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INTRODuçA0 

Os anos 60 tern se mostrado urn campo de investigacao riquis-

simo para a cincia histrica. A polarizaço do mundo traz, a partir 

de dois rnodelos, as EUA e a URSS,duas possibilidades distintas de 

projeto politico. Na Arnrica Latina, cada urn, capitalismo e cornunis- 

•  ma, se mostrou sedutor seja pelos beneflcios que trariam ou seja pe 

los defeitos do outro projeto. No Brasil, o inicio dos anos 60 niarca 

a chegada ao poder do projeto nacional-reformista de esquerda corn 

Jango. Sob as reformas propagadas por Jango, uniath-se as esperanças 

do povo simples, de comunistas ortodoxos, da igreja progressista, de 

politicos de esquerda, de estudantes etc. Porrn,tal projeto cal por 

terra corn o golpe de 1964, patrocinado pelos interesses multinacio - 

• 

	

	nais, e leva ao poder todos as grupos reacionários e conservadoresda 

solidariedade e esperanca do inicio da dcada de 60, nasce a rnilin 

• cia na luta contra a ditadura militar. 

E nesse mundo cheio de possibilidades e de alternativas po-

liticas que estudarernos alguns momentos da vida de Yvonne Jean. A 

jornalista, intelectual, escritora, tradutora e intrprete, marchan-

de, professora e militante do PCB, teve irnensa participaco na vida 



politica e cultural de Brasilia, desde •que aqul chegou, a convite pes 

soal de Darcy Ribeiro, para fundar e lecionar na Universidade de Bra 

silia. 

Escoihemos Os anos de 1962 e de 1971 corno datas limites. 

1962 6 o ano da chegada de Yvonne Jean a Brasilia. 1971 	a data da 

sua condenaço por participaCao em urn partido clandestino, o PCB.Tal 

periodizacao possibilita a estudo da dcada de sessenta na 	capital 

brasileira, mas marca tambern urn dos periodos rnais intensivos na vida 

de Yvonne Jean. 

0 que pretendemros, portanto, nao 6.escrever a biografia des 

sa notôria jornalista, mas investigar sua atuacão na vida p(iblica de 

Brasilia. Ao escrever no Correio Braziliense sua seço diria, acaba 

tornando-se extrernamente conhecida na cidade. 0 prirneiro capitulo re 

fere-se ao Brasil da dcada de 60. Nostrarernos a intensidade da agi-

taco politica e cultural da poca e corno a atuaco pelas mulheres 

foi fundamental para o sucesso do golpe de 64, e fazer isso saindo 

da esfera privada da casa e invadindo a esfera p6blica, no entanto 

sem abandonar a funçao de dona do lar 

0 segundo capitulo tratara da anlise de quatro entrevistas 

feitas pela equipe do Arquivo P6blico do DF na linha de hist6ria oral. 

So entrevistas corn amigos pessoals de Yvonne Jean que muito 	elüci 
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darn sobre sua atuacao enquanto profissional e enquanto militante. Urn 

dos entrevistados 	seu filho Joo Luiz da Fonseca. 

No terceiro capitulo faremos urn estudo da produco 	intelec 

tual 	de Yvonne Jean atravs do texto 'A Chave. 	Yvonne Jean escreveu 

A Chave 	enquanto esteve detida pelos rnilitares em 1964, ,para inter 

rogatorios. 	A an1ise desse livro mostra como sua autora sai 	do 	pa- 

pel 	de jornalista preocupada corn as 	injusticas 	sociais 	ao papel 	
de 

ativá militante do PCB na 	luta contra a ditadura. 

Por firn, 	veremos de forma breve a que conclusoes este traba 

lho nos levou, 	certos de que muitas perguntas ficarao ainda sern 
	res 

postas porque tal 	tarefa ultrapassaria os limites de uma modesta pes 

quisa de graduacao. 

ti 
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CAPITULO I 

1JMA IDEIA DOS ANOS 60. 

0 Arquivo Ptiblico do DistritoFederal guarda o fundo 	docu 

mental de Yvonne Jean. 'Intelectual, jornalista, escritora, tradutara 

e intrprete, marchande,professora emilitante pol4tica do PCB, teve 

intensa participacäo na vida politica e cultural de Brasilia, desde 

que aqui chegou, a convite de Darcy Ribeiro, para lecionar na Univer 

sidade de Brashia, e formar urn centro de excel&ncia corn grandes in 

telectuais que vieram para fOndar a UnB em 1962. 

Criteriosa,sernpre guardou tudo a que escrevia, e par tal,es 

se fundo contém toda a correspondncia por ela enviada e recebida 

Alni da correspondncia pessoal de Yvonne Jean, o Arquivo contm ar 

tigos de revistas e jornais; agendas, dirios,originais de prosa 	e 

poesia, traduces, documentos pessoais, registros fotogrficos da fa 

milia e amigos, de objetos de arte, de eventos e viagens, do cangaco 

p 
	 e de Bras1lia. 

A pesquisa entao, será feita a partir da sua chegada a nova 

capital em 1962, at6 a sua rnorte em 1981. Sera dada nfase major 
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dcada de sessenta e ao incio da dcada de 70, quando sua atuaco na 

vida poltica e cultural do DF foi rnaior, e a represso do regime mi 

litar tambm, inclusive condenando_.a priso. 

Como suporte ao fundo documental existern quatro entrevistas 

realizadas pela equipe do Arquivo Pblico,com pessoas que conviveram 

de perto corn Yvonne Jean, e que fazem urn relato de sua t'ajet6ria prin 

cipalmente em Bras1lia. 

Mas enfim, at6 onde nos levar a biografia desta importante 

personagem de Bras1lia? 0 que se pretende corn esta investigaco 

observar, conhecer e entender a trajetria de uma intelectual e miii 

tante do PCB em Brasilia no per1odo de 1962 a 1981. E mais do 	que 

perceber e contar asua hist6ria, dar vida e voz a ela, 	confiando 

que o seu entendimento sobre si mesma e sobre a realidade que a cir-

cunda 6 privilegiado. 

Privilegiada por ser urna jornalista e ter acesso a informa-

ces que muitos no tiveram poca; por ser intelectual e professo-

ra e assirn debater corn outros intelectuais sobre a cena poi1tica na 

cional; pela sua inserço no meio cultural e convivncia corn artis 

tas, estes observadores sensveis da reaiidade; por ser do PCB e en 

to sofrer Tha pele a opresso do regime rnilitar. E assim, a partir 

deste olhar privilegiado que se pode obter mais urna viso interessan 

te sobre Bras1lia e sobre o Brasil neste perodo: o da gestaco do 
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golpe niilitar e: formaco do regime autoritrio da poca. 

0 que se pretende entao 	perceber como Yvonne Jean observa 

va e coristru1a a real idade 	sia volta. A sua casa, ponto de encon- 

tro de intelectuais, artistas e rnilitantes pol1ticos da cidade, 	d 

dimenso privilegiada a seu olhar sobre Brashia. 

Faco ainda a opca de nao eleger nenhuma faceta especfica 

e aprofundar na sua investigacao, mas busco uma viso global da per-

sonageni. Creio que isto permtira urna visualizaçao de conjunto da 

pessoa e da 6poca. Tal como a vida, trata-se de urn tenia polissrnicoe 

multifacetado e pretendo retratar ento a vida tal corno aparece. 

A historiografia tradicional de cunho positivista que rei-

nou absoluta nos livros de Hist6ria do Brasil, e que ainda hoje pro 

duz umna literatura ufanista e herôica, tinha nas biografias 	mtodo 

claro e certo para fabricar her6is, mitos, salvadores da Ptria. 	0 

mtodo biogrfico passou a identificar a prtica de historiadores po 

sitivistas e por tal, passou a flgurar discrirninado corno rntodo ul-

trapassado e limitado. As biografias podern, no entanto, ser revistas 

e util i:zadas, porm a - parti r dos avancos e das conqui stas contempor 

neas da cincia histrica. 

0 individualismo, marça registrada •dessa dcada e urn de ml 

i&nio, nos traz a possibilidade de que 0 individuo possa ser coloca- 
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do no centro do estdo do Hist6ria,.sem cometerrnos Os erros do lite 

ratura positivista e sem cairmos nos erros de uma vertente da His-

tria Nova que ao eleger novos objetos de estudo, fragmentou a reali 

dade e pulverizou a Hi stria em vrios especializaces. Segundo 

Francois Dosse, os Annales possuem duos correntes, duas tendncias 

atual s: 

A fissura interna major que atravessa o discurso dos Anna 
les, apes os odeptos de uma Historia em migaihas, •de uma Historia all 
nhada a coda urn dos procedimentos dos cencias soclais e os adeptos 
de uma Histria total, enriquecida corn a contribuicao dos ciencias so 
dais mas, preservadora do base hist&rica e da ambico globolizan 
te. (i) 

Desta forma, os historiadores das novas abordagens e 	dos 

novos temas renunciaram a uma Hst6ria total eni nome do risco tota-

litario, (2) isto 6 , da imp.ossibilidade de lidar corn urna verdade ab 

soluta Contudo F. Dosse reivindica para a Histria a dinmica que a 

torna especifica, a saber: -o seu percJrso totaTizador. E descarta 

possibflidades simplistas: 

- .. A pretenso a globa)idade em certos historiadores que 
decompem a prâtica em dois tempos: OprimeirO e o da explosao, de 
pois vern o.do integraco e justaposicao dos elementos fragmentados Em 
unia totalidade ficticia. Essa iluso neopositivista do percurso gb 
balizante esquece urn nvel essencial , o do analise estrutural , do hi 
patese Eausal scm o qual no pode existir Historia total (3) 

0 desaflo de reconquistar a dinamico gl&balizante no 	dis- 

curso histórico traz no seu interior o resgote de urn humanismo sub- 
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jacente a sua analise: 

-o hornem retoma a dirnenso em que se situa, enquanto que 
fracionamento em ternporalidades multiplas e sem inter-re1aces o des 
poja da posico central. (4) 

Recolocar 0 honiem na posico central do discurso histrico 

resgatar toda a complexidade da vida. Buscar urn persona'gem em de-

terminado tempo e lugar dar vida ao trabaiho do historiador. E 

o que o circunda no est all  somente para que, entendendo-se o con-

texto histrico possa-se compreender o ator principal. 0 que se pre-

tende 6 entender a pessoa como expresso do momento histrico em que 

se situa. Assim sendo, ao escoiher a personagem Yvonne Jean e a sua 

vida, a partir de sua chegada em Brasilia, em 1962, descortina-se urn 

mundo de anlises, rico em possibilidades para o entendimento do pe-

riodo na Histria de Brasilia e do Brasil. 

E enfim, que mundo 6 esse que se abre a partir das 	vivn- 

cias de Yvonne Jean? 

De inicio 6 interessante pensar no principio dos anos ses-

senta corno urn ios momentos mais dinmicos da História do pais. Como 

assinala Heloisa Maria Murgel Starling: 

0s primeiros anos da dcada de sessenta correspondem ao cie 
talvez tenha sido a mais intensa fermentaçao ideol6gica e politicada 
Hist6ria de urn pais que entao Se politizava ou se conscientizava 
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para usarmos a palavra mgica da poca. Existia uma vontade ativa de 
partcipacao entre as diversos setores da sociedade e urn sopro gene 
roso de mudancas agitava a pals. (5) 

Era uma euforia baseada em primeiro lugar na crenca do no 

vo e na valorizaco do nacional. BrasIlia, a nova capital, simboli- 

za a certeza desses novos tempos e do novo Brash. Em segundo 	lu- 

gar, esta euforia decorrera da vontade real de participaco 	para 

transformaco do pals, conforme a autora. 

Vale lembrar a guerra fria e que EUA e URSS se apresentam 

coma modelos de desenvolvimento para o pals. Mais forte ainda, a irna 

gem de Cuba seduzia os coraçes que sonhavam corn mudancas. Era a cer 

teza da possibilidade de transformaco, o modelo ideal de urn pals la 

tino-americano que conseguiu mudar. Por outro lado causava reaco em 

quem postulava outro caminho para a soluco dos problemas nacionais. 

Foi no seho do populismo que a populaco urbana crescenteco 

mecava a deixar de ser massa e se transforrnar em sociedade organiza-

da. ADELA, ADEP, ALPRO, AMES, BNDE, CAMDE, CIESP, CNTI, so apenas Wi 

pouco das inômeras siglas que representam as vrias organizacoes do 

perlodo e de como havia grande efervescncia polltica e social. 

A poiltica principiava a deixar de ser privilgio do gover 
no e do parlamento; o pals inteiro envolvia-se corn politica. (6) 

A polltica irnpregnava-se em todas as areas - na arte, na es 
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cola, na cultura- 0 .CPC - Centro Popular de Cultura da UNE fazia w 

opcao bern clara: 

Em rosso pas e em nossa poca, fora da arte poltica no 

h arte popular 	(1) 

Para cornpletar o quadro de eiiforia nacional, corn a ren(Incia 

de Jnio Quadros, .Joo Goul art mobiliza 0 pas corn a campanha da lega 

lidade e, mais tarde,ao fim do parlarnentarismo, corn as reformas de 

base. E. incrementardo o que Arnaldo Jabor chamou de Doideira cons - 

cientizadora, a opco pelo povo 	outra caracteristica. Paulo Frei- 

re comecaa alfabetizar e a politizar seus alunos. 0 CPC da UNE 	se 

conio vanguarda do povo e assume seu papel de conscientizador. 

Acrescente a esse periodo o anti-imperialismo corno 	nos 

slogans e cantigas citadas por He1osa Starling: 

Yanees, go home. 

Esso Shell, Esso Shell, o Brasil pro belelu. (8) 

A luta contra o iniperialismo era palavra de ordem das 	es- 

querdas na pOca, e isso parecia ser a Thota  dgua para os interes 

ses dos grupos multinacionaiS e associados no Brash. No interessa-

va ao capital muitinacional essa onda esquerdizante num mercado con 

sumidor cr.escente como o do Brasil. 0 lobby naciorialista ameaca as 

ambiçes do capital externo. Assim, esse capital multinacional patro 
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dna uma reaço a essa esquerdizaço posshiUtada pelo populismoro 

poder. Coma afirma Rend A. Dreifuss sobre a atuaço pol1tica desses 

interesses concretizados e cana1zados na articu1aco IPES/IBAD: 

Logrou xito, entretanto, atravs de sua campanha ideol5gi 
ca e pol1tica, em esvaziar o apoio honiogeneo ao Executivo e foi ca-
paz de estimular urna reaço generalizada contra o bioco nacional-re-
formista. ( ... ) As atividades polticas do complexo IPES/IBAD foram 
de suma importancia na realizacao da crise do bloco hist'orico-populis 
ta. Elas estimulararn urna atmosfera de inquietaço poltica e obtive-
ram exito em levar a intervençao das Forças Armadas contra o caos 
a corrupco populista e a ameaca comunista. 0 IPES conseguiu coorde 
nar e integrar as varios grupos militantes, conspirando contra a 90 
verno, e, de certa forma, proporcionar o exigido raciocinio estrate-
gico para 0 golpe. (9) 

Em seu trabaiho, Dreifuss comprova,corn documentaço exten-

sa,toda a teia de interesse que patrocinava a IPES - Instituto .de 

Pesquisas e Estudos Sociais. Este par sua vez organizava meio as es-

curas toda a propaganda anticomunista. 

Ao quadra explicativo do golpe de estado de 64 cabe ressal-

tar exatamente a articuIacäo social e politica do IPES contra o blo-

co nacional-reformista. Os setores sociais foram diversos: movimento 

estudantil, camponeses e trabalhadores industriais, no campo eleito-

ral e nas classes mdias. Foi nos setores mdios que a campanha ideo 

1gica atingiu melhores resultados. 

Duas manifestaçes de rua tradicionaTmente sao simbôlicasda 

poca. Par urn lado a cena do com1cio pelas reformas de base reunindo 
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200 mU pessoas na Praca Central doBrasil no Rio de Janeiro. 	As 

faixas e cartazes dao 0 tom de apoio s mudancas: Jango defendemos 

suas reformas bala; dango pedirnos cadeia para os exploradores do 

povo; dango assine a reforma agrria que nSs cuidaremos do resto; 

Tudo de petrleo para aPETROBRAS; Nacionalizaco para os labora-

t6rios farmacuticos'; Gordon Lacalo do Imperialismo; Ferrovirjos 

sadam as Forças Armadas e as conclarnam para refornias. (10) 

A esquerda se assanhava corn Jango no poder e coma possibi-

lidade de mudança. 

Por outro lado a marcha da famlia corn Deus pela liberdade 

em oposico a Jango e aseu programa de reformas trazia faixas corn 

dizeres agressivos: Se necessário defenderemos nossa liberdade a ba 

1a; Ta chegando a hora de Jango ir embora; Uri, dois, tr&s, Brizo 

la no xadrez; Verde-amarelo sem foice e rnartelo; 'Estudantes au-

tnticos saidam a UNE desejando-lhe felicidades nas profundezas do 

inferno. £ as mulheres marcaram presenca cOrn uma faixa anticomunis-

ta: Vermelho born, so batom. (11) Assistimos assustados a presença 

das muiheres, principalmente de classe media na iuiarcha, isto ; na 

poltica. As prOprias participantes admitem ISSO: 

N6s tivemos urn resultado desconcertante no melo da infil - 
traço comunista, porque eles nao esperavam, porque a muiher brasilei 
ra , digamos, politicamente inutil. Mao agia, nao existia, de repen 
te, surgiu uma forca avassaladora. Foi assirn, nos tivemos urn resulta 
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do pela surpresa. (12) 

Na verdade, as muiheres so urn alvo privilegiado da aco i-

deol6gica do IPES, que organizou e financiou vrios movimentos ferni-

ninos: A Campanha da Mulher pela Democracia - CAMDE, a Unio Cvica 

Feminina - UCF, A Campanha para Educaco C1vica - CEC, a Liga de Mu-

lheres Dernocrticas - LIMDE, entre outras organizaçes' de mesrna or 

dern. (13) E o que tambm identifica Solange Sirnaes: 

A articulaço dos grupos fernininos - CAMDE, UCF, LIMDE 
ADFG, no resultou, corno se fez propagandear, de urna tomada de cons 
ciencia ou da iniciativa espontanea e independente daquelas niulhe - 
res, nern mesmo se propunha a prornover a muiher brasileira na esfera 
publica, de modo que ela passasse a atuar corn plenos direitos de ci-
dadania. Resumindo, podernos afirmar que aquelas rnulheres nao se orga 
nizararn enquanto cidadas que reivindicavam seu direito a participaçao 
na vidapublica i e poltica do pa1s. Foram, antes, ncurnbidas por ho 
mens de urna missao que era a de arregimentara opiniao publica parao 
golpe militar de 1964. (14) 

0 que se apresenta de forma estranha 6 a parti.cipaço p014-

tica da muiher, que sempre teve corno caracter4sticas a passividade e 

o espaco dornstico para sua aço. 

E esse o retrato exato do papel da rnulher na tradiço cultu 

ral brasileira, 0 de estar circunscrita ao espaco privado. 0 espaco 

pb1ico 6 dorninado pelo homem. Se assini e, a presença das muiheresna 

politica desse periodo, teria rnarcado urna revo1uço no papel social 

da rnulher brasileira. Porrn isso nao aconteceu pois 
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Foi a partir de: sua condico de seres privados que essas 
mulheres se apresentaram publicamente. E riern poderia ser de 	outra 
forma, dado quea mobilizaçao feminina em 1964 e resultante de 	urn 
poderoso apoio ideologico (...) calcadona afirmaçao dos valores tra 
dicionais. 

( ... ) Foi como maes, noivas, irmase filhas que as mulhe-
res foram as ruas, e nao enquanto cidadas. Nao negavarn sua condico 
de donas-de---casa, mas afirmavam e estendiam 0 lar a praca pb1ica 
dada a necessidade de defender a famlia, as tradic6es, a re1igio e 
a Ptria da ameaca iminente representada pelo fantasma do comunismo 
(15) 

E mais a frente Starling desvenda a n6cleo desse discurso: 

Em nome da grande fam1ia que era a naço, as muiheres a1e 
tavarn, reuniam, incentivavam e autorizavam as ac6es de seus filhos-
cidados, em urn apelo poltico-emociona1 que, em ultirna instncia,le 
gitimava as atividades pol1ticas desenvolvidas pelo complexo poic 
tico IPES-IBAD. (16) 

A partir do golpe imilitar inaugura-se urn novo per4odo que 

Nielson W. Sodr divide e caracteriza assim: 

Pelo menos trs fases, a inicial, de 1964 a 1968,quan-
do restaram ainda alguris vestigios de liberdade, no Pass, apesar da 
terrvel onda de terrorismo desenfreada; a media, de 1968 a 1974 
quando se instalou a dtadura fechada e absoluta, terrorista e fas-
cista, corn a institucionalizaçao da ditadura; a final, de 1974 	aos 
nossos dias, quando o regime entrou no declnio a que foi dado o t'T'- 
tulo muito discutve1 de Abertura. (17) 

Apesar das posturas controversas do historiador Sodr, o mi 

I 	 litar Sodr6 vivenciou na pele e de dentro da instituiçäo do Exrcito, 

a gesto do regime auto-ritrio. 
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As antigas campanhas ideol6gicas do agora espaco para 	a 

hegemonia pol1tica dos valores antes somente propagados. Agora 	as 

valores deveni se estender par toda a naco de forma obrigat6ria, to 

ta1itria. A perseguico aos inimigos da democracia e da fam1ia 

brasileira 	intensa sobretudo aps o AI-5: 

-o AI-5 começou a censurar antes de ser editado' e a prender 
antes de ser anunciado publicamente. (... Em Bras1ia, o 	Correio 
Braziliense, unico jornal entao editado, circulou sob censura 	pre- 
via, sem a noticiarlo da votacao na Camara. C...) Naoe possvel cal 
cular o numero exato de prisoes - ate porque o AI-5 nao gostava de 
registros e controle desse tipo - mas se estima que, no perodo que 
se seguiu ao 13 de dezembro, algumas centenas de intelectuais, estu-
dantes, artistas, jornalistas,tenham sido recoihidos as celas do 
DOPS, do PM e aos varios quart6is do Exercito, da Marinha e da Aero-
nautica em todo o Pas. (18) 

Os inimigos do sistema so aprisionados ou exilados 	para 

nao influenciar e causar desordem a naco brasileira. 0 projeto 	de 

desenvolv -imento economico realizado a custa da liberdade tolhida. 

Apesar do conceito de Thutoritarismo instrumental desenvolvido por 

alguns cientistas politicos (19)  para caracterizar o periodo, mui-

tos foram perseguidos, muitos morreram, muitos sofreram. E a tnico 

crime foi a de desejar liberdade. Ao fim do regime a frase de Delfim 

Neto ja de dominio popular E preciso fazer crescer a bolo para de-

pals dividi-1o, soa nieio estranha. 

Podemos perceber desta forma, que a mulher tem posico 	de 

destaque no relato deste momento da história brasibeira. Nao coma ser 
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bioTogico, mas no sua funcao social esimb1ica, pois ningum nasce 

muiher: torna—se rnulhe.r. Nenhuni destino biolgico, ps1quico, econ6mi 

co define a forma que a fmea hmana assume no seio do sociedade; 

o conjunto do civilizaço que elabora esse produto interrnediârio en 

tre o macho e o cstrado que qualificou de feminino. (20) 

Corno vimos, o aparecimento dos rnulheres no quadrb poiftico 

brasileiro a partir de 1962 no foi espontneo e sim arquitetado a 

partir do articuaçao IPES/IBAD - empresrios, militares, captal in 

ternacional, etc. (21)  Esta instrurnentalizaco do muher enquanta 

smbolo tern uma fo-rrna: as maes, esposas, donas de casa. Transferiu - 

se 0 papel social do muiher no espaco privado, para a dominio pbl 

co. Este papel social era tarribm internalizado pelas muiheres que 

se viaiii numa posico subalterna naturalJ 22 ) 

Mas o usa simb6lico da mulher -  tern urn conte6do. A ameaca cc 

niunista que atacaria a fam11a, a propriedade e as liberdades indivi 

duais foi que trouxe essas ruulheres das. casas para as ruas. 0 conunls 

mo foii apresentado pelos orientadores masculinos ipesianos dos ma-

vimentos femininos corno: 0 regime ateu, que abolia as religioes; 0 

Estado: totalitârio, que separava as flihos dos pais; a regime da yb 

l.ncia e do terror., que abolia as liberdades individijais; a regimeda 

trist.eza e do tdio, onde ser feliz era proibido.(23) A defesa dos 

valores tradic.ionais desse comunismna e de sua suposta tomada do po 
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der, fizeram das donas de casa, mes de fam1ia, autnticas e le 

g1timas agentes de conibate ao perigo vermelho. 

r4urn primeiro niomento a atuaco dessas protetoras era a 	de, 

como Thies alertarem os filhos dos perigos iminentes. Conseiho 	de 

mae, a prirneira misso er.a sensii1izar a opinio pb1ica. Nurn 	se- 

gundo momento elas foram fundamentajs para a desestabi1izaço do go-

verno de Jango coni suas propostas reformistas, propiciando urn clima 

necessrio ao golpe de 64. 

Fi.nalmente uma terceira e importante tarefa: apes a instau-

raço do regime pelos militares, atravs da forca, as ntulheres so 

convocadas corn o fm de convencer a opinio p:iiblica a legitimar o no 

vo governo.( 24 ) E mais que isso, denunciam e cassarn seus inimigos 

Aquelas rnulheres do continuidade 	sua cruzada anticomunista que, 

agora, condena e pune indistintamente socialistas, comunistas, popu-

Tistas, militantes politicos de todos os matizes que em algum momen-

to se engajararn nas campanhas do naciona1-reformismo. (25) 

Ora, 	em meio a esse cont.exto que Yvonne Jean vive a dca- 

da de 60 e 70 em Brasilia. Em 1962, sua chegada 	cidade coincidiu 

corn o infcio do surgirnento dos grupos femininos politicos analisados. 

Tudo que Yvonne faz tern teor politico como era caracteristica da 6po 

ca. Ela 6 ento como as outras muiheres, uma muiher que ampliou 	as 
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fronteiras do espaco privado para a espaco ptiblico da atuaçäo poil{ti 

ca. Como as outras muiheres? Definitivaniente no, pois -  se apresen-

tava ao dom1nio p&blico nao como dana de casa Cu me de farn1lia, 

mas •corno cidada atuante na sociedade. A1m de desenipenhar o papel 

de fntelectual, a professora universitâria militava no i legal PCB 

Promovia reunies corn intelectuais, militantes de esquercla, e artis-

tas em sua pr6pria casa. E, como jornalista, escrevia para o Correio 

Brazfliense. 

Pode-se perceber ento, que Yvonne no se enquadrava na pos 

tura esperada das muiheres na 6poca. Desta forma, foi perseguida pe 

lo regime sendo demitida da UnB em 1964 e presa duas vezes. Ap6s o 

galpe niilitar, o Correio Braziliense passou a receber censura prvia 

como todos as grandes jornais, e a que ela escrevia so seria publica 

do dentro dos padres exigidos pela censura. 

A nossa personagem-testernunha 	énto mais vila que mocinha, 

pelo menos para o regime autoritrio. E urna muiher que re6ne em si to 

das as caracteristicas para ser vista corn 6dio e temor pelos rni.lita-

res-. •Urna possivel arneaca, u-ma inimiga do sistema: Apndice do ho-

mem e responsve1 pela perda do paraso, a mulher (. .J passou a re-

presentar a grande ameaca a humanidade'. J que pecadora e aliciado 

ra, ela deve ser vigiada, controlada e encaminhada para a salva- 

ço". (26) 	A1rn de no seguir o papel social postulado pelos 	do- 
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nos do poder poltico e da força militar e restringir-se 	ao espaço 

privado, 	ao ocupar o espaco pblico o fazia da forma mais temida 	e 

indesejada poss1vel: 	sedo uma muiher comunista, 	intelectual, 	escri- 

tora, 	jornalista, 	promotora cultural, 	professora. 	Conseguiu 	reunir 

em si 	todos os perseguidos pela ditadura militar. 

1-1 2m 
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CAPITULO ii 

ALGUMAS IDEJAS SOBRE YVONNE JEAN 

11 

Em reportagem publicada sabre Yvonne Jean o Correio Brazili 

•ense ihe atribui o codinome de jornalista rnilitante. Aatuaco inten-

sa na vida piblica da cidade faz de Yvonne Jean uma personalidade slrn 

bolo da poca. E no adjetivo militante que Vemos a sua importncia pa 

ra a nova capital. E 	na nova capital, na nova universidade e acredi 

tandb no sonho de nova Brasil que ela firma p 	em BrasIlia. U ml- 

cio da dcada de 60 , corno ji dissernos, a marca do ideal de urn novo 

pas, mas tambm e a marca de :que necessria a organziaco da socie 

dade pa-ra o desenvolvimento nacional. A efervescncia cultural e pal1 

tica se estende durante toda a dcada e deixa como eranca para o pe-

riodo pôs—golpe de 64, o germe da resistncia ao Estado autoritario:a 

rnilitncia. Independente do ambito e da forma, todos que se posiciona 

ram contra o regime formavam urn bloco corn a caracterlstica que marca 

tal momento da Historia polit
.
ca do periodo: a solidariedade. 

-- 	 —27- 
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Essas caractersticas so niais que visveis na pessoa 	de 

Yvonne Jean. E isto pelo menos que podemos perceber quando alguni -fa 

la de Yvonne Jean, seja no atributo de Th jornalista militante 	ou 

no que podernos depreender das entrevistas realizadas pela equipe do 

Arquivo P(iblico do OF corn pessoas que conviverarn corn ela. 	Yvonne 

Jean e testernunha de peso das transforrnaçes pelas quaispassou 	a 

sociedade e a geraco dos anos 60, corn relaço aos seus sonhos 	e 

suas frustraces na vida poltica do pais. E o que a habilita 	para 

tal no 	o fato de ter visto tudo de perto e corn a visoprivilegia- 

dadequeni foi colunista diria do jornal mais importante da capital 

brasileira. 0 que a credencia corno testemunha chave, 6 que ela era 

participante e atuante, e dessa forma p6de seritir na pele tudo a que 

aconteceu. Durante o inicio dos anos sessenta, ela; como todos os 

brasileiros, acreditou e sonhou corn urn novo pais. E mais do que isso, 

lutou pela sua construco, na cidade que era o major simbolo de mo-

dernidade da 6poca. Ha lutou contra o regime que foi marca da frus 

traco desses sonhos, dessas esperancas, sem no entanto deixar 	de 

acreditar. Talvez por 1SSO as problernas corn o Estado que a 	levarani 

a condenaco. Como alerta Rubem Alves: Existe sempre liberdade para 

que os oprirnidos sonhem seus sonhos. Quando os sonhos pretendem inva 

dir o niundo real, entretanto, aparecem Os mecanismos estatais de re 

presso. (1) 

Conio ja alertamos, a proposta desse trabalho no 6 estudar 
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a vida pessoal de Yvonne Jean, nem tentar construir a smbo10 de urna 

hero1na brasiliense. 0 que .pretendemos 	entender a pessoa para corn- 

preender a que est ao seuredar, as suas circunstncias. Desta for 

ma urn material de pesquisa essenciaT so as entrevitas realizadas 

pela equipe do Arquivo P6blico do DF como apoio an fundo documental 

de Yvonne Jean. San quatro entrevistas feitas entre agosto de 1989 e 

janeiro de 1992. Neste captuib ento, analisaremos este material ob 

servando as pontos relevantes, as pontoscomuns e tambm os 	pontos 

de desacordo contidos nos relatos 	- 

No estarnos, cabe ressaltar, tratando esse material 	como 

documentos hist6ricos convencionais, pois não a sao. Entendemos cada 

entrevista corno urn discurso sobre a vida de Yvonne Jean e que assirn 

tenta estabelecer urn corpo coererite. No acreditamos que possa haver 

urn resgate do passado tal Coma ele aconteceu, mas sim que se constro 

em idias do que se passou e afinalo que tern irnportncia SO as dis 

cursos elaboradbs sabre a realidade. Essas entrevistas forarn realiza 

das corn pessoas muito pr6xirnas de nossa persanagem e guardarn 	laços 

estreitos corn a sua imagem. Estariam,dessa forma,condenadas 	a no 

utilizacao pelo excesso de subjetividade contido, diriam alguns. Pa-

ra rios, no entanto, isso Se apresenta como riqueza, pois nan nos es-

condemos atrs de urn discurso pretensamente verdadero por se de-

s.ig:nar cient1fico. 
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Iniciarernos agora urn resumo das entrevistas e depois fare 

mos tima re1aço dos pontos de encontros e desacordos nas entrevistas. 

A primeira entrevjsta foi feita corn a mdico Gustavo Ribe 

ro em agosto de 1989. 0 Dr. Gustavo Ribeira canhecéu Yvonne Jean em 

1965 em reuna do Partido Comunjsta Brasjlejro na sua caa, tornan_ 

do-se amigo pessoal corn o tempo. Na entrevista ele fa1a de 	Yvonne 
Jean desde a sua chegada ao Brazil at6 a sua morte em 1981. Faz 	urn 

relato irnportnte sabre sua mi1itncja po1cia no PCB, sobre 	sua 

transfer5ncia para Bras1iaUnB, sobre sua vida pessoal e profissio 

nal. 

A segunda entrevista 6 corn a Profa. Rene Gunzburger Simas e 

trata de aspectos pessoajs de Yvonne Jean em Bras4Ha, quando seu pri 

meiro cantata em 62 e durante a amizade entre elas. Realça a atuaco 

de Yvonne Jeanna educaco e cuTtura e suas atividades intelectuãl e 

poltica em Bras1lja. 

Em outubro de 1989, Zilah Res fof entrevistada como amiga 

pessoal e frequentadora da casa de Yvonne Jean. Fala sobre a persona 

lidade de Yvonne Jean e traz observac5es quanta a idias sabre a mu-

1 her. 

A quarta entrevista fai feita cam Joo Luiz da Fonseca, seu 
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filho, em janeirQ de 1992 ;  Elle fala sobre vrias fases dà vida 	de 

sua me, desde sua origem familiar at6 sua morte. 

Corno segulam ro:teiro pr-estabelecido, tais relatos 	tern 

muitos pontos em comum. Interessa-nos contudo os aspectos da atuaç.o 

de Yvonne Jean na po11tca, cultura e educaço. 

Em todos Os relatos observamôs a idia de Yvonne Jean corno 

urna pessoa atuante e envolvida corn a vida da cidade. Os relatos fa-

lam de Yvonne Jean como grande incentivadora nas reas de cultura e 

educaco. 0 seu papel dstacado de jornalista no Coreio Brazilieñse 

a leva ao contato corn essesproblemas na nova capital. 

Esse ativismo tambm aparece na questo poitica, em esped 

fico na sua miiitncia no PCB e contra o autoritarismo que a levou 

priso. Corn relaço a este aspecto importante lembrar que ha ausn 

cia de documëntos que provern sua filiacäo e suanii1itncia no PCB.Is 

to, e . claro, deve-se ao carter sigiloso que o partido c1andestiro 

tornava necessrio. 0 quetemos sobre isso so essas entrevistas. E 

curioso, inclusive, que apesar do seu filho Joo Luiz da Fonseca afi' 

m a r que ela näo tinha envolvimento corn nenhUm partido poltico, os 

outros relatos revelem, se nao a filiaço, o engajamento ao PCB, sen 

do inclusive atravs de reunio do partido que Gustavo Ribeiro diz 

ter conhecido Yvonne Jean: 
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51 	 0 inicio foi urn conhecmento de natureza 
poltica... porque, nos, eu e muitos 	ou- 
tros, no aceitvarnos o Golpe de Estado, 	a 
ditadura. . . e passarnos, a nos reunir na Ca-
sa da Yvonne Jean... posteriormente, quer 
dizer, eu me filiei coma ela, se filiou,ela 
ja era filiada 80 Partido Comunista Brasi - 
leiro... que na epoca era urn partido clan - 
destino e perseguido. (2) 

Certamente a1gum que militou no PCB, no se enganaria quan 

to a presença de outro militante corno cornpanheiro Essa participacão 

no partido 6 confirmada por Rena Simas: 

01ha, eu no sei se ela era fiuiada. 	Eu 
• 	 sei que ela seguia pelo menosna orientacao, 

ne? Do, do partido. Ela participava 	conio 
• 	 jornalista, ne? na base dos jornalistas, in 

tensamente, ne?.E da4 ela ter (...) E 	ter 
sido presa, ne? Por causadisso. (3) 

0 relato de Zilah Reis apenas sugere uma participacäo pol if  

tica que teria levado Yvonne Jean â.priso: 

E ento a gente participou juntas, em movi 
mentos que eu vi nos jornais, nos recortes 
que Ricardo tern guardado, ate listas de no 
mes de proteço 80S fi:lhos estudantes. E a 
gente tinha varias reunioes etc. e tal. Mas 
ela tinha uma atuacäo a mais, do que a mi-
nha, na epoca. Entao, eu ficava mais nessa 
e ela tinha coisas mais profundas, mais ex-
tensas, que a levaram a priso, em 70, ne? 
(4) 

Por outro lado Joo Luiz da Fonseca, filho de Yvonne Jean 
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no traz rnuilto a questao poltica, pelo contrarlo, 	direto quanto a 

I sso: 

P. - Ela era ligada a algum partido pol1ti 

co? 
R. 	- No.. 	(5) 

Outro ponto fundamental e constante emtodos as quatro re-

latos 6 a das prises de Yvonne Jean.. A forma, porm, coma essa ques 

tao 	tratada diverge au converge de acordo a cada entrevistado. H 

referncias de uma detencäo em 64; uma prisao por condenaçao 	em 

1971 e uma segunda coñdenaçao em 1973. A iinica vez que foi para a ca 

dela de fa.to, foi na sua detencao em 64. Na condenacao em 1971, cum-

priu prisao domiciliar e quando foi condenada pela segunda vez en-

contrava-se doente e internada no hospital Sarah Kubitschek foi ape-

nas vigiada. 

No relato de Joo Luiz da Fonseca encontramos a narraçao , 

sem muitos dados sobre esse tema: 

- prisao, foi... no comeco da... ditadura. 
Quer dizer, na epoca todo mundo... que cui-
dava niuito da parte cultural, foi persegul-
do, ela tanibem. Ai foi presa, teve uma se- 
He de acusacoes e... coma a processo foi 
muito moraso, ela, quando ela fol absolvida 
j tava n final da pens ... No adi.antau 
muito. 

- Mas ela cumpriu a pena em casa, ne? 
- Em casa. ( 6) 
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Coma disse, to] relato nba traz dados muito claros 	sobre 

datas e portanto, a qua] p'iso se referia: coma fala que a pena foi 

cuniprida em casa, parece ser a priso de 1971. No entanto, ele fala 

que foi no começo da ditadura a que parece gerar urn pouco de confu - 

sao. 0 que talvez seja mais importante, e a clara preocupaço em ex- 

plicar o acontecimento em funço do ativismo cultural desua nie e 

no de aIgunia atividade pol1tica proibida. 

0 relato de Rena Simas tambm no traz muitos detalhes so 

bre as prises de Yvonne Jean, ela apenas confirma as inforrnaçes do 

entrevistador sabre a detenço em 64 e as condenaçes posteriores.Re 

n6 Simas narra coma foi a priso de Yvonne Jean, quando estava inter 

nada: 

E uma das vezes tarhbrn que ela recebeu, as 
sirn, ordern de prisao, estava, ela estava in 
ternada no Sarah Kubitschek, ne ( ... ) corn a 
problema do reumatismo, ne? Queela teve 
que operar mais de urna vez. Entao ela tava 
amarrada no carna, ne? E a, o guarda ficou 
na porta. Entao nao chegou a levar, ne?(7) 

Zilah Reis completa a quadro, registrando o mesmo fato: 

Uma das raz6es que ela ficou, 6 , no ficou 
detida, ne? Como outras pessoas ficavam, fi 
cou no hospital, detida no hospital, porque 
ela ja estava bern doente. Porque o Campo da 
Paz, que ate hoje e o diretor do Sarah Ku-
bitschek, proporciariou que ela ficasse Ia. 

N 	
- 34 - 



17 

1) 

Eram amigos. Ento ela teve esse tipo 	de 
priso hospitalar, ne? (8 ) 

0 rndico Gustavo Ribeiro s6 conheceu Yvonne Jean depois de 

1964 e S6 teve contato corn a segunda priso de 1971. Ele conta par-

que ela no foi para a cadeia propriamente dita, somente sendo obri 

gada a ficar reclusa em sua casa: 

- - Eu a conheci no segundo perodo quando 
ela foi julgadae condenada, e ficou urn ano 
reclusa em funçao da situacao de saude de-
la. Ela ficou, ela não foi pra qualquer es- 
tabelecimento carcerario, ela ficou 	presa 
em casa. Mas mesmo assim, nunca... ela 	se 
deixou abater. ( 9) 

Assim percebemos que os relatos, no trazem pormenores dos 

mornentos das prisaes de Yvonne Jean. Percebemos uma incoerncia nas 

narrativas de Joo Luiz e de Gustavo Ribeiro. 0 primeiro afirma que 

sua me teria sido, j ao final do cumpriniento da pena, absolvida. 0 

segundo diz que a sua priso foi devida a julgamento e condenaço.Po 

deramos especular que talvez ela tivesse tido uma revisão no proces 

so e o segundo veredito seria 0 de sua inocncia. Mas tambm podera 

nibs pensar outras vrias possibilidades (e seria s6 especulaçao). No 

rnbito dessa pesquisa porm, o que importa no 6 esse aspecto jurdi 

co formal, importa—nos afirmar que Yvonne Jean teve problemas corn o 

Estado Autoritário e que esses problemas levaram—na,inclusjve, a ser 

presa. A forma como isso aconteceu nao nos interessa por enquanto 
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pois a riqueza dos relatos esta em tentar explicar as razes que 	a 

levariarn a ser perseguida pelo regime. E a partir desse ponto de vis 

ta que as entrevistas tornam-se extrernamente interessantes. Ja vi-

mos, por exemplo, que Joo Luiz ao falar da priso da me, preocupa-

se em explicar que tal acontecimento se deu em funçao de seu ativis-

mo na rea cultural e, como apes a ditadura todo rnundo que trabalha-

va corn a area artstica era perseguido. Isso tambm teria acontecido 

corn ela 

Corn certeza o seu gosto pela arte era grande, mas nao 	se 

dava apenas na forma de apreciacao. 0 seu incentivo a cultura parece 

ser uma das facetas que integraram o seu jeito de ser, sempre estan- 

do bern relacionada corn as principais personalidades da cultura. Isso 

urna constante nas entrevistas. E o que podemos perceber corn 	sua 

amiga Zilah Reis: 

Eu acho que ela deixou o seu nome firmemen 
te vinculado a cultura em Bras1lia. Porque 
alem do seu trabalho de jornalismo na cida--
de, ela era uma grande incentivadora de 
eventos importantes em Brasilia. Muma epoca 
em que Brasilia era muito carente, muito pe 
quena ainda, ela conseguia enriquecer, dar 
muita beleza aos momentos culturais da cida 
de. Apoiando mi... e... iniciativas locais 
de artistas locais, intelectuais, poetas 
art... artistas plasticos, etc. e tal. E re 
cebendo sempre aqueles que vinham de fo- 
ra. . . 	(10) 



Confirnando esse depoimento, Gustavo Ribeiro relembra 	a 

atuacao de Yvonne Jean corno Tharchande: 

'Era urna profunda conhecedora de artes p1s 
ticas. E mantinha ate corno urn neocio pra 
poder sobreviver, porque ela fol... derniti-
cia da Universidade de Bras1ia, onde ela 
era professora. Ela tinha urn negocio de co-
rnrcio de, de objetos art1sticos,. E, urna 
especie de niarchande. (11) 

Sabre a existncia dessa galeria tãrnbrn 6 feito o registro 

por Rene Sirnas: 

Ela foi a prirneira pessoa que abriu urna. 
coniecou urn movirnento de arte, porque 	ela 
corthecia todos os artistas do Rio, 	junto 
corn Oscar Seraphico, que era o Paiol, 	urna 
galeria no GilbertoSalomao. (12) 

0 envolvirnento de Yvonne Jean corn a cultura est presente 

nos quatro relatos que estarnos analisando, mas isto ainda 6 mutto 

pouco para explicar as razoes que a levaram a prisao. Assim, os rela 

tos trazern outras explicacoes para 0 acontecirnento. Ern Rene Simas en: 

contramos o seguinte: 

''Ento quern se instaurou no poder, se ins - 
taurou a custa de tentar expuryar quem pen-
sava, ne? Entao ficou mais 6ci1 localizar, 
corno a cidade era pequena, mais localizar. 
Par exemplo, a Yvonne nao tinha, no teria 
corno se esconder, porque ela era urna muiher 
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atuante, ela dizia a que pensava no jamal, 
n? Entao, e realmente, era urna muiher de es 
querda, no tinha coma, entendeu? (13) 

A notoriedade de seus artigos no Correio Braziliense, dei-

xou—a exposta e, sem dvida, olhares curiosos e desconfiados torna 

ram—se muito mais atentos. No entanto, escrever no jomnal, no foi a 

nico crime cometido par Yvonne Jean - crime sob ponto de vista da 

ditadura. Os seus artigos de A •esquina de Bras1ia e - O énsino dia 

a dia tornavam ncessário autora, que andasse na cidade toda e co-

nhecesse seus problemas. A1m de denunciar tais problemas, ela se en 

volvia e partia para a aco. E na entrevista corn Zilah Reis que iden 

tificamos outra exp1icaco para seus problemas corn a regime militar: 

Setenta e urn. Ento eu na participei 	des 
sas razoes que a levararn a prisao na epoca 
Mas ja a conhecia, e t{nhamos outros traba-
ihos juntas, e eramos amigas. Entao eu nao, 
no acampanhei as di as da pri so da Yvonne 
tive noticias de lange, assirn, mais longin - 
quo. Mas depois ela falava corn naturalidade 
sobreaquilo, que muitas pessoas tiverani, e, 
atuacaes maiores do que ela, mas 	ela foi 

• 	 presa porque trabalhou na UnB, porque luta - 
va, porque escrevia e era inconveniente en- 
to pra ela, pras pessoas, pro governo 	da 
epoca, que ela ficasse continuando a 	escre 
ver, a reunir, a falar. Ela achava isso, que 
foi uma injustiça dada a, ao tipo de 	atua- 
co dela, ne? Mas sempre foi uma lutadora 
pra democratizacaa do pals, e contra aqui- 



lo que ela considerava uma enormidadeJ14) 

Nesse quadro 5intado por sua amiga Zilah Reis,começarnos a 

perceber as razoes que levaram Yvonne Jean a ter problemas corn o re-

girne rnilitar. Exatarnente ao se opor e lutar pela redemocratizaco ela 

passa a ser urn elemento 'perigoso. Mas como essa luta acontece? 	E 

no depoimento de Gustavo Ribeiro que o torn mais politico de 	Yvonne 

Jean se apresenta mais forte: 

Meu conhecimento corn Yvonne Je... corn Yvon 
ne Jean data de 1965, 69, 66 aproximadamen-
te.. 0 incio foiwi conhecimento de nature 
za poltica... porque, nos, eu e muitos ou-
tros, no aceitavarnos o golpe de estado, a 
ditadura... e passarnos, a nos reunir na ca-
sa de Yvonne Jean. Posteriormente, quer di-
zer, eu me filiel corno ela, se filiou, ela 

era filiada ao Partido Comunista Brasi - 
leiro... que na poca era urn partido clan - 
destino e• perseuido. E, desse conhecimento 
de natureza politica nasceu uma arnizade mui 
to grande. (15) 

Vernos ento que, segundo Gustavo Ribeiro, a casa de Yvonne 

Jean serviu vrias vezes como quartel general do PCB. Podemos ter 

uma idia razove1 de corno aconteciam tais reunloes observando outra 

parte da entrevi sta: 

"Eu me reco 
mas isso a1 
foi cassado 
chegamos no 
cio Moreira 

do de uma coisa muito curiosa, 
vai muito mais na vida ... Quando 
o Marcio Moreira Alves... nos 
dia anterior a cassacäo do Mar-
Alves, nos tlnharnos urna reuniao 
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nacasa dela. Diversas pessoas do Partido 
ate pessoas... ligadas ao Comite Central do 
Partido. Todo mundo achava que Ia haver uma 
abertura, e•] a era urn dos poucos que nao acha 
va que Ia haver, e realmente, no dia seguin 
te, houve a cassaçao do Mrcio, e a Ato Ins 
titucional, a decretacao do Ato Instituio-

nal nQ 5. (16) 

Assim percebemos coma aconteciam tais reunioes. A importan 

cia del as devi a ser grande pals a regi stra de pessoas do Comi t Cen 

tral do PCB, foi feito pelo entrevistado. E o pr5prio conteCido das 

discusses tambm tornavam tais reunloes iniportantes. Todavia a Ca-

sa de Yvonne Jean no servia apenas a reunioes do partido, e se o 

pano de fundo sernpre era a politica, as ternas eram variados. 	Rena 

Simas tambm fala sobre essas reunloes: 

- E a casa da Yvonne Jean... porque 	ela 

fol... cultuava, ne? 0 salao, ne? Entao ela 
convidava as pessoas, entendeu? Em tomb de 
alguma comida, alguma coisa, ou nao. Mas. 
mas as pessoas se reuniam na casa cle Yvonne 
pra conversar, ne? Entao era uma conversa... 

- E conversavarn de tudo? 
conversavam de tudo, mas pelo, 	pelas 

pessoas que ela reunia e por ela propria, 
ne? Levava a que a conversa nao ficasse so 
em banalidade, ne? Que se discutisse tudo, 
n? Ela era uma pessoa essencialrnente poli-
tica. Entao, essa coisa tambern, ne? Permea-

va tudo que ela fazia, n? (17) 

Comisso vemos que as reunloes na casa de Yvonne Jean tar-

nam-se urn elemento que pode explicar as razes de sua condenacao 	a 
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priso em 1971. Pelas pessoas que participavarn e pelos temas taisreu 

n96es s: podiam ser chamadas de subversivas pelos militares no pa 

der. 

A1m disso, a partir das eritrevistas em an1ise,ainda conse 

guirnos identificar ñiais urn elemento que leva Yvonne Jean ao confron-

to corn a ditadura, pois em sua aco iria haver perseguico. Essa 

rni1itncia cotidiana 6 relembrada por Zilah Reis: 

Born, eu participei corn a Yvonne em 68, corn 
vrias rnu14eres, a muiher do Hermano Alves,a 
muTher-do Marcio Moreira Alves, do Covas,do 
Vaidir Pires, dessa area, area progressi.sta 
toda que ainda tern diversos atuantes. 	Coma 
muiheres, e; mes de alunos da UnB que esta-
yam sendo presas, massacradas, etc. e tal 
Foi urna epoca terrivel pra UnB, CIEM, 	que 
era all do lado... 	(18) 

Ao contrrio da rnulheres de ci asse rndia que marchavam corn 

a TFP para proteger a Brasil do perigo vermeiho, a luta era travada 

cortra a represso, a politica, a perseguicao a estudantes pelo Esta 

do Autoritrio. Essa luta nos abre as olhos para outra faceta em 

Yvonne Jean, a de urn certo feminismo. No mesmo relato encontrarnos o 

seguinte registro: 

"E. 0 papel da muiher, o papel politico 	da 
muiher. Ela nao era uma muiher que 	pregava 
aquilo que eu considero urn feminismo valido, 
quer dizer, a participaco da muiher. Em tu 
do quanto representava algurna coisa de hrnpor 
ttncia, politicamente no Brasil e na ci 
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dade de Brasilia. ()9) 

Ao governo autoritrio a retrato que constru1mos ate ago - 

ra, s6 podia ser a de uma bruxa. E coma todas as bruxas, ela tinha 

umcomportamento pouco comüm.. Ela se estabelecia como pessaa ativa 

cidad -a e, portanto, atuante fora dos dom1nios femininos do lar. Toda 

via, em casa tambm denionstrava a sua forte personalidade. Quem est 

atenta para relembrar 6 a sua amiga Zilaii Reis, falando sabre Abelar 

do da Eanseca marido de Yvonne Jean: 

Muito aberto. Gostava de tudo, 6 . Partici-
pava sempre corn ela em tudo. Mas ela dava a 
tanica na casa, dessa vida social da, da 
parte intelectual, tudo, sempre foi. 	(20) 

E talvez esteja naquilo que representa a feminino, a sensi 

bilidade, a origem de sua militncia. E isso que sugere Gustava RI-

bei ro: 

Ela no era uma pessoa, 6, era uma pes.. 
ela nao era uma pessoa de formacao ideologi 
ca. Era uma pessoa extremamente sensvel, 
profundamente sensvel. E, eu tenho impres-
sao de que, a sua sensibilidade e ue 	le- 
you-a, prum.. . posicianarnento politico des 
sa ordern, num partido clandestina, numa Si- 
tuaço, coma essa q.ue vivia no pass. 	Mas. 
ela no tinha formaco ideologica. Born, no 
tinha canhecimentos.. . profundos, o, de mar 
ximismo e... eu acredito que essa. .. essa. 
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esse posicionamento poltico dela se deve-... 
devesse mais a isso, a sensibilidade deia 
foi questao: social. (21) 

I 	 Todas essas facetas compem urn pouco de quem foi Yvonne 

Jean para as pessoas que conviveram corn ela bern pr6ximas, no per10-

do ap5s sua chegada em Bras1lia. Juntando, comparando e opondo as 

quatro entrevistas esperamos ter lançado luzes sobre a vida pessoal - 

de Yvonne Jean e sobre seus problernas corn a ditadura militar. Sabe-

mos que a riqueza dos instantes que compae urna vida no podem nunca 

ser resgatados na sua totalidade, ainda mais quando uma vi:da to 

intensa como a de Yvonne Jean. Assim os relatos e a precedente an-

use sornente- do uma idia geral dos momentos mais inportantes vi-

venciados pela jornalista. - 
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CAPITULO III 

UMA IDEIA DE YVOtE JEAN 

Neste cap1tulo observaremos alguns aspectos da vida 	de 

Yvonne Jean enfocando sua produco irìtelectual. No podemos, no en-

tanto, estudar no mbito dessa modesta pesquisa,toda a vasta produ-

co de Yvonne Jean. Optamos por fazer o estudo apenas de unia pequena 

parte dos seus escritos. Analisarenos, ento, a texto que ela queria 

ver publicado como livro, A Chave.(l) 

Esse texto foi produzido em 1964, dentro da priso, quando 

foi detida durante 11 dias, pelos militares, para interrogatório.yvon 

ne Jean escreveu alguns anos mais tarde urn prefcio visando a publi-. 

caco da obra. Esse prefcio teria sido escrito por volta de 1968 

Desta forma temos duas datas extremamente importantes e que 	marcarn 

perodos distintos do desenvolvirnento da ditadura militar e da vida 

de Yvonne Jean como intelectual e cidad. A escoiha de tal obra para 

an1ise, portanto, no 	casual, mas pretende refletir esses 	momen 

tos. 

Em 1964 a Revo1uço de 31 de marco - ou a Golpe de 19 	de 

,bri1, como queiram chamar - e que levou os militares ao poder, inau 
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gurou urn per1odo de caca as bruxas no Brasil. No bastava tornar o po 

der, fflas era necessrio sufocar 0 perigoverrnelho que ameacava as 

fam1lias cristas do pa1s. Nesse mesmo ano de 1964, Yvonne Jean era, 

como ela mesma conta, apenas urna profissional do jornalismo preocupai 

da corn as injusticas sociais e as idias de liberdade. 

A data do prefcio marca urn mornento distinto na vida 	de 

Yvonne Jean e do pa1s. Tal data e imprecisa. No consta na documenta 

cao nada que pudesse nos precisar quando foi escrito. Existe apenas 

urn bilhete de seu amigo Osvaldino Marques devolvendo os originais de 

"A Chave corn data de 1968. 

Esse bi1hete est anexado ao livro, na primeira pgina 	do 

prefcio. Outro detalhe que pode indicar a data 	o contexto a 	que 

se refere Yvonne Jean dizendo que na epoca se falava em anistia 	e 

acreditava—se na abertura do regirne. No perodo anterior ao AI-5,par 

te da esquerda acreditava exatamente no fim das perseguices e 	no 

incio da redernocratizaço, porm isso no aconteceu e o regime 	se 

fechou mais ainda. Isto tudo parece indicar o ano de 1968 como o da 

produco do prefcio e tentativa de resgate da obra de 1964 A Chave. 

o que importa no entanto, 6 que nesse segundo momento, Ivonne Jean 

militante do PCB, engajada na luta contra a ditadura militar. 

E necessrio agora, que abramos parnteses para explicarnos- 
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sa an1ise da obra que se seguir. Toda produco artstica, liter - 

na, poetiCa traz em Si 0 carter de urn discurso po1issrnico. E por 

isso que consegue ser universal, pois cada urn que tern contato corn a 

obra, pode nela se ver, ou ver seus sentimentos, angiistias, alegrias 

e dramas pessoais. Ao contrrio da arte, o discurso cientifico se 

faz de forma univoca por alniejar a objetividade. Para ser cient1fico 

o discrso tern que falar apenas o que a realidade e. 'A Chave urn 

texto onde a jornalista Yvonne Jean libera sua veia potica. E produ 

zido sob forte tenso, pois a autora o escreve dentro da priso. E 

portanto, urn pouco problemtico tentar extrair da urn falar hornog - 

neo. Podernos, no entanto, observar as entrelinhas, os relatos e as 

citaçes para produzir nossa an1ise, que ao pretender-se cientfica 

no pode abrir rno de urn certo grau de objetividade. No o fazemos 

por acreditarmos no estabelecirnento da verdade absoluta a partir da 

ciricia. Nem tampouco produzirernos urn discurso fechado, rgido. No 

acreditarnos na afirmaco da verdade, mas de urna verdade, isto 6 , de 

uma leitura da realidade histrica que nos propornos a pesquisar, en-

tre tantas outras leituras possil  Atentos riqueza do texto, e 

para que possamos ter urna viso mnina, porm não distorcida, e 	de 

conjunto do livro A Chave, faremos a citacao continuada de trechos 

da obra. Isso funcionara corno uma espcie de resumo. Somente apos a 

apresentaco desses fragmentos procederemos 	an1ise do livro. Espe 

ramos corn isso no perder a riqueza da poesia e das emoces 	de 

Yvonne Jean enquanto produzi a A Chave. 



Logo na abertura do texto justifica o t4tulo: 

"Quatro passos e rneio nurn sentido. 	Cinco 
passos e meio noutro. E, para meihorar, oi-
to passos na diagonal. 914 ladrilhos verme-
ihos no chao. E, principalmente, uma chave 
que gira na fechadura da porta, do lado de 
fora. Uma chave movida por niaos invisveis 
quemandam. Uma chave que decretou: Este e 
o teu mundo. Quatro passos e meio... cinco 
passos e meio.. 

Em seguida fala da origem da sua priso, isto 6 , urna deten-

caopara interrogatOriO como muitas que aconteceram na epoca: 

"Ful detida, eufemismo que quer dizer pre- 
sa. Apos urn longo interrogatorio, urn coro- 
nel decretou que eu no cooperara, 	que 
meu depoimento era fluido e que Ia me 	de 
ter. 

Em seguida exp6e seu objetivo ao escrever esse livro: 

"0 que quero 6 , simplesmente, transmitir o 
dia a dia do prisioneiro, daquele a quem ti 
rararn, repentinamente, sua bela liberdade 
pessoal 

E aprofunda dizendo: 
	 'I 

Por que faco questo de transmitir 	este 
dia a dia monotono e longo, que explica per 
feitamente a relatividade das horas? Por 
que? Porque quero explicar sincera, exata e 
fotograficamente,o poder de quatro paredes 
cinzas sobre a mente e o ser e a subsequen- 
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te compreenso total do pleno sentido 	da 
palavra 'liberdade para perguntar, em Se-
guida, se os homens tern a direito de to-
lhir esta liberdade, sem raz6es toda-pode-_ 
rosas, e roubar, par sua voritade, belos 
anos de vida, au mesmo belos dias de vida 
ao irmao, sem niais nem menos. 

Desta forma ento, a referencial que elege como fundamental 

est alicercado em razes universais, todos eles englobados na idia 

de liberdade. Esse canto liberdade 6 to universal, que a lenibra 

de palavras de urn heri de sua terra natal, a Blgica: Filho, nunca 

tires ao homern nern ao animal sua liberdade, qUe 6 o rnaior bern deste 

rnundo. Deixa cada ir ao sal quando sente frio e na sombra quando es-

t corn calor 

E explica a dimenso da sua situaco: 

Gostava da soberba destas palavras. Repen 
tinarnente, compreendi-as. Compreendi-as 
mesmo, no mais par alto, intelectualmente, 
mas na carne. 

E completa sua idia dizendo: 

Quase ficarei grata pelos dias que me de-
ram a passibilidade de sentir, na came, a 
palavra priso, liberta la de seu involu 
cr0 de literatura e medit-la no decorrer 
das longas horas bern cancretas entre qua-
tra paredes. 
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E, portanto, a sua personalidade jornastica que a leva a 

pensar na sua detenço corno aigo a ser retratado: 

Tanto assim que, corno todo rep6rterque 
se preza, ja pensava em Viver a experien - 
cia ( ... . Sei agora que isto nao teria si 
do autentico. Porque o bsico no 6 a cru- 
eldade e sim a priso em si, a anti-liber-
dade. 

E no eritanto defronta-se com algo muito mais profundo e mi 

maginvel para quem no foi preso: 

"Porque, no fundo, continuarja urn ser fl-
vre. Agora, nao. No ha maus tratos, mas 
e "deles que depende a minha sa1da. Eles, 
os invisveis, que so o rneu destino e a 
minha vida. E e all  que esta toda a diferen 
ça. Esta chave ja se tornou imensa, domina 
a noite, gira, gira, gira na minha cabeca, 
toma conta da noite. So penso na chave que 
diz que outros pensam em mini e por mim re-
sol vem. 

Sucede-se ento por urna busca de fazer passar as horas 	na 

detenco: 

'Ohl Esta busca de uma ocupaço para 	nao 
pensar, para ajudar as horas a passar, 	e 
afastar a solidao e o silencjo. Tudo e beii-
vi n do 
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Essa busca incessante de ocupaco s 	interrompida 	pelos 

passeios no ptio e as visitas de- seu marido Abelardo: 

'A tarde estica-se. Anunciararn-me uma visi 
ta as quatro horas. Sao cinco. Esta ultima 
hora foi a mais 1orga de ininha vi:da. Espe-
ro a visita do Abelardo corno a unica coi-
sa que iniporta. 

H tambm a preocupaco em contar como chegou quee lugar 

e porque razo haveria ela de estar detida. Neste momenta, o relato 

ganha em importncia histórica. Yvonne Jean, após tern  

P0, narra a sua detenco: 

- "Fora chamada para depor. Nunca 6 animador 
urn chamado destes. E eu nunca tivera conta 
to pessoal corn a pol1cia, seja ela civil 
ou militari Mas dorninei a angustia e res-
pondi calmamente aos militares que me fa-
ziam perguntas, e perguntas, e perguntas. 

• Mas quando deciarararnque meu depoiniento 
nao prestava porque nao representava 	uma 
colaboracao - o qie em portugue-s 	clara 
quer dizer denunciari dedo-durari - e que 
par isso, iam me deter, nao entendi bem. 

E as dias se passam e Yvonne Jean ,j ambientada corn o coti-

diano do quartel continua na sua busca para fazer 0 tempo passar e 

tentar acabar coni a rnonoton -i a da sua cel a: 

Dois mundos - a dos sargentos, cabos • e 
soldados e o dos oficiajs superiores. Dais 
mundos diferents. Eu pensava que urn cont 
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nuava o outro. Mo e bern assirn. Que repor-
tagem escreveria caso, pudesse aproveitar 
este retiro no mundo dos soldados de manei 
ra maisutil que trancada num quartol Ho-
je, entao, que a energia voltou repel.indo 

•  : a prostracao... Uma tarde para dancar.A1is, 
a radio transmitiu urn samba e dancei mes-
mo. Naode alegria, e claro, mas para ex-
teriorizar esta enegia e fugir ao quatro 
passos e meio. : 

	

Umaarniga sugere por a embaixada belga em movimento, tratar 	- 

de uma volca a Europa, contudo Yvonne dean recusa fortemente e afir 

ma corn intensidade a sua nacionalidade brasileira, abrindo mo de 

urna grande possibilidade para o fim de sua priso 

Mesmo que tenha que ficar neste quarto 
mais que cern anos, faria questo que o so 
friniento brasileiro acabe em alegria brasi 
leira. Porque jarnais pensei seriamenté em 
deixar este pas, rnesmo na hora em 	que 
perdi a UnB, alguns amigos e niuitas espe - 
rancas. Desdeque escoihi esta nacionalida 
• delivremente, por querer, seria absurdo e 
ate inadimiss1vel lembrar—rne da antiga em 
horadeapertol Aperto que, a1is, me yin-
cula ainda mais estreitamente a este POVO. 

Este cornprornisso firrnado corn opovo brasileiro •e, principal 

mente, corn as dificuldades, marcam o novo torn dadO ao seudiscurso. 

E abre espaco para.'o grande final: 

pouco o coronel lembrou—me que recebi 
o tratamento que deve ser dado 'a uma Se-
nhora. Realmente fui bern tratada, • mas 
prisao e prisao, detencao é detenço, • o 
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no-direito de dspor de si prprio 	urn 
fato. (... E por te-lo sentido to fundo 
mesmo em condicoes boas, que consigo ago 
ra colocar-me na pele dos milhares de pre 
SOS que, alern da solidao, ansiedade, para-
da de vida, revolta, e todo o mais que qua 
tro paredes e uma chave envolvem, sofrern a 
fome, os espancamentos, o eletrochoque, o 
pau de arara, o chao nu, a escuridao, as 
ordens berradas e todas as torturas dita - 
das pelo desprezo da dignidade humana, que 
estao sendo aplicadas a tantos presos po14 
ticos em nosso Brasjl. 

Coma pudemos ver, o texto 6 urn dirio de priso onde a auto 

ra expe seus pensamentos, at como forma de no resignar-se a tal 

condico. Desta forma o teor dos seus escritos tern forte carga emoci 

onal gerada pelas circunstncias de sua produco. 

Num prirneiro momenta, entre o choque e a indignidade por es 

tar presa, Yvonne Jean tenta descrever sua sensaco de estar all. Co 

ma fora parar na priso 6 o prirneiro relato que faz como forma de 

tentar explicar sua situaco. Nesse mamento identificamos que a sua 

detenco acorrera para interrogatrja. 0 fato de no ter cooperado 

levou-a a detenço. 

	

A sua intenço , ao escrever A Chave, de uma forma 	at 

jornal4stica, relatar e transmitir a dia a dia do prisioneiro. E rnos 

trar as sentimentos que somente quem est preso pode realmente sen- 

tir, a saber: a falta da liberdade. Yvonne Jean quer explicar tal 

realidade fotograficamente. Ao fazer isso, o referencial que elege 

como fundamental est alicerçado em valores universals, todos eles 
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englobados na idela de liberdade. A indignaço inicial se transforma 

em açao, e ela comeca a escrever na prisao. 0 valor universal da ii-

berdade ela agora pode sentir na pele, isto 6, em dimenso bern mais 

concreta do que antes, por estar na priso. 

Como a bandeira que eniprega como snibolo de sua luta e uni-

versal, o seu protesto tambm tern esse carter. Elaprop6e que o seu 

texto sirva para provar que ningum tern o direito de tirar a liber-

dade de ningurn. A pr6pria categoria prisioneiro ou aquele que ti 

raram sua liberdade, 6 por ela trabalhada na dimenso de universali 

dade. Yvonne Jean via sua prisao como qualquer outra acontecida em 

qualquer lugar e epoca e corn qualquer ser vivo. 

Ao estabelecer tais elementos como universais, a torn 	de 

seus escritos se torna vago, na medida ern que nio consegue entender 

o porqu est presa. A autora, pelo menos a partir do texto, no es-

tabelece claramente contra quern ou o que est lutando. 

No entanto, esse torn nieio vago, comeca a ser abandonado quan 

do Yvonne Jean afirma a nacionalidade brasileira como algo que abra 

cou e nto abre rno. E nesse rnomento que as suas reflex6es do urna re 

viravolta. Ela no abandona o valor da liberdade corno universal, rnas 

corneca a perceber que a luta pela liberdade no Brasil da 6poca tern 

urn inimigo concreto e esse inimigo e a forca das armas e do poder do 

Estado. E. tarnbrn junto corn a afirniaco da nacionalidade que surge at 
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solidariedade a seus compatriotas, ou meihor, Th tantos presos po_ 

ticos no Brasil. Essa afirmaço termina na fluidez das palavras es-

critas quando estava presa,pelo contrrio, redunda em atos concretos 

e em luta constante contra o regime que oprime e instaura a mediocri 

dade, como ela observava. 

0 momento da priso 6 to marcante para Yvonne Jean que ao 

redigir o preficio, cia mesma fala sobre a importncia desses dias 

para a sua vida. Ela atribui a esses momentos a sua tomada de cons-

cincia", a sua poiitizaco posterior. E de fato 6 somente depois de 

1964 que cia comeca a niilitar no PCB, patrocinando reunies pol1ticas 

em sua pr6pria casa. E desta forma que ela se refere ao per1odo: 

	

Eu absolutarnente no era poiitizada 	nern 

	

pertencia a partido pol1tico aigum. 	. 
Forarn exatamente estes dias de priso absur 
da que levaram urn indivduo urn tanto roman 
tico e muito ingenuo a pensar e comecar 
a compreender que cada ato, por menor que 
seja, e poitico e representava urna escoiha, 
ja que a nao escoiha tambeni e urna definico. 
Foram exatamente estes dias de prisao que 
substituiram uma atitude honesta porern su-
perficial e urn tanto alienada por urna revi 
so cii profundidade. 

Assim podenios ver que 	a pr6pria Yvonne Jean quern elege os 

	

dias de sua priso, como sendo os que a levaram a urna reviso 	em 

	

profundidade. E a partir do voto de solidariedade que vimos em 	A 

Chave, qua nasce a sua mi1itncia no PCB contra o regime autoritrio. 
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(1) A Chave 	Texto escrito por Yvonne Jean dentro da priso 
	em 

1964. No publicado. 
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A nossa proposta inicial nunca foi a de escrever, a biogra - 

fia de Yvonne Jean, enaltecendo suas caactersticas e glorificando 

suas virtudes. A noss:a idia prirneira era irivestigar a atuaco de 

Yvonne Jean enquanto sujeito hist6rico e, por ta1. testernunha de urn 

perodo de extrema importncia na trajet6ria potica do pas. 

0 trabaiho do historiador por vezes, deve ser menos de 	es 

rniuçar e rnais o de perceber. 0 incessante jorrar cte fatos e docunen-

tos histôricos que cresce quando tratamos de temas conteniporneos 

no deve nos levar a insensatez do delirio positivista de 	tentar 

descrever a histôria tal coma aconteceu.. Certos neo-positivistas 

na incapacidade de generalizar, optam pela precisaode ternas irrele-

vantes,por medo da irnprecisao de qualquer giobalizacao. Eu no posso 

abdicar do direito epi sternal 6gico de sugerir, ata porque nao fiz 	a 

opcao simples de esmiucar. U que importa 	o que se p6de perceber das 

antlises feitas. A escoiha de algunias idi.as j apontani para a con- 

clusao. 

E o tema da prisao a esquina onde se encontrarn as varias fa 

: 



cetas da vida de Yvonne Jean. Eleito par ela pr6pria coma o momento 

que marcou uma tornada de consciencia, sua po.litizaco, a detençaot de 

64 nos traz a uma primeira idi:a. Vimos que antes dé tal fato, Yvon-

ne Jean tornara-se conhecida em Brasilia por causa de seus artigosno 

Correio Brazi1iense 0 teor de seus escritos a inseria naquele gran-

de e heterog5neo grupo que acreditava e luta.va pelas reformas na so-

ciedade. Essa ala progressista tinha como Jm dos smbolos de esperan 

ca, a nova capital. Para Yvonne Jean, :  apaixonada pela cidade, a 

idia de novo estava presente principalmente no projeto da nova uni 

versidade, para 0 qual veio coiaborar. Vimos que a marca desse perio 

do pr-goTpe de 64 era a intensidade da vida social e poltica e a 

solidariedade na crenca do novo que unia os mais diversos grupos que 

lutavam por ele. Uma vez instauradoo golpe e a regime da ditadurami 

litar, iniciou-se a caca indiscriminada atodos os que propunham mu 

danças, sob codinome de cornunistas e i:nimigos da pâtria. Se 	para 

Yvonne Jean a detenco de 64 a colocou claramente na luta contra 	o 

regime atravs do PCB, tal monento representa tambm para tantos au-

tros a transformaço da antiga sociedade em militncia pol4tica con-

tra a Estado. Yvonne Jean representa assim todo urn grupo de pessoas 

que acreditou e lutou pelo novo antes de 64 e depois, at6 par conse-

quncia, lutou contra o regime inilitar. A prirneira sugesto que faze 

mos, ento, e que a solidariedade e a efervescncia poitica do n if  

cia dos anos 60 teria se transformado em militncia contra o autori- 
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tarismo, tal como aconteceu corn Yvonne Jean que chegou at6 nas filei 

ras do PCB. 

Uma segunda idia est ligada 	atuaco da niulher nesse pe 

rodo. Mostramos no captulo 1 como foi importante a presenca das 1mu 

iheres para a gestac.o e consolidaço do golpe de 64. Disso,o pape 

desejavel da mulher era a dé dona de casa, limitando—se a esferado 

domnio privado do lar. A invasäo das ruas pelas rnulheres no marcou 

uma ruptura a essa funcao, pois elas se apresentavam ao domnio pü - 

blico conic maes, filhas, esposas. Isto 6, sempre coma acess6rios dos 

homens e nao coma cidads, sujeitos de sua pr6pria histôria. Demons-

tramos, entäo, que houve urna instrumenta1izaço dessas muiheres pe-

los patrocinadores e articuladores do golpe. 

Yvonne Jean nao cabe nesse modelo, pelo contrário, ela 

exatamente a oposto disso. Uma profissional bern sucedida, vimos que 

niesmo dentro de casa sua personalidade forte marcava a ritmo. Na vi- 

do p(blica, tinha o seu pr6prio name, no necessitando dizer 	que 

era esposa de tal homem, ou fliha de outro. Ela era apenas 	Yvonne 

Jean a jornalista, coni coluna diana no Correio Braziliense, ativis-

to cultural do cidade-, professora do Universidade de Brasilia entre 

tantas outras funcoes que a lancavarn como cidad, corn livre transito 

ia vida pCblica. 



A nossa segUndo sugestao 6 bastante 16gica e prtica. Ao se 

estabelecer coma cidada 9  Yvonne Jean sofreu a persegucao do Estado 

coma qualquer outro cidado. Se fosse somente uma dana do lar, .nada 

ihe teria acontecido Tal como ela, todas as.mulheres que assini se 

estabeleceram foram perseguidas. Mesmo-que os agentes do represso 

tenham tido atuaço-diferenciada e s vezes hesitante no tratamento 

do prisioneira coma no detenço de Yvonne Jean em 64 9  institucional-

mente a Estado no distinguia. Par isso foi detida, julgada e conde-. 

nada em 1971, e cumpriu pena, mesmo que prisa doniiciliar. 

Assirn voltamos ao terna do priso e da perseguiço que cen-

tralizou nossas anflses e certanienternarcou a dcada de 60 no vida 

pessoai de Yvonne Jean e de tantos outros perseguidos an6nimos. 
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Texto no publicado: 

1)AChave 

Texto escrito por Yvonne Jean dentro da priso em 1964, quando foi 

detda durante 11 dias pelos militares para interrogatrios. 	No 

foi publicado. 
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RE S UMO 

0 trabalho investiga a atuaço da jornalista Yvonne Jean da 

Fonseca na dcada de sessenta em Bras1ia - 1962 a 1971 Mostra a 

presenca das muiheres na vida poltica brasileira pr-64. Descreve a 

testemunho de amigos pessoais de Yvonne Jean, atravs de entrevistàs 

feitas pela equipe do Arquivo Pb1ico do DF, na linha da histôria a-

ral. Analisa o livro A Chave, escrito par Yvonne Jean, enquanto es 

tava detida por militares em 1964. Os temas bâsicos so a priso e a 

condenaço de Yvonne Jean e sua atuaço poltica em Brasilia. Ao mos 

trar como uma jorrialista importante torna-se membro do PCB para iu-

tar contra o regime militar, desvenda a caminho que ievou muitos a 

migrarem da solidariedade, marca do inicio dos anos 60 para a miii 

tncia contra a ditadura, ap6s 1964. 


