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potencial democratico que existe en iniciativas surgidas a partir de la sociedad 
civil hacia la esfera politica, a traves de mecanismos de participaci6n y espacios 
publicos deliberativos. 

La vision que surge de la experiencia de la tercera ola de democratizaci6n en 
America Latina sugiere la actualidad de reivindicar la participaci6n efectiva de 
los ciudadanos en el quehacer publico y su elaboraci6n en la teorfa politica. Con 
ello, debemos reconocer que estamos aun lejos de comprender cuan factible es 
lograr la profundizaci6n de la democracia efectiva en distintos ambitos. Avritzer 
afirma que parece mucho mas dificil tornar efectiva la institucionalizaci6n de 
mecanismos participativos en el ambito de los derechos humanos que en el 
ambito de los Servicios publicos. Las democracias no han encontrado aun la 
forma de combinar seguridad personal y publica con el respeto a los derechos 
humanos. Asimismo, las practicas deliberativas tienen mayores chances de exito 
alli donde se estructuran en contra de practicas nocivas que alli donde vienen a 
sugerir cambios en pro de practicas y politicas innovadoras. 

Este libro tiene gran peso te6rico y, al mismo tiempo, relevancia empfrica. 
Te6ricamente, lleva a redefinir la forma en que pensamos y analizamos la 
democracia contemporanea, compartiendo lo que John Dunn ha denominado la 
'travesfa inconclusa de la democracia'. En el nivel empfrico, el libro permite 
comprender por que vfas se puede reforzar la democracia efectiva y evitar el 
fortalecimiento de procesos paralelos, como la re-clientelizaci6n de las redes 
sociales o la marginalizaci6n de los movimientos ecol6gicos y de derechos 
humanos, tras el retomo de la democracia en America Latina y en otras sociedades 
que atraviesan procesos similares de transformaci6n. 

Luis Roniger Universidad Hebrea de Jerusalen 

BEATRIZ KUSHNIR (org.): Perfis Cruzados: trajetorias e militancia 
politica no Brasil. R.J.: Imago, 2002. 

Nessa coletanea de dez narrativas, se reconstroem diversas experiencias da 
oposic;ao ao regime autoritario inaugurado em 1964 no Brasil. Cada uma das 
narrativas trata de algum aspecto dos opositores a ultima ditadura militar 
brasileira. Elas resgatam di versos atores da resistencia, nao sao apenas mem6rias 
"da esquerda" da luta armada no Brasil, tema que conta com varios trabalhos 
significativos e completos. Trata-se de um conjunto de textos, unidos pelo unico 
objetivo de relembrar um momento tragico da Hist6ria nacional. Entre eles nao 
ha nada capaz de trac;ar uma mesma linha de narrac;ao. Cada um segue padroes 
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e objetivos pr6prios. Uns, epistolares e contundentes. Outros, academicos e 
hermeticos. Todos singulares e imprescindfveis para a compreensao do passado 
recente. 

0 livro vem em auxflio dos que querem compreender a violencia estatal no 
Brasil, mostrando como a resistencia ao regime p6s-64, embora romantica e as 
vezes inconseqtiente, contribuiu para recuperar a democracia eleitoral hoje 
consolidada. Os trabalhos que comp5e essa coletanea destacam a importancia 
da oposi9ao, sem a qual nao existe caminho para as solu96es viaveis. Repete, 
neste sentido, o que disse certa vez Namier: "os historiadores imaginam o passado 
e se lembram do futuro", pois os relatos sao um pouco isso: qual o significado 
das torturas entre "liberdade e busca" daqueles jovens que pegaram em armas 
contra a injusti9a representada pela ditadura daqueles anos sem fim -para 
lembrar o livro de Zuenir Ventura: 1968, o ano que ndo terminou? 

Os dois primeiros textos tratam de velhos, experientes militantes. 0 primeiro, 
sobre Camara Ferreira, retrata -as vezes carregando as tintas da mitifica9ao
sua inser9ao como lfder her6ico da resistencia as ditaduras, acompanhando 
epis6dios de sua vida desde os anos 30. Neste caso, o tftulo nao podia ser mais 
adequado ("Meu amigo Camara"), pois e da queda her6ica do "amigo-mito" 
que fala o au tor. J a o segundo, depois de uma curta introdu9ao, reproduz uma 
entrevista com Antonio Callado. Concedida pouco tempo antes de sua morte, 
mostra a lucidez deste simpatizante quase-militante da esquerda nacional. Digo 
isto porque em certa altura, falando sobre a America Latina, ele afirma: " ... eu 
tenho a impressao que esses pafses nao tern o menor futuro ( ... ) Sobretudo o 
Brasil, porque o Brasil ainda por cima gos ta [ da domina9ao e das migalhas 
jogadas pelos ricos para os pobres]. Os argentinos tern mais, digamos assim, 
insolencia do que n6s ... " (p. 42), palavras que evidenciam sua desilusao com a 
esquerda. A entrevista, diferente da mem6ria, nao e algo que se pensa de alguem, 
mas uma importante fonte direta, do pr6prio protagonista, para descortinar uma 
epoca. 

Os textos subseqtientes, assinados por Ivan Seixas e Denise Rollemberg, 
tra9am perfiles de JoaquimAlencar de Seixas e Carlos Eugenio Sarmento Coelho 
da Paz (Clemente), de forma quase romanceada. No primeiro caso, narra-se um 
epis6dio que ao ler sentimo-nos dentro de um filme policial. Jci o segundo, parece 
um conto a9ucarado da dura vida do militante que sobrevive. 

Com exce9ao do ca pf tu lo 6, comentado mais a frente, os demais sao escritos 
em estilo academico, com cita96es e referencias bibliograficas, mostrando como 
era a oposi9ao, nao apenas de esquerda -o ultimo texto e dedicado a Adauto 
Lucio Cardoso, politico udenista-arenista-naqueles "anos de chumbo". 0 texto 
de Kushnir, justamente a organizadora do livro, debru9a-se sobre a hist6ria de 
alguns dos judeus mortos sob a ditadura militar, mostrando, como ela afirma, a 
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op9ao desses judeus pela nacionalidade brasileira, construindo-se uma nova 
identidade. Assim, talvez para compreender uma epoca a partir da condi9ao de 
judeus, a autora constr6i um mosaico pouco articulado no qual sobressai, como 
sfmbolo daqueles anos 60-70, a velocidade de mudan9as e perdas, a sensa9ao 
do inacabado, a sobrevivencia como unico objetivo. 

Do nosso ponto de vista o melhor texto, bem escrito e representativo do 
pr6prio signo da epoca, e 0 capftulo 6, dedicado a dois marinheiros desertores 
cujas vidas e valores nao os une, mas os separa. Entretanto, a luta armada, a 
necessidade da revolu9ao, a coragem de opor-se a ditadura, torna-os cumplices 
e martires de uma hist6ria inacabada. Escrito na forma de epis6dios, o autor 
narra as a96es e quedas daqueles dois marinheiros-revolucionarios e, ao faze
lo, tambem tra9a o perfil psicol6gico dos seus companheiros de luta, todos 
prisioneiros no mesmo carcere. 

0 outro lado dos textos, ainda nao avaliado, aquele do dito, tern muito menos 
de comum. Sao dez relatos que, aparentemente, tratam do mesmo problema: a 
tortura, morte e sobrevivencia daqueles que pegaram em armas em nome de um 
sonho justo -o socialismo-, e anti-autoritario. Todavia, nao e disso que se 
trata. Nern na forma, nem no conteudo, nem na analise/objeto ha uma unica 
linearidade narrativa. 

Algumas trajet6rias sao tra9adas a partir de pequenos fragmentos, formando 
um mosaico nem sempre articulado, mas e precisamente isso que constitui o 
merito e o defeito deste livro. Lido de uma vez, deixa a impressao de que nao 
existe conjunto, que se trata de um emaranhado de hist6rias que mesclam fic9ao 
com realidade. Ao contrario, se tomarmos cada capf tulo como unidade, percebe
se que a coerencia esta justamente no fragmento, cada um compondo um pequeno 
prisma do desenho de uma epoca. 

Fora a descontinuidade, a marca indelevel dessa mal costurada coletanea, o 
que fica, repetindo o temor da organizadora, e a sensa9ao de que estamos diante 
das hist6rias de crian9as peraltas que nao quiseram aprender a li9ao. Li9ao que, 
por um lado, cobra dos sobreviventes o ter sobrevivido -mesmo sendo a 
sobrevivencia o grande objetivo de quern luta-, a falta de solidariedade por 
nao ter morrido, por ter conseguido sair com vida da trama de sangue e dor que 
ceifou uma legiao de jovens idealistas. Neste caso, o ajuste de contas com o 
passado e tragico: significa conviver com o espectro da falida Revolu9ao, dos 
amantes-amigos cafdos e mutilados. 

Correndo o risco de nao compreender a obra, advertido pela organizadora, o 
leitor pode pensar que a trajet6ria desses revolucionarios foi marcada pela 
necessidade juvenil de afirma9ao. Como diz a epfgrafe (hai-kai) inicial, de Joao 
Suzuki: "Uma multidao de crian9as/ que s6 queriam brincar portando espadas 
de papel/ perdeu-se no tempo!". Adespeito das lagrimas e do sangue derramado; 
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das inconvenientes sobrevivencias e as irreversfveis quedas; das dores e tristezas 
maternas, fica a imagem das crianc;as errantes em busca de um futuro que jamais 
existiria, inconscientes da alterac;ao de rota que se abateria sobre o Continente 
naquele perfodo, prenhe de mudanc;as e parturiente de frustrac;oes. 

Nessa mistura de textos, alguns na forma de conto romanceado, outros de 
narrativa a bang-bang, ate os estritamente academicos, o comum e a certeza da 
importancia hist6rica da mem6ria. Da necessidade de recuperar as marcas de 
um passado ainda recente e que teima em queimar, no altar dos sacrificios da 
democracia, peri6dicas gerac;oes de jovens para alimentar o interminavel capftulo 
da historia dos silenciados. 
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In the late 1960s, Brazilian artists were in a curious position: the military 
had seized power in 1964, overthrowing a left-leaning populist government that 
proved powerless to rally resistance to the coup. In the realm of culture, however, 
specifically in those film, theater and musical circles which straddled the erudite 
and the popular, and where educated, urban middle-class influence was decisive, 
the left, or the various lefts, seemed to hold almost absolute precedence. Although 
they ranged in their political conviction from Maoist to liberal democratic, these 
lefts largely agreed on an interpretation of popular culture deeply structured by 
the overthrown populists: they believed that national popular culture arose 
spontaneously from o povo, the people, and that, if properly nourished, harnessed 
and directed by educated leaders, it could prove a driving force in bringing that 
povo to power. Artists who catered to this understanding were the darlings of 
these fragile and increasingly marginalized lefts. Artists who rejected this 
understanding, along with the more conservative nationalist cultural overtures 
of the military regime, found themselves criticized from all sides. 

But criticism was publicity, and publicity was the first step to attracting a 
popular audience and to achieving broader cultural relevance. A small core of 
artists working in film, theater, the visual arts and, predominantly, popular music, 
invited that criticism and pursued both the audience and the relevance. Along 
the way, they articulated a forceful criticism of Brazil's cultural and political 


