


como levantes de trabalhadores na lute por direitos e contra as
relag6es sociais de exploragiio a que estavam submetidos, e
somente em alguns momentos, como movimentos de lute pda
terra. Convidamos o leitor a conferir este experi6ncia comunistc&
no interior de Sio Paulo.

O tema tratado no artigo que abre o dossi6 6 retomado
em "'Moscouzinhos' no Brasil: a militAncia do PCB na pequena
cidade", de Felipe Augusto dos Santos Ribeiro. Entretanto, agora
a atengao se volta para a experi6ncia do PCB em Mage, no estado
do lqio de Janeiro. Ribeiro prop6e estudar o comunismo para
a16m da c6.pula pecebista, bem coma o esforgo do PCB, p6s-ll
Guerra Mundial, para se posicionar no cenArio politico brasileiro.
Por um lido, aponta o crescimento estrondoso do partido: o
quarto maior do pals em n6mero de filiados no ano de 1.946,
contando com um nQmero significativo de vereadores, deputados
federais e senadores no exercicio da fungao por todo o Brasil.
Por outro, destaca o peso da ilegalidade, da clandestinidade e a
luta pda visibilidade publica como elementos constituintes da
hist6ria do partido. Estes doin momentos "aparecem" na mem6ria
dos "comunistas" de.Mage como aldo conflitivo: ao mesmo tempo
em que associam o uso da palavra comunista a algo errado,
ilegal, clandestino, por outro lado aceitam a alcunha, de bom
prado, e expressam sentimento de orgulho por terem participado
da luta por melhores condig6es de trabcalho e vida.

Julia Monnerat Barbosa, Marcelo Badar6 Mattos e Marisa
Mello se debrugam em seu artigo "Mem6rias da prisao politica
sob o regime Vargas" -- sobre relatos de presos politicos e a
experi6ncia do cArcere no primeiro governo Vargas. Mostram
que no contexto de forte repressao de Estado, marcada pda
tortura, p6ssimas condig6es de higiene e alimentagao, estar prego
e soh'er as atribulag6es decorrentes da restrigao a liberdade eram
tarefas atinente a pr6pria militAncia. A prisao seria um momento
de formagao politico e fortalecimento das convicg6es comunistas,
configurando parte da experi6ncia e viv6ncia de militantes que
se engajaram no PCB via Alianga Nacional Libertadora(ANL)
Por meio das mem6rias de militantes comunistas podemos
constatar a diversidade dos registros memorialisticos, por6m os
autores focalizam os aspectos comuns is narrativas elaboradas
por escritores n6o profissionais, cone'ontando-as com escritos



literArios sobre o mesmo temp produzidos por Graciliano Ramos
e Jorge Amada. O texts nos convida a pensar sabre o lugar e a
perman6ncia das praticas de torture em regimes autoritfrios
quanto nos autoproclamados democrfticos.

Carlos Zacarias de Senn J6.mor, no artigo intitulado "Agro
Cultural, Antifascismo e Uniio Nacional na Revista Safra(1938-
1943)", analisa a atuagao da revista baiana enquanta instruments
de agro cultural e de luta politico a servigo do antifascismo e da
Uni8o Nacional no Brasil. Mostra que, em deus cinco anos de
publicagao, a revista foi adaptando-se aos acontecimentos
naciollais e internacionais. Nos n6meros iniciais(a primeira face,
segundo o autos), os artigos publicadas pda revista n3o
entravam diretamente no debate politico, evitando confronto
com o Estado Novo de Vargas em nome da Uniio Nacional.
Quando passou a defender a entrada do pats na guerra, ao lada
das pot6ncias aliadas, e dar publicidade aos movimentos de
massas, que renasciam em meio a ditadura do Estado Novo, a
Sefzlfz teve suds portas cerradas pelo governo getulista. Para dena
Janiar, a publicagao de uma entrevista do general Mandel Rabelo,
presidents da Sociedade Amigos da America(SAA), criticand6
o governo por suas posturas fascistas, no iltimo n6mero da Seiva,
demonstra que os comunistas brasileiros "descuidaram da
vigilancia

A Cadet'nos .Afl n. 30 publica ainda doin artigos: um de
Sueann Caulfield, intitulado "0 direito ao nome do pai: uma
perspectiva hist6rica sobre os esfor(los do Estado para combater
o estigma da filiagao ilegitima no Brasil", e outdo de John D.
French que tem por titulo "Coma os Jiao tio fracos prevalecem:
a dentanda no mercado de trabalho industrial e os contornos da
n\ilitAncia na S5o Paulo de meadow do s6culo XX, BI'anil" . Caulfield

e French sio colaboradores do AEL, participaram como
palestrantes no Semingrio Internacional Arquivo Eduard
Leuenroth: Hlist6ria e Pesquisa, realizado em maio de 2010 por
ocasi8o da comemoragao dos 35 anon de exist6ncia do Arquivo.
Na ocasiao, publicamos uma edigao comemorativa da Cader7tos

AfL: Trabalh6 e Politica, reunindo alguns textos apresentados
no Seminirio. Os artigos de John French e Sueann Caufield
publicados nesta edigao forum seleci6nados naquela ocasi&o. A
publicagao nests edigao, que nos redime de uma divida, justifica-



se pda apreselatagao ao leitor brasileiro de dubs importantes
contribuig6es para a Itist6ria dos direitos sociais e do trabalho
no Brasil. Vale ressaltar que tanto o texto de Caulfield como de
French forum publicados, anteriormente, nas revistas I,azo azzd

Hfstoyy Renew, v. 30, n. 1, fev. 2012 e na Hispa7z£c .AmeHcatz HfstodcaZ
Ra){ew 90:1, 2010, respectivamente.

O artigo de autoria de Caulllield apresenta resultados de
uma investigagao sabre o projeto Paternidade Responsavel,
implementado pelos minist6rios pablicos e instituig6es estatais,
a partir da d6cada passada, em vArios estados brasileixos. A
autora frist que, embora o objetivo primeiro dos programas seja
livrar as criangas do estigma social de n&o serem reconhecidas
pelo pai, protegendo, assam, seus direitos constitucionais a
igualdade e a dignidade da pessoa humana, os programas
analisados, especificamente o da Bahia e do Distrito Federal,
podem levar involuntariamente a reforgar estere6tipos
relacionados aos pap6is de g6nero e paternidade, bem como o
esdgma social e a'humilhagao do nascimento.ilegitimo. Conclui
que medidas padronizadas, impostas pelo Estado a uma
multiplicidade de situag6es familiares 6 resultado 16gico, entre
outros, do discurso legal e ideo16gico do programa, aliado a
longa tradigao brasileira do paternalismo de Estado

French privilegia a hist6ria oral como forte de
investigagao para compreender a lideranga de Mc&rcos Andreotti
como organizador da militincia comunista no ABC paulista,
tendo como pano de funds os processor sociais e hist6ricos maid
amplos. Ao tragar a g6nese do sentimento de poder pessoal que
serviu de base a militincia de Andreotti, este artigo sugere que
a insergao de um individuo no mercado de U'abalho pode ter
um impacto igualmente profundo nas relag6es de trabalho e na
militAncia condnuada, moldando de forma decisive sua politica
de organizagao do chao de fgbrica. O tutor nos convida a pensar
as continuidades inesperadas entre a era de Andreotti, anterior
a 1964. e o mundo do "Novo Sindicalismo" do final dos anos
1970, iniciado no ABC sob a lideranga do ex-presidente do Brasil,
Luis Infcio Lula da Silva. Aponta ainda uma promissora linha
de pesquisa: a lideranga dos trabalhadores qualificados, o.que
inclui Lula, que foi formado peso Servigo Nacional de
Aprendizagem Industrial (KENAI), ag6ncia criada pelts
empregadores na d6cada de 1940.



Publicamos ainda nests edigao um encarte fotografico
inspirado no dossi6 90 ands do PCB, elaborado com imagens
selecionadas por Marina Rebelo e Marilza da Silva, funciongrias
do AEL em virios fundos e coleg6es do AEL. A produgao do
encarte, sugerida e iniciada por Alvaro Bianchi, contou com a
valiosa contribuigao de Claudio Henrique de Moraes Batalha,
professor do lpcn/UNiCAX{P, diretor acad6mico do AEL entre 1989
e 1993 e atualmente membro da Comissio Editorial da Cadernos

AEL para selegao final das imagens. Batalha ainda nos presenteou
com fotos de uma das visitas de Presses ao AEL em 1987, e a
chegada de Greg6rio Bezerra do exilio em 1979, imagens clicadas
por ele e incorporadas ao acervo do AEL.

Por fim agradecemos a generosidade e paci6ncia dos
autores que respeitaram o tempo de elaboragao delta revista
Agradecemos ainda ao Programa de P6s-Graduagao em
Hist6ria/Ircn peso apoio financeiro para a tradug:io do texts de
French e a diregao do Instituto de Filosofia e Ci6ncias IHumanas
pda impressao da revista.
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