagao, no espago e no tempo.

N5o obstante o m6rito de divulgar uma extensa iconogra-6a, com
desenhos, fotos e texton, o livro peca pda superficialidade e grandiloqu6ncia.
Assim, uma simpler toto de Pagu em trace de banho vein acompanhada por
colnentfrios disparatados:

seu impulso generoso e apaixonado de busca incessante da ess6ncia
humana e das mellaorias das condig6es de vida sabre o planeta transporta-a
numa escadaria imaginaria para bein alto.. bem alto... e a lanka numa ponte
de sobrevivida...

De onde espia. . . a eternidade (Furlani, 1999, pp. 83-4).
O reconhecimento acad6mico da importancia e atualidade da obra

literfria de Patricia Galvio 6 relativalnente recente e influenciado pda
presenga de intelectuais feministas nas universidades. Mariza Corr6a apre-
sentou Pagu no priineiro nQmera da revista Cadem(1993), do NQcleo de
Estudos de G&nero Pagu da Unicamp, chamando atengao para sua capacidade
;ejn abrir novos caminhos e incolporar velhos saberes" (Corr6a, 1993, p. 17).

Dez anos depois, em 2003, Telma Guides publicou um estudo cuidadoso de
Parque Industrial:
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A16m de apresentar, nos enrcdos que envolvem sous personagens
proletarios, quest6es profundamente relevantcs n:io abordadas at6
cntfio (coma a questao racial, a repressao das cnergias er6ticas
no mundi do trabalho industrial, a prostituigao c outras formas
igualmente tei'rivets de cxploragao sofridas peta mulher), interagc
intensamente com os problemas de representag5o artisticas na
inodernidade e, ein particular, com o ]'olnancc moderns(Guides,
2003, PP. 65-6)

A proftmda a-6nidade entry a hist6ria de Pagu e a dc muitas feministas
da nova esquerda comprova-se tainb6m no cano de Lia Zatz, militants
feminista dos ands 70 e autora de livro destinado ao p6blico juvenil, Pagu
Zatz prop6e uma reflexgo sobre a trajet6ria dc Patricia Galvgo c o escfndalo

que seu comportamento causava, recordando que

Na 6poca de Pagu, mulher n5o podia, ngo valia nada. Nada de
nada. Era educada pra casar, ter filhos e cuidar da casa. Votar?
Ngo podia. Passear sem um homem acompanhando? Nem pensar.
Trabalhar? S6 as mulheres pobres, que trabalhavam igual aos
homens, ]nas ganhavam muito menos. Fazed faculdade? Nio podia
Se queria estudar tinha que se conforma em fazer Escola Normal,
pain ser professora. E mesmo assam corrcndo o perigo de virar
mulher falada. Div6rcio? Cruz-credo! Mulhcr scparada? Nem
sonhar! (Zatz, 2004, p. 27).

Finalmente, temos a publicagao de um texts pungentc de Pagu escrito
aos 30 amos dc idade, na forma de uma carta a Geraldo Galv:io, ent5o seu

marido e companlleiro, no qual ela faz o balango de sua vida. Por decisio
dos filhos, a carta foi publicada em 2005 colno titulo de Paix5o Pagu --
A autobiogra6la prccoce de Patricia Galvgo. A leitura dessa carta tgo pessoal
e reveladora causa um certo constrangimento, pols Pagu adverts que ''n5o
estou escrevendo autobiografla para ser publicada ou aproveitada. lsso 6
para voc6 ter um pouch maid de mim mesma, das sensag6cs e emog6es que
experimentei" (Pagu, 2005, pp. 99-100). No entanto, o texto nos permits
entender de t.ima madeira memos idealizada sua trajet6ria c o prego que pagou

por suas opg6es polfticas e amorosas.
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A MUSA MODERNISTS

Se procurarmos a explicagao do por que o fen6meno modemista
sc proccssou em Sgo Paulo e n5o em qualquer outra parte do
pals,veremos que ele foi uma conseqOencia dc nossa mentalidade
industrial. S5o Paulo era de ha muito batido por todos os ventos
da cultura. N5o s6 a economic cafeeira promovia os recursos, mas
a ind6stria com a sua ansiedadc do novo, a sua estimulagao do
progresso fazia com que a competigao invadisse todos os ca/77pos
de atividade.

Como flea not6rio pda citagao arima, Oswald de Andrade
ademais de porta e cscritor -- foium soci61ogo nato, profiindo conhecedor da
mentalidade paulistana. Acertadamente entendeu que a novidade de S. Paulo
n5o vinha do cafe, mas da Ido de obra livre consumidora de bens industriais

c condigao indispensavelpara o desenvolvimento das forgas produtivas. Com
o capitalismo industrial, S8o Paulo rompeu com a hegemonia da lavoura e as
relag6es socials dc produgao capitalistas invadem todos os setores e campos
de atividade.

E preciso lembrar que na semana de arte de 1922, Pagu tinha apenas
dez anos de idade e vivia puma cidade do interior dominada, homo as demais

do pals, polo coronelismo da Primeira Reptiblica. Aos 1 8 ands 6 apresentada
por Raul Bopp ao cabal Tarsila do Amaral /Oswald de Andrade

Moses depots, Pa/'a Zodos (RJ, 29/06/1929 p. 29) traz na scssio
;Sociedade Paulista'' uma roto de Pagu, linda, no estilo Theda Bara, com

cabelos compridos, ollaos e boca ressaltados pda maquiagem. Na legends
6 apresentada homo a maid nova colaboradora da revista: ''normalista, pinta
bonecos e 6 declamadora:

Em pouch tempo, Pagu passa a circular na elite intelectual do
modernism6 paulista. A jovem normalista 6 1ouvada em verses e em
desenhos pda vanguarda antropof agica, tornando-se uma esp6cie de musa
aos 19 anos

A relax:io amorosa entry Pagu e Oswald dove ter se iniciado em data

pr6xilna ao difrio de amboy -- Romances -- em maio de 1929. Nesse periods,
colabora na Revista de Antropologia com um desenho. Em 28 de dezembro

O Modemismo", depoimento publicado na revista A/z/2e/?zb;, ano V, n. 49, vol. XVll, dez
1954, S:io Paulo, pp. 32-32, apud Andrade Olavo, Obras Completas, Pall-Brawl/, p 8
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do ano seguinte, gravida de Oswald, ela se casa com o pinter Waldeinar
Belisirio para salvar as aparencias. O casamcnto 6 anulado um ano depots
pols "se o lar da Tarsila vacila (3 polo angu da Pagu":. No dia 5 de janeiro
de ]930, Pagu e Oswald flrmam um compromisso verbal de casamcnto no
cemit6rio da Consolag:io.

PIHRiCtA GAivAo COMoNISTA

Na sua carta autobiograflca a Geraldo Ferraz, Pagu desfaz o moto
aced'ca de sous encontros politicos-literfirios na Argentina, para onde tinha
viajado na tentativa de entrevistar Prestes. O encontro ababa n5o acontecendo
c ela conhece as agruras dc uma mulher isolada num memo de intelectuais
machistas, homo o cscritor Jorge Luis Borges que "quis se despir no meu
quarto cinco minutes depois de me conhecer. Fazer lutinha comigo. Gcnte
s6rdida" (Galvao, 2005, p. 72)

Em coinpensagao, Caz um grande elogio a Astrogildo Pereira,
'o primeiro comunista de destaque" que conhece na sua atividade politica

e quc era, antes de tudo, "o intelectual que me contava coisas novas, para
meu prazer intelectual". Galvao, 2005, p. 74) Gragas a canviv6ncia com
Astrogildo, Oswald iomega a interessar-se pdas doutrinas socials.

Em 1931, Pagu c Oswald langam em S5o Paulo O jornal O J70/77e/z?

do Papa, que ap6s alto n6meros 6 fechado pda policia e ejnpastelado polos
cstudantes da Faculdade de Direito do Largo de S5o Francisco.

Coerente com saas heroinas proletarias, Pagu 61ia-se ao Partido
Comunista Brasileiro, o PCB, atua na imprensa comLmista e vai morar numa
vila operaria. A descrigao que faz da "proletarizagao" a que 6oi submetida
por ordem da diregao do partido 6 um testerminho acerca da rigidez e do
sectarismo. Mesmo assim, anos depots, com emogao que recorda a dedicagao
e o companheirismo dos companheiros retmidos clandestinamente num
cncontro do PCB:

Do que pude ouvir na Conferencia, das discuss6es a que assisti:
das resolug6es politicas adotadas, achei magninlco, perfeito, 16-
gico, juste. Vendo as flguras encovadas, sorridentes, amarelas
dos companheiros que se despediam coma irmaos, senn um bem-

Ainaral, Aracy (Tarsf/a p. 29 1) apud/Campos
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estar envolvente. Minha alegria se penetrava de uma ft absolute
E a minha convicgao era inexpugnavel. O prolctariado brasileiro
guiado por uma vanguarda daquela tempera ?e libertaria, syria
vitorioso, dentro de pouco tempo (Galv:io, 2005, p. 102)

Em 1933, Pagu publica o livro /'ariz/e Init/s#'ia/ sob o pseud6nimo
de Mara Lobe. Considerado planfletario, no que foi amplamente criticado

a 6poca, o livro inaugura uma literature politica militants cujo valor passou
a ser rcssaltado pda critica mais recente. Ademais, homo bem observa
Mariza Cornea, o texto de Pagu/Mara Lobo, inova polo cstilo instantfneo
com quc retrata "a vida na cidade industrial e sous personagens efemeros,
descartfveis". lsso 6, trata-sc de um texto cinematogranlco que ''poderia ser
lido ho.je, coma se fosse o roteiro de um video" (Correa, 1993, p 15)

A16m do ritmo cinematografico, o livro denuncia a dupla moral sexual

e o uso que os 6llhinhos de papai faziam das operarias pobres Em poucas
linhas, Page dcscrcve a 16gica incurs:io dos riquinhos no bairro operario do
Bras, aproveitando os festqos do carnival

sodas as meninas bonitas estfio sends bolinadas. Os inn5ozinhos
scauram as vedas a troco de balas. A burguesia procure no Bras
carne fresco e nova.(...) O Camaval continua, Ababa e engana
a revolta dos explorados. Dos miserfveis. O ultimo quinhentos refs
no Qltimo capo (Lobo, 1994, PP. 40-1)

O carnaval (3 o narc6tico do povo e a burguesia, n5o contente em

explorar a mgo de obra operaria na indastria, corrompe e prostituias filhas dos
pobres. Muitas dessas "aventuras'', que faziam paige do aprendizado sexual
dos jovcns de classy media e alta terminavam em gravidez e nascimentos
indesqados. Os pals bioi6gicos negavam a paternidade, coma no caso da
operaria Corona seduzida e enganada pelo burgu6s Alfredo, n5o obstante os
aledas de Otavia/Page

-- Corina, voc6 n8o percebe quem 6 o AI'naldo?. Ele n8o pasha de
um horrivel burgues! Logo se saciarg de vogel Elms silo sempre
assam
-- Mas n6s somos noivos...

Ele nunca casari com voce, Ele n5o tet-A a coragem de procurar
uma esposa fora de sua classy. O que ele faz 6 s6 seduzir as
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pequenas como vole, que desconhecem o abismo que nos separa
dole (Lobe, 1994, p. 47)

Tal colno previsto, Alfredo 'aura que o filho n5o era dole", deixando
Corina na rua da amargura(nesse sentido, homo nio sentir um alivio coin
a revolucionfria descoberta do DNA que pods comprovar a patemidade,
tal coma garante a atual constituigao brasileira?). Ao denunciar a prftica de
classy machista do defloramento que terminava em gravidez nio assumida
polo pai, Pagu funde opressao de genero e de clause numa s6 categoria.
O feminismo burgu6s nio a interessa. Ela ironiza um encontro de mulheres
peso direito ao veto:

o alvorogo das mulheres entrando. Sgo as emancipadas, as
intelectuais e as feministas que a burguesia de S5o Paulo produz.
Burguesas preocupadas em garantir seu direito a goto mas excluir
a operaria (Lobe, 1994, p. 66).

Em 1935, Pagu 6 condenada a dois anos de prisao por causa do levante
comunista. Em 1937, antes de cumprir a pena, foge do hospital Santa Cruz,
para onde fora nevada por problemas de sa6de. Em 1938 torna a ser presa
e 6 condenada a mais dais ands de prisao polo Tribunal Nacional de
Seguranga do Estado Novo getulista. A burguesia at6 toleraria modernismos
liter&ios e liberdade sexual, mas nunca a opgao peso comunismo. Uma opgao
particularmente corajosa pda qual Pagu pagou o terrivel prego da tortura
e de quake cinco anos de confinamento.

OSWALD ANDRADE E GERALDO FERRAZ

Como foidito anteriormente, a carta autobiograflca de Pagu tem uma
dimensgo expiat6ria, uma esp6cie de exercfcio de passar a vida a limpo. Nela:
a autora pudicamente menciona uma vida sexual complicada. Oswald era um
egofsta sem muita sensibilidade, a quem Pagu responsabiliza pda avers5o
aos homens que sentiu por muitos amos. A hist6ria 6 a dos desencontros.

Oswald querendo viver uma relagao aberta e Page fingindo que topava.
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Depots vieram os outros cason. Oswald continuava rclatando
sempre. Muitas vezes fui obrigada a auxilig-lo para cvitar
complicag6es at6 com a policia de costumes. O meu sofrimento
nantinha a parte principal da nossa alianga. Oswald n5o era

csscncialmente sexual, m as pcrscguido polo csnobismo casanovista,
necessitava enchcr quantitativamentc o cadastro e conquistas. Eu
aceitava, sem uma Qnica queixa, a situagao (Galvao, 2005, p. 64)

Ela revive as doles, nomeia o pr6prio egoismo quando reconhece
que largou o 6llho beb6 bois nXo aguentava ser mie (conllito que ontras
escritoras viveram, recusando a maternidade, homo Virginia Woolfe Simone

dc Beauvoir, para mencionar as maid conhecidas). Ela nio se poupa nem se
auto:justinlca polo abandons do Glillo:

Arrancal o seko do beb6 quando ele 6 ainda t5o novinho... Quando
uma doenga grave principia a renascer... Partindo, dcixeio alvorccer
dos primeiros sorrisos e n8o pude acompanhar os sintomas que se
gravam no olhar da primeira compreensao humana. Deixei tudo
isso, sem querer confessar que o meu interesse materno era manor
que meu desejo de fuga e expansao (Galvao, 2005, p- 69)

Mas as rcvelag6es maid amargas concernem a sua militfncia politica

O generoso aRa de participar da libertagao dos povos vai sendo desgastado
pdas deformag6cs do partido comunista e do comunismo sovi6tico. Pagu
relembra os grandes sonhos acalentados com respeito ao cdmunismo
sovi6tico e a relagao de quash sujeigao a que sc submetera no aBa de se
entregar a causa da revolugao

Mais doloroso dove ter fido revelar sua ambiguidade com respeito ao

seu pr6prio corpo e a sua dignidade pessoal. Ela nos conta homo repeliu a
sugestao de trocar ''serviQos sexuais'' por informag6es, formulada pelo seu
contato com o PC com duran palavras: "voc6 pensa que sou uma prostituta?
etc. Para, em seguida, se dispor a "entregb.r-se em troca de informag6es
e passaportes" (Galvao, 2005. p. 133)

O relate dc Pagu terming abruptamente, deixando mt.mita coisa em
suspense. Nos dez anon seguintes, Patricia Galv5o sera inseparavel de
Geraldo Ferraz, como comprova sua produgao literfria e as fotos do periodo

Desaparece a linda jovem, musa modernista, que causava escfndalo nos
moralistas e enfrentava desbocada as agress6es verbais. Depois das tristes

fotos do periodo da prisao, a Patricia que sobreviveu a musa modernista
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c a militgncia polftica -- Mara Lobe -- tem uma permanente sombra nos olhos
e um rictus amargo no canto da boca

P]IECURSORA DA NO\O ESQUERDA

A hist6ria de Pagu, para a16m dc tudo que tem de pessoal c 6nica, 6 um
retrato dos limites politicos e culturais da esquerda brasileira nos ands 30/40
e, muito especiallnente, da esquerda comunista. Prisioneira dos valores
e prcconceitos dc sua (3poca, a esquerda era machista e moralista.

Em 1950, desiludida colll o sectarismo do PCB e vftima sobrevivente

da ditadura getulista, ela proclama em seu panfleto elcitoral ser "contra uma
csquerda totalitfria quc distribuipalavras de ordem arruinando a democracia e
contra uma direita reacionfria que n8o quer ver quc a civilizag:io atual esgotou
as suas possibilidadcs de permanencia dominante" (apud Campos, p. 27)

Pagu morreem 1962, dots arcs antes do golpe militarde 1964, que se auto-
intitulou de ''revolugao '' e sc notabilizou polo moralismo e o conservadorismo
das bandeiras dc Deus, Famflia e Propriedade. Para ajuvcntude que aspirava
por maior liberdade na vida pessoal, a ditadt.ira foi um dora golpe. A moral
crist:i cra t5o onipresente, que nas invas6es realizadas pda policia no CRUSH.
os aposentos cstudantis da USP, as pflulas anticoncepcionais constituiam prova
incriminadora, tanto quanto as bombas molotov

Nos anos scguintes, a radicalidade da experiencia da luta armadadcixarf
marcos proftmdas nos jovens de ambos os sexes que nela se envolveram
Lcvando-se em conta o machismo reinante nas concepg6cs dos partidos
comunistas onlciais, a participagao das mulhcres na Iota armada representa
uma enorme ruptura com rclagao is lukas c movimentos socials anteriores,
nos quads prcdominavam os homens. Um contingents ponderavel de jovens
brasileiras conhecc os mesmos sofrimentos que a jovem Pagu quando foi
presa, torturada e cncarccrada pda ditadura getulista. E, coma ela, a maior
parte seguira lutando por sous ideais libertirios e revolucionfrios.

PAGU E A UNICAMP: O N6CLEO DE ESTUDOS DE GENERA PAGU E A

REVISIT CADERNOS PAGU

Na minha inf ancia cu ouvi falar de Pagti, uma comunista presa na
ditadui'a dc Gettilio Vargas (1 937-42) c de sua beleza c coragem. A primeira
prisioneira politica do Brasil, ao quc tudo indica. Ela semprc me vinha
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a cabcga durante a ditadura militar de 1964-85, quando centenas de jovens
Glzeram a mcsma escolha: enfrentar a repressao militar e a hipocrisia moral
da lgreja e das classes medias

Em 1993, ano em quc ingressei na Unicamp, homo professora doutora
do Departamento de Sociologia do ITCH tamb6m foio ano de inauguragao
do Nicleo de Estudos dc G6nero- Pagu. E verdade que muitas instituig6es
e grupos feministas tamb6m homenageiam Pagu, nomeando sells centros
dc pesquisa; sous arquivos etc. com seu noms. Mas que outra universidade
prcstou essa homenagem a Pagu?

O N6cleo de Estudos de G6nero -- Pagu integra o Sistema COCEN
(Coordenadoria dc Ccntros e N(icleos) vinculado a reitoria da Univcrsidade
Estadual dc Campinas, que congrega 21 centros e nicleos intcrdisciplinares
A institucionalizagao do Pagu (1993) foi rcsultado do trabalho de
pesquisadoras inseridas em campos disciplinarcs distintos que buscavam
dialogar com as teorias feministas e de genero. A interdisciplinaridade,
marfa das pesquisas realizadas no Pagu, rami6lca-sc pdas divcrsas vertentes
da problematica associada ao concerto de g6nero -- sociais, econ6micas,
antropo16gicas, llist6ricas, pol(ticas --, e estrutura-se em diversas linhas de
pesquisa

Tamb6m cm 1993 foi publicado primeiro n6mero da rcvista
Caderzvos .raga. O objetivo da publicag5o serra ''atrav6s do trabalho con-
junto, aproftmdar-sc no conhecimento em torno das categorias de g6ncro".
A rcvista em 2015 completou 45 n6meros e 6 indexada polo Scielo e in6-
meras outras.

Um outro acontecimento ins61ito consolidou os lagos da Page com

a Unicamp. E o dcsfecho de uma hist6ria de dames, pris por ocasiEio da
laorte de seu marido Geraldo Ferraz, que tinhA fido o amor de maturidade

e marido dc Pagu, sua vittva resolve jogar no lixo todos os pertences de
Pagu que passaram para subs maas apos a morte de Geraldo. Por sorte, uma
catadora dc pixo reciclavel, Selma Sarti, encontrou os despojos, percebeu
sua importancia e os entregou formalmente ao IEL da UNICAMP. Para
os detalhes dessa tentativa de sumir com a lembranga dc Pagu, acessar:
blip://wwwunicamp.for/Lmicamp/unicamp.hoje(ju4jLmho20044ju257pag06.html
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PACU Sou rainha do meu tanque
Sou Pagu indignada no palanque
Hanhanl Ahl Hanranl
rama de porra louca, tudo beml
Minha mge 6 Maria Ningu6tn
Hanhanl Ahl Hanranl

Rita Lee e Zelia Duncan

Mexo, remexo na inquisigao
S6 quem ja morreu na fogueira
babe o que 6 ser carv5o
Hume Hum N5o sou atriz, modelo, dan$arina

Meu buraco 6 mats em ama

Eu sou pau pra coda obra
Deus da asas a minha cobra
1-1uml Hume Hume l-lum
Minha forma ngo 6 bruta
N8o sou fi'ezra, nem sou puta

Porque nem coda feiticeira 6 corctmda
Nem toda brasileira 6 bunda
Meu peito n8o 6 de silicone

Porque nem toda feiticeira 6 corcunda
Nem toda brasileira 6 bunda
Meu pesto n8o 6 de silicone
Sou mats macho que muito hoinem

Sou tnais macho quc muito homem

Nem toda feiticeira 6 corcunda
Nem toda brasileira 6 bunda
Meu peito n5o 6 de silicone
Sou mats macho que muito homem

Nem toda feiticeira 6 corcunda
Nem toda brasileira 6 bunda
Meu peito n8o 6 de silicone
Sou mats macho que muito hoinein

Nem toda feiticeira 6 corcunda
Nem toda brasileira 6 bunda
Meu pesto n5o 6 de silicone
Sou mais macho que muito homem

Ratatgl Ratatfl Ratatfl
Taratgl Taratfl Ratatfl Ratatatf

Flim Ratati
Taratfl Taratgl
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Nossa homenagem

Pagu sempre esteve ifrente de su
6poca. Inovadora e libert6ria. participc

meRLe da Ease antropof6gica d
Modernismo. em 1 929
Militants comunista.j-
scritora. lutou peta causa dos
brimidos e f oia primeira mather a se

prdsa por motives politicos no Brasi

Patricia Galvin
(Page)
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III. LEILA DINIZ E A ALEGmA DE VIVER

A LEILA DINIZ DE MINIIAS LEMBRANCAS

Leila Diniz 6 uma mulher de minha geragao. lgual a outras fllhas das
classes medias urbanas, estudamos em co16gios partict.flares; derry.ibamos
o tabs davirgindade e partiamos dos acontecimentos politicos dos anon setenta
Mas dada qual em sua trincheira. O que proponho como tema de reflex5o
6 justamentc o inventirio das reprcsentag6es de Leila Diniz, cspecialmente
coma simbolo e ideal de um Brasil Moderno

A primeira imagcm que me vem quando ougo o Dome de '' Leila
Diniz '' (3 dc uma mulher jovem, rec6m-safda da adolesc6ncia, buligosa, de
compo generoso e sorriso contagiante, sem se falar do valor do olhar.Aherofna
de ''Se today as mulheres do mundo '', em qt,ie atriz vivia muito de sua pr6pria
hist6riai registrada pda c6mara amorosa de Domingos de Oliveira, autor do
apaixonado poema em quc fda da amada, de sua boca que 6 homo um bergo
ando nasa; do corpo que para compreend6-1o 6 preciso muita conviv6ncia
E, num suspiro final: Tua alma 6 teu corpo. Identiflquei-me imediatamente
com as lutas c o .anal da herofna, dividida entry um ideal de auto-realizagao
e os limited socials de sua 6poca. Tudo terminando, evidentemente. num final
feliz: a hcroina reconciliada com o her6ie a comemorag:io do aniversfrio do
rebento

O segundo grande impacto foi if no exilio frances quando, abrindo
ojornalaltelnalivo OPaiglr/m(n. 96), ein meadow em meadosde 1971, deparei
com Leila sorridente, com os brazos acalentando a barriga proeminente,
a gravida do ano. Mas, o major impacts de todos foia toto mats sensational
6 aquela em que ostenta o barrig:io de gravida sem o tradicional inai6 de

gravidez que deveria esconder o "estado interessante ''. A principal sensagao
que ela passava: estar de bem com a vida, de biquini, jogando frescobol
sorrindo, num bem cstar feliz que inclufa o belo cenfrio do Rio dejaneiro

Em termos de ''imagers" dc mulher as fotos e declarag6es de Leila
marcam uma 6poca. Sua participagao no ''teatro rebolado '' -- e a toto em
que fantasiada de Carmem Miranda amamenta filha Janaina. no intervalo do
espetfculo, falam desta tentativa de Leila, coma a de outras mulheres de sua

No ontario nada a ver com a hist6ria "politicamente correta" e chef
da "dupla" Malu-Mt.ilher/Regina Duarte, de mcados dos anon setcnta.

dc cliches feministas
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geragao, de vivcr plenamente a dimens5o pessoal e a dimensgo professional
No entanto. Leila tamb6m sofria das tens6es da conciliagao entry maternidade
c autonomia pessoal; entry friar uma crianga c desempenhar uma profissao

Leila viveu a primeira gerag:io da "revolugao sexual": vfrios namo-
rados, casamento p6s matemidade, rompijnento com o casamento, etc. Sua
vida 6 bem representative dos conflitos gerados pdas mudangas nos pap6is
femininos. Foi precursora do prcleto do basal igualitario: e sofreu a tensgo
entry projetos pessoais e as necessidades infantis, dilelna ainda nio superado
pdas mulhercs que, ademais de terem uma vida afetiva c profissionaldesejam
tamb6m conhecer a maternidade.

Todavia, ningu6ln foie ao seu destino, diz o preceito grabe. O que
estaria fazendo Leila, em junho de 1971 , na india, lodge da fllha Janaina, um
babe de 8 moses?

,4s }:4iul.is .Lrn.4s

LEILA DIAZ E OS ANDS 60

Ela faz parte da geragao da mudanga e do individualismo. O idefrio
de Leila 6 muito sejnelhante ao ''o seu amor, ame-o e deixe-o livre para
amal" dos novos baianos. Representa o projeto de "autenticidade", de fuga
dos esquemas de vida e pensamento da velha classy media. Nests sentido
Leila Diniz viveu um ideal de modernidade ao mesmo tempo em que foi
fetichizada homo expressao da modernidade da juventude carioca dos anos
sessenta (que inchlia uma ala mats politizada). A agitada vida sociocultural
do Rio de Janeiro -- na transigao para Brasilia -- quando o Rio ainda era
capital Federal -- contrastava com a seriedade paulista. Assim, Leila Diniz
tamb6m 6 cxpressao do narcisismo praieiro dos cariocas e, depots deja, s6 a
tania de croch6 dos ex-guerillheiro Fernando Gabeira causou tanto sucesso,
no chamado "verso da abertura'

Giddens, Anthony. 4 franqHor/zzagdo da /nffmidade. (Sexzra/laude;
socfedades /770dermas). S5o Paulo, Editors UNESP, 1 992

amor e erotisnto
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A MUSA DO PASQU]M

Peso sucesso da formula e a diversidade existence puma equips
de colaboradores permanentes que incluia Ziraldo, Flfvio Rangel, Paulo
Francis, Henfi{, Ziraldo e Torso de Castro (entry otltros), bem coma pda
longevidade, o jornal alternativo Pasquim cstf a merecer um estudo maid
cuidadoso. Nos limites dente texto, vale lembrar que, durante os anon setenta
tornou-se o porta-voz dos mod ismos da esqt.terda carioca c dos anos dourados
de lpanema. Leila, legitimamcnte era a garota de lpanema quando afirmava
que "o 6nico compromisso qt.ie tenho 6 com o sol ''.

Analisando os datos com o olhar de hole, flea mats evidente
a importancia que a pr6pria Leila tinha para di.vulgar o jornal cujas edig6es
acusavam a popularidade de Leila. Ap6s a famosa entrevista dada a equips
do Pasquim, em junho de 1969, em que Leila falou abertamente de sua vida e
de opini6es, usando palavr6es, quando necessario, o succsso foide tal ordcm
que o Pasquim chegou a uma tiragem de 200 milexcmplaresl

A LEILA DA COLECAO "ENCANTO ]IAOICAL

Leila Diniz, enqt.tanto ''ideal modernizador" 6 o tema do livro de
Claudia Cavalcanti.3 A aurora re6ne dados e datos sobre a vida de Leila que

constituem documentos biograflcos interessantes, muitas vezes prqudicados:
no entanto, pda diflculdade da autora em controlar sua pr6prias fantasias.
Ela acredita tratar-se de uma grande identidade entry dois temperamentos
rebeldes e impetuosos e se auto-de6lne da seguinte maneira: a maier chance
de ser Claudia 6 ter que aturar as pessoas que nio perdoam os meus apenas
dezenove antes, a mellor idade de viver apaixonada e escrever paix6es:

Ja na escolha do proposigao Por que durar 6 melhor do que inflamar?, de
Roland Barthes, Claudia condensa seu ponto de vista juvenil que tamb6m
servirf de utica de anflise: o importante 6 viver intensamente. (Penso, ao
contrario, que Joana D'Arc teve ter tide suns d(lvidas na hora em que o togo
comegou a consumi-If": ''melhor durar do que inflamar '', dove ter pensado
a herofna de Or16ans)

Cavalcanti, Clad.idea. Ze//a,
1983 .

7o. S&o Paulo: Brasiliense (Colegao "Encanto Radical")
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Sgo muitas as evid6ncias de que a Leila Diniz do livro 6 t.lma

projegao ' da Claudia tanto no sentido de atribuir sous pr6prios scntimentos
e pontos-de-vista a Leila quanto em projetar em Leila um cerro ''ideal de
modernidade ''. Daf a importancia de mostrar uma Leila quc semprc dava
;a volta por ama" numb boa.

A in6ancia de Leila, marcada pda perda da m:ic e outras pcrdas,
constituium aspecto difTcilde se banalizar. N5o obstante, Claudia Cavalcanti,
dentro de sua 6tica "tudo puma boa", nos informa quc: Leila maria parte da

geragao p6s-guerra, o pessoal que maid balangou o coreto daquilo com que
n5o concordou. Como a familia-modelo por exemplo. A menina cresceu
numb delay, das mats tipicas. Nunez teve grander traumas na inRancia (1 11),
apesar de seu paid terem se separado quando ainda era pequena, mas o cato
ngo pareceu influir na sua vida. "Seu" Nihon Diniz se casou novamente e
dona lsaura assumiu as vezes da mge dos rebentos da primeira uniao, o basal

clio e Ely, a16m de Leila. Do sega.indo casamento, Lfgia e Regina. Cinco
rmios felizes. O pai, bancario, a Inge adotada, pro6essora.' Quaid os dados

que Clad.idea Cavalcanti tem para a6lrmar que Leila nunca teve traumas em
crianga c de que os cinco irm5os Cram felizes?

Aos 14 anos Leila fugiu de casa e Claudia trans6orma o cato em enredo
de fotonovela: E la se foi sapeca (sic) para Niter6i, rump a casa dc uma
amiga. Telefonava todos os dias para os pais, por um pouch dc cmogao na
sua juga. Finalmente, Claudia tanta desdramatizar a monte de Leila com
o seguinte comentfrio: Leila era viva demais pra quercr voltar pra ipso aqui
dove estar passeando pdas mas da india, fbliz e inc6gnita, rindo dos trouxas
que suportam este laos por tanto tempo '

A MATERNIDADE DE LEILA DINIZ

No entanto o material recolhido por Claudia Cavalcanti permits
tamb6m entender o fascfnio causado por Leila nas mulheres de sua geragao
(e de outras). Primeiramente, ache que Leila representa o que exists dc maid
importante na experi6ncia de ser m5e: o prazer da maternidade. Leila 6 a
naturalizagao e erotizagao da maternidade. Exibindo a barriga, amamentando
Janafna nos intervalos da pegs em que cstava trabalhando.

OP. cit. P. lO.
s Idem, ibidcm p. 76.
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Num pals de origins luso-africanas o culto a maternidadc constitui
uma tradigao, entretanto, na sua vcrs5o cat61ico-burguesa, a "santiGlcagao" da
maternidade identi6lca aVirgem com a Mge. Ao "corporinlcar" a maternidade,
exibindo suas manifestag6es mats marcantes: a imagem da gravidez, de ulna
barriga inflada quc cont6m um veto em desenvolvimento e a imagem da
amamentag:io, uma boca infantil sugando o seio de uma m5e gozosa. Com
Leila a maternidade assumiu sua dilnens5o de ''mist6rio gozoso '' ao inv6s
dc "doloroso '' como era da fndole das mulheres quc cxerciam a maternidade
contra o pr6prio desqo: "A gravidez 6 um neg6cio maravilhoso. Da uma
sensagao de absoluto; a gents flca completa. Acho que o neg6cio mfximo de
ser Bmea (3 estar prenhe.

A sua disponibilidade amorosa e seu ponte de vista sobre as creclles,
sintetizados pda fuse: ''Deixar crianga na creche e it traballlar? N5o estou
nessa, nao '', ''certamente causaram mal estar ao feminismo certinho qt.ie
preconiza a solugao da creche como panaceia universal, deixando sempre de
lada a discuss5o sabre as necessidades e direitos das criangas. Leila falando
de Janaina, conta que "esse none pintou ontem na minha cabega, depots
que ela mamou. Ruigostou e -6cou Janaina -- tem um som bonito, musical.
E a fllha das aguas. Uma transa muito minha e molto linda ''. Ao mcsjno tempo
reconhecc a pr6pria fragilidade c os medos vividos com as responsabilidades
maternal. "Tenho muito modo. Mas Janaina este af. E eu tamb6m. Gosto

dela com mats color. E comego a am6-la de verdade. Ela dente. Acho que
cla scntc ''. Leila foi gcnerosa e viveu com a 6llha um primeiro ano marcado
pda amamentag5o. "Gosto de mulheres que amamentam, acho que este 6 um
grande presents que as maes podem fazer a sous fllhos". Leila pei'maneceu
tr6s moses cuidando de Janaina em tempo integral e assam comenta sua
decis5o:

Eu cansei de toda aquela agitagao. Prccisava de um pouco mats
de cdma e tranquilidade para colocar minha vida em ordem
Descobri, tamb6m que minha fllha 6 a Onica coisa verdadeira que
possum. E, depots, ela este crescendo c precisando de mim. (...)
Estou t5o ligada nela que at6 me esquego do rests do mundo..

Leila separou-se pda primeira vez da 6llha para participar de um
festival de cinema na Australia. Syria uma estada de umas duas
semanas. Assam, saiu do Rio dia 6 de junho mas, com saudades,
antecipou a volta: Nao sei por que estou voando para a India, Que
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tenho eu a ver com a India, se Janaina este la na Barra, com a baba.
Eu sou mesma uma louca. Que eu vi fazer aqua, no fim do mundi?
Afinal, quem 6 a m5e de Janaina, eu, que estou jqui, ou a baba,
que este com ela? Acho que estou ficando velha. Estou cansada

Na madrugada do dia 14 dejunho o avigo que a conduzia de volta caiu
porto de Nova D61hi. Leila Diniz, que ja era mito em vida, ]nultiplicou-se
mona

O MELLOR DE LEILA DINIZ

Em entrevista concedida ao lorna/ da .F'o//za de 6/10/94, em que a
atriz Ana Maria h4agalhaes, fda de seu trabalho homo diretora de um films
er6tico. sgo feitas duas refer6ncias ao Home de Leila Diniz. Na primeira delay,
ela fda de sonhos recorrentes: "Aquele de correr e n5o sadr do lugar, gritar
e n5o sadr a voz. Ja sonheimuito com a Leila Diniz". Depots, quando se tratou

de sitar uma grande perda, Ana Maria Magalhaes respondeu: "Leila Diniz,
a minha amiga". Admirfvel amizade que teh sobrevivido a tantos anosl

E, por 6m mas n5o por 61timo, a filha de Leila Diniz, Janaina, tamb6m
no lorna/ da .Fo/ha, fda de sua relagao amorosa com o pai, o cineasta Ruy
Guerra e das in6meras in5es -- as amigas de sua m5e Leila, incluindo Marieta
Severo -- que cuidaram da filha da amiga marta. Assam, asta presenga t5o
marcante de uma pessoa mona ha maid de vinte anos transmits uma imagem

da forma amorosa de Leila Diniz.

RmL!.D&EE
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IV: JUDITH BUn.ER E A Fn.OSOFIA FI{ANCESA:

EM TORNO DO aSUJEIT099 E DOS PROCESSOR DE SUJEICAo: ALTliUSSER
E FoUCAUiX

O inconsciente fteudiano faz parte do psfquico, o que
o impede de ser identi6lcado (...) com o n:io psfquico ou com
um efeito derivado do nao-psfquico. Por isso, o inconsciente
freudiano nio 6 nem uma realidade material (compo, c6rebro
o 6/o/6gico, o ps/Gods/a/6g/co) nem uma realidade social
(as I ela96es socials defi11idas por Marx coma detenninantes dos
ndividuos, //zd pendg/7re len/e de izf a const/ancia(...) Nio 6 que

Freud negasse a exist6ncia de uma relagao entry o inconsciente, de
um lada, e o bio16gico e o social, de outro. coda a vida psfquica
asta monfada sabre o bio16gico, gragas is puls6es(Triebe) a que
Freud considera homo rep/esenran/es enviados pele somgtico ao
nterior do psfquico(. . .). Mediante esse conceito de representagao

Freud inanifesta seu reconhecimento bio16gico da pulsfio (que, no
funds, 6 sempre sexual) mas, mediante esse csmo concerto, libero
a pulsao do desejo inconsciente de toda a forma de de/er/m/nafdo
cisco/?c/o/ polo bio16gico: a ''pulsao '' 6 um concerto limits que 6
ao mesmo tempo, conceito desse limits, ou seja da diferenga entry
o som6tico e o psiquico (Althusser, 1999, p. 90).

Com a teoria psicanalftica, a crenga no sujeito rational e na soberania
da consci6ncia extra em crime, recolocando o estatuto do stljeito. Ora,
6 exatamente af que reside a converg6ncia entry Levi-Strauss, Louis
Althusser, Jacques Lacan e Michel Foucault, vistos coma "estruturalistas:

nos anos 70: repensar a questao do st1leito, deslocando-o do campo do sujeito
nacional de Descartes

Foucault, em entrevista concedida em 19782, observa que Althusser
opunha-se a filoso6la do SLljeito impregnada pda fenomenologia e polo
hulnanismo que caracterizava o pensamento dominante no marxismo fran-
ces. Ao mesmo tempo, essas correntes faziam da /eoria da a//e/?a oa
)ase te6rica capaz de traduzir enl ternlos $tos6$cos as audlises politica-

Texto apresentado no GT018- ESTUDOS DE GfNERO: Tcoria e Pesquisa no XXXI
ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 22 a 26 de outubro de 2007. Caxambu-MG
2 FOUCAUL;r, Michel, D//s e dc/"//s, 11, p. 590.
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ec0/7(5/77/cas de J%arx, o que levou Althusser a retomar as anilises de Marx
c reclaborar a relagao entry base ccon6mica e as superestrt.ituras politica,
juridica c religiosa. Assim, enquantoAlthusser, ap6s rompercom aconcepgao
ortodoxa marxista sabre o sujeito, encontra na psicanalise, especialmente
na sua vers5o lacaniana, o suporte te6rico para o problems da produgao
do SLdeito, Foucault serf sempre um critico da teoria do inconsciente
c da psicanalise. Em comum, no entanto, a mesma empreitada radical
dc "colocar em questao a teoria do sujeito

Na atualidade 6 Juditll Butler, 6l16sofa norte-americana, autora do
Ge/?de/" 7},oub/e, quem recoloca a questao da subjetivagao atrav6s de uma
leitura critica de amboy os autores c de sua relagao com a psicanalise

O presents trabalho pretends discutir -- adotando a perspectiva psicanalitica
-- quest6es relacionadas ao feminismo e aos ''movimentos identitfrios
a parter do tema da constituigao do suleito. Dito de outra inaneira: at6 que
panto podemos pensar uma teoria de genera sem o recurso a uma teoria da
subjetivagao, logo da "generificagao?

PROCESSES DE SUJEIgAO: AITIIUSSER

A reprodugao da forma de trabalho exige n5o somente a reprodu-
g:io de sua qualiflcagao, mas, ao mesmo tempo, uma subs/ssdo is
regras do respeito a ordem estabelecida.(Althusser, 1999, p- 76)

No \expo id6ologie el AppareiZs Id6ologiqtles d'stat, pub\\carlo tna
revista Za Penske n. 15 I (junho de 1970), Althusser comenta que qualquer
crianga saba que a continuidade requer a reposigao. No faso do modo de
produgao capitalista, grata-se da reprodugao dos melds de produgao e da
forma-de-trabalho. Assim, o sistema precisa re-produzir novos trabalhadores,
ipso 6, mio de obra despossuida dos ineios e instrumentos de produgao.
A produgao dessa m5o de obra implica em processo de sujeigao ideo16gica,
produzido pda agate das instituig6es c organismos de Estado (Escola, Tgreja)
e palos aparelhos do Estado (Ex6rcito e Judiciario)

No campo marxista coube a Gramscio m6rito de ter entendido que o

poder de Estado ngo se reduz ao aparelho repressivo, mas que 6 constituido
por aparelhos ideo16gicos que garantem a adesgo moral is regras do sra/us
qzro. Althusser da continuidade ao estudo gramsciniano, afirmando que
nenhuma classy pods deter duradouramente o poder de Estado sem exercer
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ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideo16gicos de
Estado" (1976, p. 86). lsso significa dizer quc as Aparelhos Ideo16gicas ngo
sio somentc o eH/eif (o que este em jogs) colno tamb6m o /fair (lugar) das
lutas de classes. Pots 6 atrav6s dos aparelhos repressivos e ideo16gicos que
uma clause (ou aliailga de clause) mant6m sua dotninag8o

Dessa maneira, Althusser romps com o dualismo da ''materialidade da
infra-estrutura econ6mica" versus a "idealidade da supra-estrutura politica,
jurfdica e ideo16gica" do marxismo esquematico. Aftrma que a ideologia
6 material c que essa materialidade inscreve-se nas praticas c nas instituig6es.
A critica que faz da teoria da ideologia, tal como se encontra na obra de Marx,
incide sobre duas fraquezas bfsicas da teoria marxista. A pritneira concerns
a de6lnigao de ideologia homo vis:io misti6lcada/deformada do processo

real de produgao. Nessa acepg:io de visio deformada, -6ca pressuposto que
as ilus6es da ideologia fazem sempre anus:io a um real que Ihe deu origem
e que basta interpretar para reencontrar, sob sua representagao imaginaria,
a verdadeira realidade do mundo. Ora, diz Althusser, isso significaria
dizer que na ideologia os homens representam sob forma imaginaria suas
condig6es reais de exist6ncia. Restaria, no entanto, esclarecer: por que os
homens precisam dessa transposigao imaginaria para "representar" suas
condig6es reals de exist6ncia?

Os ''homens" "representam" n5o subs condig6es de exist6ncia reals,
seu mtmdo real, mas antes de tudo sua /'e/af do com essas condig6es
de exist6ncia. coda ideologia representa n5o as relag6es de produ-
gao existentes (e as outras relag6es que dcla dci'ivam) mas antes de
todd a relagao (imaginaria) disses ihdividuos cam as relag6es reals

sob as quads vivem. A diferenga reside portanto na dimens5o de
representagao imaginaria da ideologia. Assam sendo, superamos
a questao da ''causa" da deformagao necessgria. A pergunta agora
6: por que os individuos ]'eprescntam de maneira imaginaria
sua relagao (individual) com as relag6es socials qne governam
suds condig6es de existencia; sua vida coletiva e individual?
E qual a natureza dente imaginario? (1999, p. 279)

Assam, para Altjlusser a ideologia constitui uma relagao imaginaria
do sujeito com a sociedade (capitalista, de exploragao, etc) em que dive.
Diz ele em sua Tele Primeira: a ideologia 6 uma "representagao '' da relagao
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imaginaria do sldeito com suas condig6es reais de exist6ncia3. A diferenga
reside, portanto, na dimens5o de represcntagao imaginaria da ideologia. Com
ipso, Althusser naga a possibilidade de um mundo em que as relag6es fossem
completamentc transparentes e aflrma que, cojno o inconsciente, a ideologia
6 etema. Adeinais, destaca o Cato de que eterno signi6lca aqua onipresente,
trans-hist6rico, e que a proximidade entry ideologia e inconsciente justiflca-
se teoricamente polo rata de que "a eternidade do inconsciente n5o deixa de
ter relagao com a eternidade da ideologia em gerd". Por um lado, enquanto
represcntagao imaginaria, as ideologias variam de conte6do, mas, por oy:o,
sgo universals e oniprcsentes em todas sociedadcs humanas. Nesse sentido,

a idcologia nho tem hist6ria (mas 6 cterna, coma o inconsciente)
A Segunda Tess deAlthusser afirma que a /deo/ogfa /e/7z 7va exA/ ncaa

ia/ e n5o pods ser reduzida a conjunto de id6ias salsas. E c]aro que ta]
materialidade n5o 6 da mesma natureza de um fuzil ou uma calgada, ironiza
Althusser. A ideologia tem a materialidade das praticas cotidianas, sega o
ato assistir uma missa, jogar uma partida de fiitebol, um dia de aula e assam

por diante. Todos nossos atos cotidianos -- nossas praticas -- mscrevem
se em aparelhos ideo16gicos. Os aparelhos ideo16gicos do Estado seriam
a rnaterializagao das ideologias morals, religiosas, juridicas e est6ticas. Em

suas palavras: "suas id6ias s5o atos materiais inseridos em praticas matenats,
reguladas por rituais materiais que, por sua vez, sgo de6lnidos polo aparelho
ideo16gico material do qual dependem as id6ias disses sujeitos"'

Mas a contribuigao mats complexa a questao do suyeito tem a ver com a id6ia
da interpelagao, exposta na Terceira Tele: "lada ideologia inteipela os individuos
concretos em SLljeitos concretos polo funcionamento da categoria sujeito:

a categoria de sujeito 6 constitutiva de todd ideologia, mas, ao
mesmo tempo e imediatamente, acrescentamos que a categorta
de sujeito s6 6 constitutiva da todd ideologia enquanto essa tem

fungal (que a define) "constituir" os sQeitos conctetos (coma
voc6 ou eu.i. E nesse jogo de dupla constituig:io que se efetua o
funcionamento de toda'ideologia, sendo que a ideologia nada
e a16m de seu funcionainento atrav6s das donnas materials da
axistCncia dense funcionamento (1999. p. 210).

3 AI.Tl-lUSSER, pos//[o/zs, 1976, p. 1 1 13: .Dams / 'indo/ogle es/ dona l"eprdsen/6 non pas /e

systime des rapports rfeis qui gowerne t'existence des iildhidtls mats ie rapport intaginaire
de ces individus atom rappoi'ts reels salts {esqtteis ils vivent

Idcm, 1999, p. 206.
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A teoria da interpelagao aponta para a dimens:io da aceitagao das
regras sociais e 6 exempli6tcada no rata de que respondemos ao chamado do
policial que nos Brita: ''ei, voc6 ail". Responder a interpelagao (3 estar dentro
da submiss5o. O agents policial representa o poder e o ato dc interpelagao
[ evela o amato da socializagao; pols o Poder ngo somente nos submete ]nas
tamb6m nos formata; nos sujeita e nos torna sujeitos. Como veremos, elsa
de6lnig:io de Althusser vai ser incorporada por Foucault e Butler.

JUDITII BUTLER, LEITORA DE ALTIIUSSER

A subordinagao, opressao e/ou discriminagao da mulher constitui
objeto de cstudo e aWaD das feministas cm vfrias panes do mundo ocidental:
tends originado uma extensa bibliogra6la conhecida homo "estudos sobre
a mulher" e ''estudos de g6nero". Para efeitos do presents texto destacarci
algumas das apropriag6es te6ricas realizadas polo feminismo. Nesse sentido,
6 inegavela enoi'me influ6ncia da obra de Foucault, cuba recepgao nos Estados
Unidos e no Brasilpossibilitou o desenvolvimento de temfticas e perspectivas
de anflises centradas na questao do poder e da sujeigao. Na mesma linha,
ha que destacar a contribuiQ:io de Judith Butler, professora de ret6tica
eliteratura comparada na Universidade de Berkeley. Os processos de stljeigao
constitt.iem um de sous tomas prioritarios, pois, segundo dal aproftmdar as
condig6es da sujeig:io (3 tamb6m entender as perspectivas para sua superagao
Butler enfatiza a dimens8o de poder de qualquer proleto e questiona a pr6pria
imparcialidade do proUeto de Habermas, reafirmando a dimens5o de poder d6
discurso. Diz que prefers chamar de ''p6s-estrutural ista" a seguinte assertiva
o coder pel"illeia o pl"6pl"io aparato conceitua!.

Antes de entrarmos no texto de Butler, conv6m lembrar que no idioma
portugu6s as de6lnig6es de "sujeito '' que aparecem no dicionfrio Novo
Aur61io sio quash todas sin6nimas: I. .S'zlc#ro; 2. Elscravfzado; 3. Obrfgado;
\. elle se s qeita a vol]tade dos olitros', S . Dependents \ 6. Exposto ', ]. individtto
/nde/e/'/z?/nada; 8. Sz2df/o. Na acepgao n. 9, "StUeito" 6 .Hssz/n/o, /e//7a, e na
1. \Q, Terms da proposigao a l"espeito do qual se enttTacia atgumas coisa\
n. 1 1 d o ser //?dlviduall /'ea/. Ja o verbo stljeitar concerns sempre ao ato de
reduzir a sujcigao, subjugar, dominar.
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Em ingles, 'ito subject" 6 deGlnido coma "to defeat" - people or country
- and then control them against their whishes and limit their freedoms.
E Hesse sentido quc en] Zhe Pspc&fc fide ofPowe6 T%Caries ofszzByecrfam,

Butler comcnta quc o podcr 6 semprc pensado como uma potencia externa

que nos oprime. Na tradigao socio16gica, temos a clfssica definigao
(ie Weber6, para o qual .poder 6 "a probabilidade que tem um homem ou
um agrupainento de homers de impor sua pr6pria vontade cm uma aWaD

comunit6.ria, inclusive contra a oposigao dos demais membros''. Butler
comenta que essa visio unilateral teria sido superada polos textos de dais
fi16sofos franceses contemporaneos: Louis Althusser c Michel Foucault.

Segtmdo Butler, Althusscr privilegia a dimensgo do discurso
para repensar a teoria da sujeigao. Tornat'se st\jetta 6 um processo
psiquico inconscicnLe de sujeitamento a Ordem vicente (patriarcal,
capltalista). A iessalva quc Judith Butler faz 6 que Althusser view. s£8/
as it is. remains implicitly colastrained by a ttotion of a centralized

s/a/e cuppa/'a/z/s7. Em outras palavras, ao reduzir sua anflise sobre a repro-
duQao ideo16gica aos aparclhos de Estado, Althusser estaria deixando de
dado importantes dimens6es do real permeadas polo poder e pda dominagao.
Butleia insists no fate dc quc o poder coma subordinagao implica num sel of

conditions that precedes the subject. effecting and subordinattng the sllbject
/om fbe ou/side. "Power not only aces o/I a subject but in a transitive sense,
e/?ac/s the suyect into being:

O poder atua n5o somente sobre o sujeito, mas, em sentido transitive,
permits que o sujeito sda. A assertiva de Butler confirma na

verdade

o panto (ie vista de Altluisser, expresso em outros texton por ele escritos
e que n8o foram mencionados por nossa autora. Em /'sychana/yse ef Sole/?ces
Hz///7a//?es, por exemplo, Althusser champ a atengao para a grande descoberta
de Lacan de que "6 o cultural que age sobre o bio16gico", homo condigao
que possibilita a insergao do pequeno ser hulnano. Assam, trata-se de estudar
a agro permanente da cultura que transforma a crianga. E, mais ainda, que

6 a lei da cultura que determina a passagem a pr6pria cultura", pois

CambridgelnternationaIDictionaryofEnglish. . . . , . -A-,
WEBER, Max. Economic y Saciedad. Mexico: Fonda dc Cultura bconormca, iv+q.

7 BUTLER, J. The Psychic Z,{le of Father 77zeo/'/es of stfb#ecrfon. California: Stanford
University Press, 1 997, p. 6.
Iden, p. 13.

43



aquilo que 6 pensado homo antecendcnte da cultura em relagao
a ela mesma no tornar-se humano do pequeno ser bio16gico,
encontia-se, cle fate, situado no interior da pr6pria cultura. Dito
dc outra maneira, a precessao da cultura em relagfio a ela mesma
(...)

Ao a6lrmar o paradoxo da prdcessio/I de /a cz///z//'e .pa/' rq)por/
a e//e-m2/zze, Althusser antecipa muitas das conclus6es da pr6pria Butler e,
em cspecial, sua crftica ao conccito de g6nero como inscrigao social sobre
o bio16gico. Opondo-se is categorias de identidade presentcs em algumas
tcndencias, Butler insists na importancia de se pensar a iden//dade como
(:Xef/o, ipso 6, coma algoprodl/z;do ozr gerc7do ''

FOUCAULT: SUBMISSAO) RESIST£NCIA E SIGNIFICACAO

Este 6 o tito lo de um texts em quc Butleranalisa as implicag6es da teoria
da suldetivagao de Foucault, tal como formulada em ?7g/a;, e .Pz/nir. Para
Foucault, os processos de subjetivag:io se realizam principalmente atrav6s do
compo. No casa do preso, n5o se trata apenas de um podcr coercitivo externo
Eras do cato que ''o individuo sc forma, ou melhor, se formula a partir de uma
identidade ' de preso discursivamentc constituida. A suleigao 6 literalmente

o/acer-se de um sujcito, o priilcfpio de regulagao dc acordo com o qual se
formula ou se produz um stdeito ''. O press 6 submetido a uma s6rie de praticas
invasivas, de disciplinas, de nomlatizag6es de movimentos, em resumo, de
um regime disciplinar do corpo. Como resultado, o asslljeitamento 6 muito
profundo, atingindo ''a alma, prisao do compo''ti, inveftcndo o preceito crist5o

ce qui est penske comma ant6c6dence de la culture par rapport a elle-maine dana
le devenir humain du petite 6trc biologique, se trouve en fait situ6 a I'int6rieur de la
culture elle-meme. Autrement dit, la precession dc la culture par rapport a elle-meme,
qui. se situe au niveau cultural dans la pratique psychanalytique". ALTHussER,
L. Psychanalysc ct Sciences l-lumaincs, p. 90

BUTLER, J. P/'ob/e/7zas de G2/?ero. fe/77/n/s/7?0 e iz/bverxdo da /de/?i'/dade. Rio de Janeiro:
Civilizagiio Brasilcira, 2003, p. 2 1 1

FOUCAULT. M. Snwe///e/' e/pz//?/I", p. 202.
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Apesar do tema ser a subjetivag:io do preso, n5o hfl d6vidas, homo
assinala Butler, dc que a prisao 6 utilizada por Foucault como metffora do
processo de subjetivagao do corpo. Assim, cncarceramento e invasfio sgo
as ''figures privilegiadas atrav6s das quads Foucault articula o processo
de subjetivag5o, a produgao discursiva das identidades". Butler aponta os
limites dc uma teoria da subjetivagao que parka cxclusivamcntc das instfncias
discursivas, pois aceitar tal hip6tese implica na negagao de um cspago de
resist6ncia psiquica. A introdugao do inconsciente da inteligibilidade ao
processo de subjetivagao na medida em quc a psique "6 precisamente aquino
que escapa aos efeitos carcerfrios da exigencia discursiva de habitar uma
identidade coerente, de converter-se em um stljeito coerente. A psique 6 o que
resists a regularizagao que Foucault atribuiaos discursos normalizadores:
A psique /rans6o/'da o stUeito.

Butler, portanto, per6lla-se cntre os intclectuais que entendem
a importfincia da psicanalise para a comprcens:io do processo de subjetivagao,
aproximando-se mats deAlthusser do quc de Foucault para fundamentar uma
teoria de genero. Ao apoiar-se na psicanalise, Butler assume n5o somente
a dimens5o inapreensfvel dos processes psfquicos como tamb6m os limites da
materia[idade do corps. Em .Boc#es /#a/ ]Ua//er, e]a sc co]oca a memo caminho
cntre os campos essencialistas e culturalistas (ou construtivistas) em que se
divide o Geminismo contemporaneo, ao afirmar que esse debate n5o cscapa
a um paradoxo insuperavel

Assam homo nenhuma materialidade anterior cstg acess(vel
a n:io ser atrav6s do discurso, tamb6m o discurso n5o consegue
captar aquela materialidade anterior, argumentar que o coll)o 6 um
referente evasivo ngo equivale a dizer quc ele 6 apenas e sempre
construfdo. De carta forma, significa cxatamente argumentar que
ha ujn limits a construtividade, um lugar, por assim dizer, onde
a construggo neccssariamente encontra esse limits". ''

PRESTANDO CONTAS A SI MESMO OU OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE

Sujeitos do inconsciente, a16m de stljeitos sociais, econ6micos e cultu-
rais: a introdugao dos limited psiquicos do sujeito torna mats complcxa a

BUTLER, Giv/ng a/I accor/nf, p 98.
Como os corpos sc tornam materia: cntrcvista com Judith Butler

Fe/7?/nh/as, vo1. 1 0 Florian6polis, Jan. 2002

}l Revisla fstttdos
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quest5o das nossas responsabilidades. At6 que ponto somos responsaveis
pelts nossos atom, uma vez que somos produzidos na sujeigao? Elsa 6 uma
das quest6es cruciais no respeito a responsabilizagao que puja da vitimizagao.
Para Butler, as quest6es morais nio somente emergem no contexto das
relag6es sociais, coma a forma assulnida por essa questao lnuda segundo
o contexto, sendo que esse mesmo contexto h6rda, de alguma maneira,
a forma da questao. Ela concorda com a formulagao Adorns nos .P/"o&/e//?as

da Ff/oso$a iMora/, segundo a qual "the social problem of the divergence
between the universal interest and the particular interest, the interest of
particular individual, is what goes to make up the problem of moraliD '''.

Reservando utica para o contorno mats abrangente da regras e mgxi-
mas, Adorno comenta que uma norma utica n2o pods impor para todos
uln modo de vida que sda insuport6vel para alguns, sob pena de se tomar
uma vio16ncia. Diz ele: quando ignora as condig6es sodiais prevalecentes,
que sio tamb6m as condig6es em que qualquer utica pods ser apropriada,
o e/hos se torna vio]ento. Na fe/furl /7, que constituio 61timo texts do ]ivro,
Adorns aponta para a necessfria resist6ncia a balsa vida; discute a falibilidade
frente das ''is lnfscaras do mal"; critica a concepgao moral de Nietzche
e conclui que os limites da moralidade sio crises do individualismo e aponta
a necessfria transigao da consci6ncia critica para a consci6ncia polftica. Pois
para ele, ''there is no right behaviour within the wrong world'''s.

No ji. citado texto, Adorns concluique no ''mundo administrado" n8o
exists liberdade se aceitarmos a premissa kantiana de que a liberdade inclui
a todos, nio podendo ser concebida homo algo isolado, em que ngo exista
liberdade social. Eln decorr6ncia, o ponto de partida 6tico da atualidade tem de
ser a critics dense mundo administrado: "We might even say that the quest for the
good life is the quest for the right form of politics, if indeed such a right form lay
within the realm of what can be achieved today''i6.

Butler incorpora o ponto de vista de Adorno, adicionando a preocupagao de
Foucault nio somente na relagao do sujeito com a moralidade, mas na forma desta
na produgao do suleito, que precisa colocat'-se em relagao a pr6pria moralidade.

ADORNO, Prob/ends of.A/ora/ P/zi/osophy, p. 19: o "problema social da divergencia entre
nteresse universal e interesse particular, o interesse de um individuo em particular, 6 o que

configura o problema da moralidade".
Idem, p. 174.

i6 Idem, p. 176.
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Pois mesmo quando a tnoralidade fornece uma s6rie de normal que produzem

o slljeito na sua inteligibilidade, "sempre permanece um corlunto de normal
c regras que t6m dc ser negociados polo sujeito ''. Prestamos contas por termos
side interpclados homo serbs responsaveis perantc um sistema dejustiga c punigao,
comenta Butler, reproduzindo o ponte de vista de Althusser sobre a interpelagao
colno ato comprovat6rio dc nossa subordinagao coma sqeitos(que podetn scr
iesponsabilizados) perante a Norma.

A questao da responsabilidade relaciona-se portanto com a questao do "Eu"
e sua complexa formagao. Pois na medida em que somos formados segundo certas
conveng6es socials, e a dimensio consciente de nosso "Eu" 6 apenas uma parte
de nossa vida psiquica, permanecendo um sz/rp/zls quc sempre foge is regras de
nomeagao, em que bases devemos colocar a questao da nossa responsabilidade

Apoiando-se nas conclus6es de Adorno e Foucault, entry outros, Butler
argujnenta que talvez o que mats importa 6 reconhecer que a utica pressup6e discos,
e quc muitas vezes somos colocad(a)os eln situag6es desconhecidas em que nossos
pontos de vista divergem daquilo que nos 6 posto homo apropriadot7. Levando em

considerag6cs as ambiguidades desse "Eu" e sabendo que nossa pr6pria formagao
implica aos outros em cada um de n6s, e que nossa estranheza em relagao
a n6s mesmos 6, paradoxalmente a fonts de nossa conex5o utica com os
outroslB, Butler prop6e uma utica do acolhimento ao outro (at6 mesmo ein
Home desse outro que nos habita e que nos causa estranhcza)

moral?1'2

EXISTS UMA UTICA FEMINISTS?

Podemos ent5o colocar a questao que nos interessa, vale dizer: qual
syria a utica feminista?

Foucault p6e o dodo na ferida quando aponta a aus6ncia de um
projeto 6tico nos movimentos sociais dos amos 70, entio designados homo
movimentos de libertagao. Colocando-se como um participants, ele comenta:
'N6s ngo acrcditamos que uma moral possa ser fundamentada em uma
religiao e tamb6m nio qt.ieremos que um sistema legal intervenha em nossa
vida moral, pessoal e {ntima. Os movimentos de libertagao recentes sofrem

i7 BUTLER, Giving a/7 accor/n/, p. 136
BUTLER. Prewar/oz/s Z,fle, p. 46.
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de n:io poder encontrar um princfpio sabre o qual fundamentar a elaboragao
de uma nova moral"tP.

Esse observag:io de Foucault 6 pertinente para a 6poca em que foi
fonlaulada, de profunda agitag:io politica e de reivindicag6es novak. No
Brasil dos anon 70, a libertag:io implicava Dina rdeigao a ditadura militar
e na autonomia dos movimentos com relagao aos aparelhos de estado. Com
a democratizag:io, as demandas feministas foram legitimadas e instituciona-
nalizadas (os conselhos de mulheres, de negros) tornando-se objeto de
polfticas sociais e mudangas juridicas afetando as relag6es entry os sexes
e nas famflias. A Constituig:io de 1988 instituiu um estado de bem estar
social e de respeito aos direitos das inulheres, respondendo positivamente
a major pane das reivindicag6es das militantes feministas.

A partir dos anon 80, as demandas assumiram dada vez mais
a forma de I'eivindicag6es compensat6rias, ngo raro acompanhadas por
uma ideologia do vitimismo, muito diHerentes do protagonismo das d6cadas
anteriores. Em contraposigao a posigao de SLljeito desdante, a politica do
vitimismo, hole predominance, replete-se na baixa cidadania dos programas
assistenciais. As mulheres que precisam de bolsas familia s5o submetidas
a humilhag:io de terem de provar que s5o pobres e infelizes para convencer
a atendente de que necessitam. Tamb6m se presenciam cenas de humilhagfio
nas iniciativas 6llantr6picas, em que uma costa bfsica vem acompanhada de
um senn:io e de regras de conduta. Sio formas de tutelagem e de infantilizagao
incompativeis com a id6ia de autonomia c responsabilidade. A maier parte das
polfticas sociais compensat6rias terminam por colocar o usufrio num lugar
subaltemo, negando as bandeiras da via republicana e da eflcfcia dos direitos.

Na perspectiva psicanalftica, Cate Koltai aponta para os riscos das
polfticas de quotas e de outras formal compensat6rias que partem do
pressuposto que as pcssoas sgo sempi'e vitimas dos outros e n5o vitimas de
suas pr6prias escolhas, homo 6 o caso por exemplo do fiimante. Ela observa
que ''a pessoa dcixa de ser vitima dos riscos e responsabilidades relacionadas
ao engajamento em seu desejo, sua vida, e se torna vitima das circunstfncias
desk avoraveis, o que vai constituf-la num suleito traumatizado e n5o mais

FOUCAULT. Z)f/s ef ecr'//i Dits et Ecrits, 1984, p. 1414
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num sujeito engajado em sua pr6pria vida com todos os riscos decorrentes do
exercfcio de seu desdo":o.

Para concluir, n:io podemos nos esquecer de quc "a verdadeira libertag:io
significa conhccer-sc a si mesmo c na maier parte das vezes nao pods
realizar'.se por interm6dio de uln grupo, qualquer que sda". Desta maneira
devemos comegar ''por inventar o futuro inergulhando num presence mais
criativo ' 'z =
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96. Maria Lydia Quartim, A4e/n6rla &fogrcHca e'/er/'origin o de fs/arlo; .Brash/ e C/7ffe.
97. Shiguenoli Miyainoto. Os esMdos es/rafdgfcos e a academia blasi/ezra; uma ava/faldo.
98. EvelinaDagnino e Sonia E. Alvarez, Os /movfme/z/os sacfais, a iociedade cfvf/ e o
na America Latina: re$ex6es te6ricas e novak perspectives. (sogo\adam
99. ShiguenoliMiyamoto. O Mercosul e a seguranga regional: uma agenda comum.
1 00. Octavio land. Socio/ogle doIN/ ro. (esgotado)
101. Reginaldo C. Corr6a de Morals. OpeWeno .s&w/o m o fsfado. o mercado e o ef ce/era.
102. ShiguenoliMiyamoto. Geopo/f//ca da .Brash/: a/8i/27as consfderafdes.
1 03. Sebasti5o C. Velasco e Cruz. De/ ]ocrac/a e o/z/e/z] fn

erceiro setter '

grande semipertPrico.
1 04. Cato Navarro de Toledo. Unfversidacle, /n/e/ec/zrais epemsamen/o cri/ico. n. . . . . .
1 05. Tom Dwyer (org.), Maria Flerminia Tavares de Almeida, Juarez Lopes uranciao e Kooerto uaruoso
df Q'\\Rata. As origins do Dotltorado !ttterdiscipiinar gill Ci&ncias Socials e as perspectives para o
futuro - tttll ertcorttro colll atgttns.fbndadores
1 06. Cgtia Aida Silva'.4cess a./isff€a. z//na /ei/ura dos dire//os e da cicada/lfa no Bras//
Contempordneo
i6ii. Sei;astigo C. Velasco e Cruz. peoria e His/dr/a. No/as crf//cai sabre o /CHIA da mudanga

institziciolqal enl Do iglas North. i=agaes infernacionais e riqformas neoliberais: regex6es
}pctual

rnacionat: re$ex6es a partit' de unt pals

a parter do fema da propriedade in
109. Maria Lydia Quartim de Morals, noises/z/dossobre c/dadania..(esgotado) ... ,, . . ,,
1 10. Regi.faldo C. CorrBa de Morals, Juliana do Couto Ghisolfie Maitfl de I'aura e suva: umivgrsiaaae
no Blasi!, 20Q2 -- probletl\as & diletnas.
'l ll . Shguenoh Miyahl)to. O ansi«o das re/a£3es /n/e,«aciona/s no Bras//; pro /e«-as

112. Luca Angioni. O prob/e/na da conlpa/fb///dade en/re a /eorfa da cldncfa e as cidnc/as nafurafs
-as.



13. Octavio land. Soc/o/og/a do /errors/zzo. (esgotado)
I \4. Gu\ta Grin Defer. 4mnas de con©ifos 6ticos nas delegacias especiais de policia
1 1 5. Tom Dwyer (org.), Maria Lilia de Oliveira Barbosa, Ricardo Abramovay, Leila da Costa Ferreira,
Rita de Cissia Lahoz Morellie Rachel Meneguello. O enufHO f/7/e/ldkc@/friar nas C/dnclas Socfak.
116 Adriana Piscitelli. Defegacfas efpecfafs cle po/hfa eml com/ex/o; iegex6es a par/fr do casa de

1 1 7. Shiguenol iMiyamoto. .4 Jeez/ranfa e a o/.de/n /m/ernac/ona/s no //m/ar do novo .fdczr/o.
118. Reginaldo C. CorrCa de Morals. .Ber/e & A4eans. de /932 a 2(202; a o/Iden: po/fr/ca do cap//a/knzo

Q gator eldfrico de racionamentn dea rees 'ca e e

e C'o idades

corporativo.
1 1 9. ShiguenoliMiyamoto e Patricia Nasser de Carvalho. .,{ ONC/ e a om nzzr/7da/.
icances e {imites.

120. Pedro Paulo A. Funari/ Lucio M. Ferreira. Cz//lyra /na/er/a/ #/s/dr/ca e pa/r/mania. (esgotado)
121. Maria Lygia Quartim de Morals, J%/n/n/s//zo. move/z en/os de /nz//Heres e a re6cons/rufdoJ da '
democracia etli trfs pukes da Amal'ica Latina.
122. Shiguenoli Miyamoto e Paulo Cesar Manduca. Selz/ranfa &enz£:$2rica; zrnla age/7da fnconc/usa.
123. Armando Boito Jr. C/esse /?zddfa e sindfca//s/7zo

1 24. \zobel A.. 'b.Anson. Politico e tnem6ria ent Unt Estadista do Imp6rio.
1 25. Octavio \antti. Enigtnas do pensamelTfo lafinoalnericalTO
126. Eliane Moura da Silva. Rq)elsa/wdo alana/fs/zzo re//g/oso; /epresem/a£8es. c0/7ce//os
prdticas contempordneas

127. Maria Lygia Quartim de Morals. .4/go de /Toyo na .4/ dr/ca Z,a/ina.
128. Alessandro Andre Lome. fs/ado e energ/a.' conyz//7/z/rai e col!/bc/z/ras acerca da se/or e/d/r/co
brasileiro

129. Jose Carlos Pinto de Oliveira, Qz//ne e oprq/ /o de uma c/dncfa coen///va.
130. Alessandro Andre Lome. R(!iorlmas do ff/ado.' o casa do se/or e/d/rico na H/ge/7/fna
e no Mexico.
1 3 1. Amn6ris Maroni. Banca e //z/s/dr/o.

132. Maria Filomena Gregory. Fe/xes. para/e/h/no e en/raves.' as dt?/egan/as de aCq#eia da p?z//aer
de Sdo Paulo e as instifuig6es.

133. Duarcides Ferreira Marissa. £7ores/un Rernandei e oi 7}zp/na/nbd.
134. Jose Carlos Pinto de Oliveira. /7isf6rla da c/dncfa e &/s/dr/a da ar/e. z/ma /n/rodufdo
& /eorfa de Kub/?. (esgotado)
1 35. Alessandro Andre Lome. Privafi=agao e energia el&!rica: debate prelilninar sabre

136. Alvaro Bianchi. O fabora/6r/o de Gramfc/. (esgotado)
137. ShiguenoliMiyamoto e Juliana Santos Mata Bertazzo. .4 Po/fl/ca das Forfas ,4rmaclm:
:on©itos e institucionati=agao do Regime Miiitar
138. Jose Carlos Pinto de Oliveira. KuA/z e a Repo/ufao //fs/or/ogrc@ca na C/dmc/a e na .4rfe.
(esgotado)

39. Shiguenoli.Miyamoto e Alessandro Shimabukuro. Po/&/ca e fs/ra/dg/a na .Bras// C0/7/epipordneo.
140. Jogs Quartim de Morals. Cinco Poe/as Merge/hos na Z,/nAa de /;logo. ' '' "
141. Jose Carlos Pinto de Oliveira. Khan, J(byrd e a "Nova//k/or/o8ra©a " du' C/4nc/a.
142. Shiguenoli Miyamoto. .4mu(in/a; .Xde/o Hmb/en/e, lyon/e/ras e Selz/ranfa.
143. Pedro Paulo A. Funarie Anne Carvalho. .Pa/r/m6nfo C /hru/. divers/dade

144. ShiguenoliMiyamoto. O .graff/ e a Xmdr/ca Za//nar Opfdea Po/Z//cas e /n/e8rufao Regfona/.
145. Maria Lydia Quartim de Morals. Des/ocamen/os Goog'lycos, arlfer/ancfas Sump//va;
Brasiieiras tto &cilio.
146. Sandra Aparecida Cardoso e ShiguenoliMiyamoto. ,4 Po//flea Zx/er/7a dos Gayer/70s Geese/

Lula: Similitudes e Diferengas.
147. Jose Carlos Pinto de Oliveira e Amelia de Jesus Oliveira. X!/#n, Sar/om e a /!h/6r/a da CfdHC/a.
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